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Rogério Dultra dos Santos*

A VIOLÊNCIA LEGITIMADA:
O ESTADO DE EXCEÇÃO

COMO REGRA

Em reação à Revolução Francesa, o século XIX viu surgir golpes de
Estado (o primeiro, de Napoleão Bonaparte, ainda no ano de 1799)
que sustentaram a preeminência de modelos autocráticos de poder
político.  A diminuição ou extinção das instituições de
representação política, a centralização da burocracia, o controle da
produção cultural através da censura, o poderio militar, os apelos
por sacrifícios em nome da nação e a mobilização das massas para
a realização —ou pelo menos legitimação— de conquistas de
cunho imperialista caracterizaram notadamente estas formas de
governo. A esse conjunto de elementos, que configura uma nova
forma de gestão das instituições públicas, muitas foram as
denominações atribuídas: “Napoleonismo”, “Bonapartismo”,
“Cesarismo”, “Imperialismo”, “Ditadura” e, mais especificamente
no século XX, “Fascismo” e “Totalitarismo”. Em todas estas
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variadas manifestações estiveram sempre presentes as
justificativas de cunho jurídico, sobretudo, no último século, as do
jurista alemão Carl Schmitt (1888-1985).

O filósofo italiano Giorgio Agamben1  na sua mais nova obra,
Estado de exceção (2003), traduzida agora para o português,2

tenta esclarecer os fundamentos desta aproximação entre meios
violentos e justificativas constitucionais, procurando dialogar
especialmente com Schmitt.  O seu livro mais conhecido no
Brasil, Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua (1995)
aponta o campo de concentração, em contraposição à polis
grega, como o lugar por excelência de manifestação da soberania
no século XX. A partir do desenvolvimento do conceito
foucaultiano de biopolítica, Agamben identifica Auschwitz como o
ícone do poder político contemporâneo, caracterizado pela
ingerência sobre a vida e a morte dos indivíduos e pelo
estabelecimento de tecnologias de controle na massificação da
espécie humana. Estes efeitos do poder político assim concebido
reconfiguram o conceito de soberania como o “direito de fazer
viver e deixar morrer”.3

Um dos livros mais contundentes de um pensador que dialoga
geneticamente com a tradição de origem marxista (Benjamin,
Foucault e Derrida), o Estado de exceção é uma aproximação
especificamente jurídica ao tema analisado no Homo Sacer, do
qual é uma continuação. Com o objetivo de se contrapor
diretamente a Carl Schmitt —responsável pela fundamentação
jurídica da ditadura nacional-socialista em 1933— Agamben
sustenta que o modelo constitucional dos Estados
contemporâneos funciona a partir da recorrência constante ao
estado de exceção, paradigma técnico que, paradoxalmente,
domina os governos ditos democráticos. Nos países ocidentais, a
gestão pública vem se acostumando a utilizar freqüentemente
instrumentos como Medidas Provisórias, Atos Institucionais,
Decretos-Lei e medidas restritivas de direitos não prescritas em
lei que reforçam o poder Executivo e o afastam do controle
democrático de suas ações. O estado de exceção vem sendo, na
realidade, a regra. Para desenvolver seu argumento, o autor se
utiliza de diferentes formas de aproximação. Seja através do
direito, da história, da filologia, da filosofia ou da sociologia, a
multiplicidade de ângulos que Agamben utiliza no estudo do
estado de exceção traz luz a um tema marginal na teoria política
e no direito constitucional.
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O livro divide-se em seis partes. Na primeira, aponta o problema
central como sendo a necessidade de desvendar a zona de
incerteza, situada entre o direito público e o fato político, entre a
ordem jurídica e a vida. O significado do agir político, a identificação
do que é específico ao direito e do que é da esfera da política, é
alcançado pelo estudo desta zona de incerteza —o estado de
exceção— um instituto jurídico que paradoxalmente permite um
governo sem regras. Como “paradigma de governo dominante na
política contemporânea”,4  o estado de exceção é examinado
especificamente nas formas jurídicas modernas, encontradas na
doutrina posterior à Revolução Francesa.

Na segunda parte, o estado de exceção é conceituado como
sendo o espaço aberto pelo direito para o reconhecimento da
violência, “um espaço anômico onde o que está em jogo é uma
força de lei sem lei”.5  A união logicamente impossível entre norma
e realidade é “operada” através da forma da exceção. Para o
autor, é preciso identificar, portanto, a genealogia do modelo
teórico do estado de exceção, tema que compõe a terceira parte
do livro. A origem do modelo radica no instituto romano do iustitium
(suspensão do direito) e não na tradição da Ditadura romana. Essa
distinção originária é fundamental por eliminar o caráter prestigioso
e ainda jurídico atribuído ao conceito por autores como Schmitt.

Na quarta parte, Agamben apresenta o debate entre Carl Schmitt
e Walter Benjamin sobre a relação entre soberania e violência.
Enquanto Benjamin aponta a indecidibilidade última de todos os
problemas jurídicos, indicando a pureza revolucionária da violência,
Schmitt irá defender a violência soberana como a suspensão
regulada do direito e o poder soberano como o lugar da mais
extrema decisão.

Na penúltima parte, o autor retorna ao tema do iustitium,
procurando as suas raízes semânticas na idéia de luto e na
oposição entre anomia e nomos, caracterizando uma relação de
solidariedade secreta entre a ausência de limites e a limitação
normativa do poder soberano. Neste ponto, Agamben acrescenta
um estudo ilustrativo da anarquia legalmente instituída das festas
medievais carnavalescas, que “dramatizam essa irredutível
ambigüidade dos sistemas jurídicos”:6  a festa do excesso é
previamente limitada e instituída pela lei da cidade. Por fim, a
relação entre auctoritas e potestas —entre a autoridade que dá
validade política ao direito e o poder da regra jurídica que garante



258 Novos Estudos Jurídicos - v. 10 - n. 1 - p.255- 262, jan./jun. 2005

a realização da vida— é apontada como o fundamento remoto da
dubiedade do sistema jurídico ocidental. Quando auctoritas e
potestas “tendem a coincidir numa só pessoa, quando o estado de
exceção em que eles se ligam e se indeterminam torna-se a regra,
então o sistema jurídico-político transforma-se em uma máquina
letal”.7

Historicamente, o estado de exceção é um instituto jurídico romano
segundo o qual, em caso de ameaça à continuidade institucional do
Estado, o Senado poderia solicitar a adoção de medidas sanatórias
a quem detivesse o poder de fato, através da proclamação do
iustitium. Agamben nota com propriedade que este tema, ausente
nas discussões do direito público contemporâneo, é fundamental
para o entendimento das democracias ocidentais de hoje. Pode-se
sustentar, inclusive, que a maior parte do último século foi gestada
por Estados que funcionavam tecnicamente como ditaduras,
formas de governo que, muitas vezes, se instituíram como estados
de exceção.8

Sociologicamente, a definição do estado de exceção é importante,
para além dos seus resultados históricos, por introduzir a
discussão sobre o locus da anomia no direito. O estado de exceção
tem, conforme conceituação tradicional dada por Schmitt, o poder
de definir a existência da própria soberania. Para este autor, a
soberania tem como função real ou fática determinar o que pode
constituir ordem e segurança quando estas se vêem perturbadas.9

Assim, a única definição passível de resgatar concretamente a
historicidade do conceito em tela é esta: “É soberano quem decide
sobre o estado de exceção (Ausnamezustand)”.10

O conceito schmittiano de soberania pode ser explicitado, então, a
partir de dois elementos atrelados à sua identificação: decisão e
exceção. Exceção denomina um estado ou situação (Zustand)
excepcional e conflitivo, não previsto pela ordem jurídica e que se
define “como um caso de extrema necessidade, de perigo para a
existência do Estado ou algo como tal, mas [que] não pode ser
circunscrito numa tipificação (tatbestandsmäâig)”.11  Decisão indica
o caráter existencial e pessoal da manifestação concreta do poder
político, configurando o que será chamado por Schmitt como o
fundamento do pensamento jurídico-político decisionista. Assim, a
soberania deve ser examinada em Schmitt como a manifestação
originária de uma forma jurídica específica, pois tem como escopo
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reinstalar a ordem jurídica numa situação de descontrole apenas
mensurada objetivamente pela atividade soberana pacificadora.

Um poder excepcional, para Schmitt, deve ser supremo e sem
limites, daí não ser conveniente identificar o poder soberano a
remédios constitucionais como o estado de sítio, o decreto de
emergência ou uma medida policial qualquer, pois todas estas
faculdades extraordinárias estão juridicamente limitadas nas suas
concretizações pela Constituição do Estado de Direito “que, ao
dividir as competências e instaurar o mútuo controle, procura adiar
(hinauszuschieben) a questão da soberania o máximo possível”.12

Sem filiar-se a esta crítica das instituições político-jurídicas liberais,
Agamben ressalta, como Schmitt, que o duplo sentido do conceito
de estado de exceção (jurídico e político) remete para a
duplicidade genética do conceito de soberania, que não pode ser
absorvido por uma definição exclusivamente jurídica, a não ser que
se reconheça sua precedência em relação à própria ordem jurídica,
ou seja, a não ser que se identifique com clareza seu caráter
concreto.

Entretanto, para Schmitt, a decisão que reconhece e declara o
estado de exceção recobre-se de um sentido jurídico, pois funciona
como elemento criador de condições reais de normalidade para que
a ordem jurídica possa ter validade.13  Como a norma precisa de um
“meio homogêneo” para valer —uma comunidade com igualdade
substancial—,14  esta situação de normalidade faz parte da “validez
imanente” do direito.15  Para o jurista Hasso Hofmann, como a
eficácia da norma jurídica passa a depender da idéia de
normalidade, esta só pode ser um conceito sociológico e não
normativo.16  Nesse sentido, a homogeneidade do meio é o
“princípio unitário de estrutura da realidade social” que garante a
realização do direito e que indica a relação entre ordenamento e
normalidade factual: a homogeneidade é, para Schmitt, a essência
da unidade política.17  O estabelecimento desta situação de ordem
das condições de vida demonstra quem é o soberano: “O caso de
exceção revela a essência da autoridade estatal da maneira mais
clara. Nele, a decisão se separa da norma jurídica e (em uma
formulação paradoxal) a autoridade demonstra que não necessita
ter direito para criar direito”.18  Na crítica ao ponto central desta
abordagem, Agamben argumenta que este conceito de soberania
excepcional representa a realização de uma violência concreta e
ilimitada, que Schmitt procura legitimar juridicamente através de

○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

um vínculo duvidoso entre realidade e direito. No caso de Schmitt,
pode-se sustentar que a violência redunda na projeção de uma
sociedade de massas, ligada a um regime de perfil autoritário e
sem um sistema formal de representação política.

A perversidade desta relação específica entre direito e política,
entre ordem normativa e anomia, advinda do conceito schmittiano
de soberania excepcional, já havia sido indicada anteriormente por
Franz Neumann, no seu Behemoth: a estrutura e a prática do
nacional socialismo (1942). Nesta obra, marco fundamental para
todo o debate posterior sobre o totalitarismo, Neumann aponta
que o nacional-socialismo é “ou tende a se tornar um não-estado,
o caos, a regra do não-direito e da anarquia”.19  Segundo
Neumann, o Estado nacional-socialista se caracteriza, dentre
inúmeros elementos, pelo fato do poder político estar concentrado
no Líder, que é a personificação da comunidade, e pelo fato de sua
intensidade derivar diretamente do domínio psicológico das massas
—um domínio de natureza violenta, posto que elimina a
espontaneidade da humanidade, como ecoaria posteriormente
Hannah Arendt—, e para além de qualquer limitação jurídica.20

Para Agamben, a ausência de limitação jurídica é, na verdade, o
problema fundamental do conceito de estado de exceção. A partir
da discussão de Walter Benjamin no texto Crítica da violência
(1921), em que procura identificar os fins para os quais a violência
poderia ser politicamente justificada,21  Agamben argumenta que o
que está em questão na idéia da relação entre anomia e direito é
a vinculação subjacente entre violência e direito, “em última
análise, o estatuto da violência como código da ação humana”. Os
Estados contemporâneos exercem rotineiramente a violência
através de uma ficção, de um espaço vazio que, para o autor, é o
estado de exceção. A violência governamental que deriva dessa
pretensa manifestação jurídica ameaça tornar essas duas esferas
—a violência e o direito— “indiscerníveis”.

O estado de exceção pode ser, portanto, resumido a esta fórmula:
a violência ilimitada legitimamente institucionalizada. A biopolítica,
manifestação do poder estatal que autoriza a barbárie, o
extermínio da “vida nua”, só subsiste porque está alicerçada num
discurso que avoca a “sobriedade” do direito. Na verdade,
desvendar a vinculação forçada entre violência e direito confere à
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ação política um significado específico, constatando a existência de
um espaço político independente de suas tradicionais amarras
jurídicas. Para Agamben, separar a violência dos procedimentos
jurídicos de sua legitimação é função essencial da ação política.
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