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RESUMO 

 

O direito da personalidade e  o ramo direito que se preocupa com o nu cleo indivisí vel do 

ser humano, ou seja, a sua dignidade. O direito a  identidade e  uma manifestaça o dentro 

desse ramo de estudo, sendo a sua expressa o identificada entre um direito subjetivo, 

social e polí tico. O presente artigo se propo e a responder a seguinte problema tica 

cientí fica: como se da  a manifestaça o da identidade social nas representaço es polí ticas? 
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Para isso, identificou a identidade com um feno meno subjetivo, sendo uma manifestaça o 

interna do indiví duo, ale m da identidade social, que e  aquela em que os comportamentos 

sociais ocorrem, formando uma homogeneidade entre os integrantes daquela sociedade, 

identidade na o como algo dado, mas como pre -dado; a identidade como fator polí tico, 

tendo suas ge neses dentro das revoluço es liberais do se culo XVIII e como a representaça o 

ganha importa ncia para fins de defesa de interesse de grupos marginalizados, por fim, 

conclui – se que a democracia liberal, ainda que preve  a possibilidades desses grupos 

ingressarem dentro do aparato estatal, tem um sua gene o fato de exclusa o social de 

grupos que na o se adequem a uma dina mica gerencial do Estado. Utilizou – se a 

abordagem do hipote tico – de dedutivo, por meio do me todo de revisa o bibliogra fica para 

se chegar a  conclusa o.  

 

PALAVRAS CHAVES: identidade; representaça o polí tica; democracia 

 

ABSTRACT 

 

Personality law is the branch of law that is concerned with the indivisible core of the 

human being, that is, their dignity. The right to identity is a manifestation within this 

branch of study, its expression being identified as a subjective, social and political right. 

This article aims to answer the following scientific problem: how does social identity 

manifest itself in political representations? To this end, he identified identity with a 

subjective phenomenon, being an internal manifestation of the individual, in addition to 

social identity, which is the one in which social behaviors occur, forming homogeneity 

among the members of that society, identity not as something given, but as pre-given; 

identity as a political factor, having its genesis within the liberal revolutions of the 18th 

century and how representation gains importance for the purposes of defending the 

interests of marginalized groups, finally, it is concluded that liberal democracy, even 

though it foresees the possibilities of these groups to enter the state apparatus, the fact of 

social exclusion of groups that do not adapt to the management dynamics of the State has 
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a gene. The hypothetical – deductive approach was used, through the bibliographic review 

method to reach the conclusion. 

 

KEYWORDS: identity; political representation; democracy 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito da personalidade e  um ramo no direito civil que se preocupa com as 

manifestaço es humanas, sendo essa preocupaça o voltada para o que se considera 

elementar dentro do ser – humano, tendo relaça o com o princí pio norteador do direito, o 

da dignidade da pessoa. 

Uma das manifestaço es do direito da personalidade e  o direito da identidade, 

sendo esse ramo preocupado em estudar como o ser humano se identifica perante o 

mundo e tambe m como e  identificado dentro de uma sociedade em que as estruturas 

comportamentais ja  esta o dadas, como nas relaço es em que ja  e  esperado um 

comportamento social do indiví duo antes do seu nascimento, ainda como nascituro. 

O presente artigo se propo e a responder a seguinte problema tica cientí fica: como 

se da  a manifestaça o da identidade social nas representaço es polí ticas? Utiliza – se o 

me todo hipote tico – dedutivo com as seguintes afirmaço es a serem falseadas: a) a 

identidade tem corresponde ncia na polí tica? b) e  possí vel se falar em representaça o 

polí tica de grupos minorita rios, tambe m conhecidos como marginais? c) a exclusa o faz 

parte da democracia liberal?. 

Para responder os seguintes questionamentos o artigo se divide em tre s capí tulos, 

onde o primeiro busca delimitar a identidade dentro do direito da personalidade, 

apresentando as teorias justificadoras desse feno meno e analisando os contornos da 

identidade social, formada na o somente como o indiví duo se percebe intimamente, no seu 

direito subjetivo, mas como a intimidade ja  previamente dada pela realidade social em 

que encontra o agente; o segundo capí tulo investiga a identidade como fator polí tico e a 

importa ncia que as revoluço es liberais deram para a representaça o de sua populaça o 
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dentro do aparato estatal e tambe m como a representaça o de grupos sociais polí ticos 

recebe força polí tica para a tomada de deciso es coletivas por meio de partidos polí ticos 

manifestadas por meio de seu representante; o terceiro e u ltimo capí tulo busca identificar 

como os grupos sociais marginalizados sempre foram pensados para ficar serem excluí dos 

do campo polí tico, sendo a democracia liberal pensada como forma de governo excludente 

das identidade que na o se encaixem dentro de uma dina mica de gesta o do Estado. 

  

2 DIREITOS DA PERSONALIDADE: A IDENTIDADE 

 

A identidade faz parte do grande ramo de estudo dos direitos da personalidade, 

pore m, na o se restringe somente a esse ramo do direito, sendo uma manifestaça o do ser 

humano na comunidade, um modo de agir. A identidade e  vista como um feno meno 

interno que se manifesta socialmente. Para proteger esses direitos intrí nsecos ao ser 

humano, o direito civil foi formulado tendo por base duas correntes de pensamento: a 

positivista e a naturalista. 

A corrente positivista e  no sentido de conferir proteça o a queles direitos 

reconhecidos e positivados pelo Estado, criando assim um rol exaustivo dos direitos da 

personalidade; enquanto a corrente naturalista sustenta que os direitos da personalidade 

sa o as manifestaço es que o homem tem no mundo exterior, sendo assim componentes de 

sua caracterí stica u nica como ser vivo, relacionando com a condiça o humana (Bittar, 2015. 

p. 37-38).  

As concepço es de direito da identidade, dentro do direito da personalidade, 

assumem tre s vertentes sobre o sujeito, que sa o por si so  excludentes pela diferença 

conceitual: a) o sujeito do iluminismo; b) o sujeito socio logo e; c) o sujeito po s-moderno. 

O ser do iluminismo tinha suas aço es guiadas pela raza o, a materialidade do 

homem no mundo era guiada pela autoconscie ncia, uma visa o muito individualista da 

identidade; o homem sociolo gico acompanhou as mudanças que o mundo enfrentou e, ao 

perceber que na o conseguiria sobreviver tendo suas atitudes centradas somente em si, 

mas que ao centrar sua atença o para a comunidade teria uma vida mais satisfato ria, muda 
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– se a concepça o de direito da identidade, com o homem sociolo gico tem a interaça o entre 

a comunidade e o “eu”. O nu cleo pensado no ser iluminista ainda e  preservado, mas agora 

na o e  dotado de cara ter u nico, modificando o seu nu cleo atrave s de dia logos e interaço es 

com os demais; o processo de identificaça o torna-se fragmentado, compondo – se agora 

na o de um nu cleo, mas de va rios fragmentos, e isso torna o sujeito mais insta vel e 

proviso rio, esse processo acaba por produzir o sujeito na concepça o de po s-moderno 

(Hall, 2006. p. 11-13). Com isso, o sujeito tem a sua identidade formada na o somente pela 

via biolo gica, com o nascimento, com os fatos e os eventos histo ricos, sendo a sua 

manifestaça o incapaz de ser enquadrada dentro de um rol, sendo um direito da 

personalidade em cara ter naturalista. 

Ainda que os direitos da personalidade sejam oriundos da pro pria existe ncia 

humana, cabendo ao direito apenas reconhece -los, ha  o compromisso desse 

reconhecimento e, consequente proteça o contra o pro prio Estado e outros indiví duos 

sejam positivados a ní vel constitucional. Sendo o direito da personalidade um princí pio 

superior, um direito aberto onde a refere ncia, o nu cleo e  a dignidade da pessoa humana 

(Calissi, 2016, p. 123) cabendo ao Estado promover a melhor forma dos seus cidada os se 

desenvolverem plenamente. 

Somente a partir da personalidade que se desenvolve a identidade, que sa o os 

pensamentos e as emoço es, sejam elas conscientes ou inconsciente, que constituem quem 

no s somos, envolvendo esses sentimentos em um contexto social (Calissi, 2016, p. 127). 

Sendo insuficiente a ideia de identidade voltada para o plano subjetivo individual, a 

identidade e  tambe m composta com as relaço es humanas e entre objetos que nos sa o 

proporcionadas. Nesse contexto, e  pensada a identidade como uma identidade social. 

 

2.1 IDENTIDADE SOCIAL 

 

Admitir que a identidade, nu cleo da intimidade, direito subjetivo, e  moldado por 

tudo que compo e a volta do indiví duo, desde relaço es pessoais ate  objetos, significa que a 

identidade começa a ser formulada antes mesmo do nascimento, ainda como nascituro. 
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Sendo a identidade algo pressuposto, algo dado ao individuo, “e  como se uma vez 

identificada a pessoa, a produça o de sua identidade se esgotasse com o produto. Na 

linguagem corrente dizemos “eu sou filho”; dificilmente algue m dira  “estou sendo filho”” 

(Ciampa, 1984, p. 66). A identidade acaba sendo uma reproduça o de todo o contexto social 

que cerca o indiví duo ainda, sendo influenciada por culturas, religio es e geografia do local, 

antes do nascimento do indiví duo ja  se tem uma expectativa de como o sujeito vai se 

comportar naquela sociedade. O indiví duo acaba introjetando os comportamentos de seus 

familiares nos seus, surgindo uma grande confusa o entre a identidade de ambos. Onde 

quem enxerga essa reproduça o comportamental de longe, identifica como uma so  

identidade.  

Sendo a identidade um produto origina rio da sua e poca, sendo algo dado e 

imposto pelo social, na o algo imanente, um dar-se que expressaria numa constante 

mudança da personalidade do indiví duo com o movimento social. (Ciampa, 1984, p.68). 

Com isso, “a identidade cultural e  vista como uma propriedade essencial inerente ao grupo 

porque e  transmitida por ele e no seu interior, sem referencias aos outros grupos. A 

identificaça o e  automa tica, pois tudo esta  definido desde o seu começo” (Cuche, 1999, p. 

180). 

Ainda que o sujeito nasça dentro de condiço es sociais preexistentes, na o significa 

que o mesmo vai copiar, podendo o mesmo internalizar os significados que as reproduço es 

sociais realizam e, com isso, atribuir significantes diferentes (De bortoli hentz, 2007, p. 2). 

A identidade formulada como conseque ncia da sociedade em que o individuo se encontra, 

apresenta contornos de exclusa o e de acolhimento ao mesmo tempo. O sujeito que se 

adequar as condiço es sociais pressupostas ao seu nascimento, sera  acolhido por ela e 

perpetuara  as condiço es pre -existentes que o antecedeu, enquanto aquele sujeito que se 

sentir deslocado ou desconforta vel em continuar com essas condiço es sociais impositivas, 

sera  considerado como marginal, vivendo a margem da sociedade. A identidade como 

reproduça o social e  um instrumento de força dos costumes sociais, agindo como 

mecanismo para continuar a reproduça o das desigualdades sociais. 
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Michel Foucault, em sua obra microfí sica do poder afirma que o poder na o esta  

mais centralizado na ma o de uma u nica pessoa ou nas ma os do Estado, o poder encontra-

se atomizado, estando diluí do e repetidos em todos os seguimentos da sociedade, 

distribuí dos em uma rede e com isso na o permitindo que ningue m esteja de fora da sua 

estrutura (Diniz, 2013, p. 144-147), sendo os comportamentos sociais inseridos nessa 

dina mica de poder. Esse poder gera a classificaça o dos indiví duos, a partir de suas 

caracterí sticas culturais exteriores, sendo que a classificaça o de determinado grupo 

diferente gera a sua marginalizaça o social, podendo tornar uma polí tica de exclusa o de 

grupos minorita rios (Berlatto, 2009, p.144). Estando a identidade dentro de uns dos 

instrumentos de opressa o por parte do poder, relegando os marginalizados o 

esquecimento e o afastamento das tomadas de deciso es polí ticas coletivas dentro do meio 

social em que esta  inserido. 

 

3 A IDENTIDADE POLÍTICA 

 

Com a identidade social que e  posta e com o etiquetamento dos grupos 

minorita rios, surge os movimentos sociais desses grupos, o que era formado por 

marginalizados da sociedade, agora se juntam para se ter uma identidade una e com isso 

conseguir uma maior força dentro da sociedade. 

Na visa o da teoria da mobilizaça o dos recursos sociais por esses grupos, tem – se 

como principal estrate gia a aliança polí tica entre esses grupos marginalizados e 

reivindicaço es dentro da pro pria estrutura de poder do Estado, ou seja, os grupos 

marginalizados socialmente desejam ingressar dentro do aparato de força estatal para 

assim serem a voz de sua coletividade, como fiz Gohn (1997, p. 51) “os movimentos sociais 

surgiriam quando os recursos se tornassem via veis .Posteriormente, esta asserça o foi 

alterada: os movimentos surgem quando se estruturam oportunidades polí ticas para 

aço es coletivas, assim como quando facilidades e lí deres esta o em disponibilidade.” Com 

os movimentos sociais legitimados a disputar o poder pelos antes marginalizados, surge 

as aço es coletivas formadas por esses movimentos. 
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As reivindicaço es dos movimentos sociais, como os movimentos LGBTQIA+ 

(le sbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e demais orientaço es 

sexuais e identidades de ge nero) e os movimentos feministas, foram responsa veis pelo 

esvaziamento do significante polí tico outrora determinado a esses grupos fazendo um 

novo preenchimento do mesmo, remodelando a representaça o desses grupos polí ticos 

dentro das instituiço es de poder do Estado (Prado, 2002, p. 61-62).   

O modelo polí tico adotado pela maioria dos paí ses ocidentais e  a democracia 

representativa, onde em um sistema de votaça o se elege um representante da naça o. Com 

a incorporaça o desses grupos polí ticos dentro da democracia, formando uma massa 

heteroge nea de poder, e  imprescindí vel a forma de mediaça o entre as tomadas de deciso es 

do Estado e a sua populaça o. Seja pela dificuldade com a extensa o territorial dos paí ses, 

seja pela complexidade do modelo da democracia direta, a representaça o polí tica e  como 

os eleitores se fazem presente no aparato estatal (Miguel, 2014, p. 12-13). 

Chantal Mouffe (2003, p.11-26) entende essa relaça o entre grupos e disputa de 

poder como antago nicas, onde os adversa rios polí ticos disputariam pelo poder dentro da 

arena pu blica, essa disputa na o levaria a emancipaça o de uma identidade marginalizada, 

sendo essa emancipaça o apenas parcial e tempora ria, para a autora, na delineaça o de um 

conceito de democracia radical, a mesma afasta as relaço es de poder e antagonismo, uma 

vez que nesse modelo de democracia pensado nenhum ator social pode atribuir a 

representaça o de uma totalidade desses grupos. 

A representaça o polí tica de um paí s tem estreita ligaça o com o entendimento dos 

modelos polí ticos adotados pela aquela naça o, onde se tem o poder feito por maneira 

sucesso ria, permanecendo com a mesma famí lia de maneira absolutista, enxerga-se como 

identidade polí tica autorita ria, onde na o ha  possibilidade dos movimentos sociais que na o 

se adequem a quela dina mica social ascender ao poder. O poder aqui e  entendido como 

tomada de decisa o que afeta a coletividade, na o uma rede de replicaça o como analisou 

Michel Foucault.  

Ocorre que se identifica na ge nese nas revoluço es liberais do se culo XVIII a 

preocupaça o com a representaça o, ainda que na o estivesse pensando inicialmente a 
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problema tica de uma identidade nacional, a revoluça o de independe ncia dos Estados 

Unidos da Ame rica teve como preocupaça o a representaça o daqueles que moravam nas 

treze colo nias no parlamento ingle s. Ainda que a preocupaça o da colo nia em relaça o ao 

impe rio fossem as medidas que esse estava tomando, como a ediça o do Stamp Act e Mutiny 

Act, editados em 1765, onde o primeiro propunha o aumento da arrecadaça o por parte do 

impe rio sobre a venda de selos e documentos oficiais segundo previa que a colo nia era 

obrigada a conceder abrigo a s tropas brita nicas que estivessem em seu territo rio, 

oferecendo toda a estrutura material que os territo rios ja  dispunham. Contudo, na o foram 

esses atos que preocuparam a colo nia, ainda que estivesse intimamente ligado com a sua 

autonomia, o que realmente preocupava os colonos era a falta de representaça o no 

parlamento brita nico (Pires; Lima, 2022. p. 308). 

A preocupaça o com a representaça o polí tica e  algo que remete as revoluço es 

liberais, com o rompimento do absolutismo e atomizando o poder do Estado que estava 

concentrado na ma o do monarca absoluto. Com isso, a representaça o polí tica calcada em 

uma identidade social e cultural daqueles que integram determinados grupos e  

fundamental para que haja proteça o nos seus interesses e uma base para que eles possam 

se manifestar na sociedade sem sofrer qualquer tipo de preconceito ou perseguiça o, ainda 

mais do Estado soberano. 

 

3.1 IDENTIDADE NA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA  

 

A representaça o e  um instrumento utilizado em va rios a mbitos da vida particular, 

sendo que o representante recebe poderes do representado para agir como se o fosse. E  

tornar o ausente presente. Seja por via de procuraça o, seja por via ta cita. 

Thomas Hobbes (2014, p. 133 -142) entende a representaça o como uma ma scara 

das peças de teatro, que o representante a veste sobrepondo o seu rosto com a face do 

representante, fazendo uma analogia das vontades, onde a vontade do representado se 

sobrepo e as vontades do representante. Os pactos feito por representantes tem igual valor 

dos que feito homem a homem. O Estado sera  representado por seus funciona rios 
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pu blicos, sendo que estes agira o no melhor interesse daquele. Todos os homens da 

sociedade da o ao seu representante comum autorizaça o para atuar nos limites destas, se 

na o ha  limites dentro desse pacto, a sua atuaça o e  feita de forma indiscriminada, ainda 

que haja va rios representantes, a voz e a inclinaça o da maioria prevalecera . Ha , ainda, dois 

tipos de autores, ou seja, dois tipos de representaça o para o autor. A primeira e  definida 

como o represente tomador das aço es; e a outra quando o representante assume uma 

postura de garante, portanto, assumindo um pacto compromissa rio caso o representado 

na o cumpra o combinado. Tais atores condicionais de prestaça o denominam – se fiadores. 

O acordo que se dara  entre os homens para essa representaça o se denominara  pacto, 

diferente dos animais que acontecem por via natural, sendo conferida toda força e todo 

poder a um homem, ou uma assembleia, para que se possa reduzir as pluralidades e 

vontades diversas em uma, representando a todos e reconhecendo cada cidada o como 

representado. Sendo que essa multida o reunida em somente uma pessoa ou assembleia, 

passara  a chamar de Estado. 

Com a constituiça o do Estado, e com o desenvolver das revoluço es liberais 

ocorridas no se culo XVIII, principalmente a americana e a francesa, ganhou o modelo de 

governo conhecido como democracia, sendo o modelo que melhor representava a 

populaça o e seus interesses. 

Existem dois sentidos de democracia no senso comum, de um lado ha  a 

valorizaça o etimolo gica para designar o “governo do povo”, a forma em que ocorre uma 

ampla participaça o da sociedade; em outro giro, significa uma organizaça o de Estado em 

que os representantes sa o eleitos atrave s de um sistema, havendo uma concorre ncia 

pu blica e pluralidade de candidatos (Alves, 2013, p. 49), portanto, havendo um confronto 

entre um termo substancial de democracia, onde o governo exercido seria realmente 

voltado para os cidada os, e entre um termo procedimental quantitativo, onde existira a 

democracia somente pelo procedimento de votaça o, elegendo quem ganhar a disputa, sem 

necessariamente haver corresponde ncia entre as demandas sociais e o representante. 

A representaça o, portanto, na o esta  somente no representante, mas sim nas 

atitudes em que o mesmo toma, devendo ser um instrumento entre a representaça o 
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daqueles que o elegeram, os movimentos identita rios, aqueles que se veem no 

representante; e tambe m dos derrotados no pleito eleitoral, uma vez que o pacto para se 

governar e  autorizado por meio de todos os envolvidos. Ale m do ní vel democra tico de um 

paí s realizado de forma substancial, onde o representante na o age somente em face dos 

interesses daqueles que o elegeram, mas sim interesses gerais da sociedade. 

A identidade polí tica, dentro da democracia, na o esta  somente vinculada ao seu 

representante pessoa fí sica, aquele individuo em que vai ser outorgado o poder de 

representar os demais, mas sim nos grupos que permitem que esse indiví duo tenha 

legitimidade de representaça o, que sa o os partidos polí ticos. 

Os partidos polí ticos va o afastar a possibilidade do pretenso representante de 

extirpar esses poderes outorgados e agir em interesses pro prios, uma vez que os partidos 

polí ticos va o ser o meio, e o instrumento, para aqueles que eram considerados 

marginalizados, tendo interesse em comum, possam ingressas na tomada de decisa o 

polí tica. 

Nadia Urbinati (2006, p. 39) , entende que a seleça o de candidatos sem os 

partidos ou a filiaça o em algum grupo polí tico, na o pode ser considerado representaça o 

democra tica, ainda que haja a eleiça o pelos meios procedimentos e pela maioria dos 

representados, a autora ve  que a representaça o feita em um indiví duo ao inve s do partido, 

afastarias os princí pios democra ticos uma vez que cada pessoa so  iria concorrer tendo por 

base a defesa de seus pro prios interesses, uma vez que o mesmo na o teria interesses 

coletivos para defender e pleitear.3 

Os movimentos sociais, que eram formados por pessoas rejeitadas pela 

identidade social, os marginalizados, encontram – se politicamente organizados por meio 

da instituiça o e criaça o de partidos polí ticos, onde tambe m ocorre a representaça o de uma 

 
3 Selecting candidates as single competitors without a party or political group affiliation cannot be  eemed 
an ideal of democratic representation, though it may indeed become a “departure from the principles of 
representative government.”85 As a matter of fact, if election were truly a selection between and of single 
candidates—between and of individual names rather than political group names—representation would 
vanish because each candidate would run for him or herself alone and in fact become a party of his or her 
own interests.(Urbinati, 2006, p.39) 
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identidade polí tica daquele que melhor defende os interesses dos partidos ou que melhor 

se relaciona politicamente com outros partidos. 

Os partidos polí ticos demonstrar interesses coletivos, sendo um filtro dos 

interesses indiví duos daqueles que os compo em, como os partidos considerados de 

esquerda tem uma preocupaça o coletiva com os direitos sociais, como melhores condiço es 

de trabalho, um maior investimento do Estado em setores sociais como educaça o, cultura, 

sau de, lazer; os partidos de direito te m a preocupaça o coletiva com a regulaça o do 

mercado por parte (ou abstine ncia) do Estado. Sa o barreiras contra o interesse individual. 

Com isso, a identidade polí tica na o esta  relaciona diretamente na relaça o entre 

representante e representado diretamente, como ocorre nas relaço es de procuraça o e 

contratuais do direito civil. Na identidade polí tica a associaça o esta relacionada ao grupo 

social em que o indiví duo pertence e faz parte. A identidade esta  em uma assimilaça o dos 

indiví duos que os cercam com os mesmos interesses e pautas coletivas e forma um bloco 

homoge neo. Sendo a identidade polí tica, uma identidade em interesses coletivos mu tuos. 

Formalizado atrave s do partido polí tico. Pore m, a democracia liberal, foi originalmente 

pensada para afastar esses partidos composto por marginalizados da polí tica. 

 

4 EXCLUSÃO DE UMA IDENTIDADE POLÍTICA PLURAL NA TOMADA DAS DECISÕES 

COLETIVAS 

 

No gene do pensamento democra tico, nas revoluço es liberais, ja  havia a intença o 

de exclusa o desses grupos minorita rios da vida polí tica, com a tomada das deciso es 

ficando exclusivamente nas ma os da burguesia. 

Na revoluça o francesa, onde teve como lí der intelectual abade Emmanuel Sieye s. 

O pensador entendia que havia privilegiados que na o contribuí am para o 

desenvolvimento da naça o, em especial os nobres e os cleros. As funço es pu blicas na e poca 

da revoluça o, era classificada pelo abade em: i) a espada; ii) a toga; iii) a igreja e a iv) 

administraça o (Sieye s, 2001, p.2). Sendo as funço es penosas dessas funço es ocupadas por 

pessoas do terceiro Estado, enquanto as funço es honorificas, nobres, eram ocupadas pelos 
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privilegiado, sem me rito algum, pois, para haver me rito, seria necessa rio ao menos uma 

disputa com o Terceiro Estado.  

Desse pensamento, a transformaça o de um poder polí tico do Estado a favor de 

determinadas classes, tem – se na o mais poder polí tico, mas e  entendido como patrimo nio 

da classe privilegiada. Sendo o privile gio de classe algo que enfraquece e limita o 

crescimento de uma naça o. Com isso o terceiro Estado e  tudo dentro daquela naça o 

(Sieye s, 2001, p.2-5). Sendo o terceiro Estado formado pelos marginalizados da e poca da 

revoluça o, como os trabalhadores e serviçais, a queles que estavam fardados a repetir o 

destinado dado a eles, dentro da identidade social da e poca marcada fortemente por sua 

desigualdade entre as classes, haja vista que o Estado era regido pelo modelo absolutista 

e governo. Ocorre que a burguesia ascendente tambe m fazia parte desse terceiro Estado, 

que tinha interesse no poder polí tico. 

A burguesia, tomou a liderança do movimento revoluciona rio do Terceiro Estado, 

demonstrando que o movimento revoluciona rio havia pensamentos difusos dentro de seu 

corpo polí tico. Ocorre que o que foi pensando para abarcar toda a populaça o da França, 

agora so  englobava os interesses de uma mí sera minoria (Lima; Pires, 2021, p. 165-166), 

tendo um impacto direto na participaça o popular, o movimento que foi pensado para 

emancipar todo o Terceiro Estado, composto pelos trabalhadores de maneira geral, agora 

se restringe aos proprieta rios de terra, a burguesia. 

O pensamento do abade Sieye s tambe m foi influenciado por um pensador que 

tinha ganhado notoriedade na e poca, Adam Smith, em especial a sua obra A riqueza das 

naço es. 

Para o pensador ingle s, a riqueza de uma naça o estava no trabalho, e a 

prosperidade estava na sua divisa o. Esta divisa o era essencial para o desenvolvimento 

econo mico e social. Sieye s almeja transplantar esse pensamento econo mico para a 

polí tica, deduzindo que o progresso econo mico, acarretaria o progresso da naça o (Lima; 

Pires, 2021, p.166).  

Neste ponto do pensamento reside uma oposiça o democra tica, pois, se existe 

pessoas aptas para o trabalho e outras para gerenciar, ha  pessoas que na o precisam 
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participar do corpo polí tico, classificando as pessoas em aquelas que precisavam ser 

governadas e as que detinham a funça o de governar. 

Esse pensamento gerencial do Estado, e divisa o de funço es entres as pessoas, fica 

evidente na biografia de Sieye s, como o pro prio demonstra 

 

Todos os habitantes de um paí s devem gozar dos direitos do cidada o 
passivo [...] mas nem todos te m direito de tomar parte ativa na formaça o 
dos poderes pu blicos, nem todos sa o cidada os ativos [...] somente aqueles 
que contribuem para a instituiça o pu blica sa o os verdadeiros aciona rios 
da grande empresa social. (2015, p.95). 

 

 Com isso, ja  na revoluça o francesa, tida como uma das revoluço es democra ticas, 

ja  havia o pensamento do Estado como empresa, o pensamento gerencial, onde aqueles 

que pouco podem contribuir, seja na como parte da divisa o do trabalho ou 

economicamente, sequer podem exigir direitos do mesmo. Sendo que os grupos 

marginalizados caracterizados pelo afastamento dessa ma quina gerencial, por 

conseque ncia, os mesmos pouco poderiam contribuir para o funcionamento da burguesia. 

 A revoluça o que tinha caracterí stica a impulsa o democra tica conclui pela troca 

de uma classe do poder, o governo que era absolutista, agora e  burgue s, pore m, o que se 

mante m, e  o afastamento dos grupos que fogem a essa dina mica gerencial do Estado, 

principalmente aqueles voltados aos direitos sociais, que requer uma prestaça o 

pecunia ria ativa por parte da empresa Estado.  

 

CONCLUSÃO 

 

A identidade psí quica do individuo e  somente uma das facetas do direito da 

personalidade, sendo que ha  ressona ncia do mesmo nas condutas sociais que vigoram na 

nossa sociedade, sendo essa manifestaça o de poder identificada como identidade social, 

onde aqueles que na o se adequam a essas dina micas de poder acabam por serem 

considerados marginalizados, excluí dos do modo dina mico de reproduça o de 

comportamento social. 
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Com a exclusa o de va rios indiví duos, formam – se grupos de marginais, onde os 

mesmos passam a ter identidade pro pria, construindo assim um novo modo de agir 

dentro das estruturas comportamentais ja  postas, esses grupos tem interesses em comum 

e buscam protege-los ou persegui-los por meio da polí tica, como uma maneira de 

representa-los e inseri-los dentro do arque tipo estatal. 

A representaça o polí tica surge como uma das preocupaço es centrais das 

revoluço es liberais do se culo XVIII, que marcaram o fim do absolutismo e o iní cio do 

regime democra tico de governo. Percebe – se que o prelu dio da revoluça o de 

independe ncia das trezes colo nias foi a falta de representaça o dos grupos de alguns 

colonos no seio do parlamento ingle s. Sendo a democracia liberal uma forma de amenizar 

a falta de representaça o desses grupos marginalizados, uma vez que agora eles teriam 

como se inserir no aparto estatal, mas ainda e  um efeito dilato rio, na o sendo o suficiente 

para acabar com tais marginalizaço es. 

O fato de a marginalizaça o desses grupos ocorrer e  que a democracia liberal foi 

pensada em termos gerenciais, ou seja, o Estado sendo uma empresa, tendo como 

principal expoente os escritos de Adam Smith, que ressoaram na revoluça o francesa por 

meio do abade Sieye s, nota vel representante do terceiro Estado durante a assembleia 

nacional constituinte. Com isso, os grupos marginalizados politicamente te m como 

caracterí sticas identita rias na o se moldar as normas gerenciais do Estado, buscando uma 

atuaça o mais ativa do mesmo em questo es sociais, exigindo uma prestaça o pecunia ria, 

como nos casos de investimento em educaça o, sau de ou qualquer outro direito social. 
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