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No seu bre ve e in ci si vo en sa io, o fi ló lo go, his to ri a dor das ide i as e in te -
lectual búl ga ro ra di ca do na Fran ça ex põe com pro ver bi al cla ri da de os prin ci pa is
ris cos que as de mo cra ci as en fren tam no mun do con tem po râ neo, a sa ber, o mes -
si a nis mo, o ul tra li be ra lis mo e o po pu lis mo.
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O mais as sus ta dor des se pe ri go é que ele nas ce da pró pria es fe ra de mo -
crá ti ca, quan do os va lo res e me ca nis mos mu tu a men te com par ti lha dos ad qui -
rem um “des co me di men to” (hú bris), ou seja, quan do ocor re um uso ex ces si vo e
dis tor ci do de tais va lo res. Isso acon te ce quan do os ide a is da vida de mo crá ti ca
como pro gres so, li ber da de ou povo são ab so lu ti za dos a tal pon to que se trans for -
mam em ele men tos de co er ção das co mu ni da des e dos in di ví du os. Nas pa la vras
de To do rov, “o povo, a li ber da de, o pro gres so são ele men tos cons ti tu ti vos da de -
mo cra cia; mas se um de les se eman ci pa de suas re la ções com os ou tros, es ca pan -
do as sim a qual quer ten ta ti va de li mi ta ção e eri gin do-se em úni co e ab so lu to, eles 
trans for mam-se em ame a ças: po pu lis mo, ul tra li be ra lis mo, mes si a nis mo, en fim, 
es ses ini mi gos ín ti mos da de mo cra cia” (To do rov, op. cit.: 18).

No iní cio do li vro, To do rov ten ta de mons trar que, ao con trá rio do que é
di fun di do per ma nen te men te pe los po lí ti cos, pe los ex perts e pela mí dia em ge ral, o 
is la mis mo in te gris ta e os gru pos ter ro ris tas ji ha dis tas (como a Al-Qa e da) não re -
pre sen tam uma ame a ça sig ni fi ca ti va para as de mo cra ci as oci den ta is se com pa ra -
dos com aque las for mas to ta li tá ri as ocor ri das du ran te o sé cu lo XX, como o co mu -
nis mo ou o na zi fas cis mo. A ide ia de tal ame a ça é uma pers pec ti va er ra da, cons tru í -
da in ten ci o nal men te para ocul tar os ver da de i ros ris cos que en fren ta mos atu al -
men te: o pe ri go re al men te im pe ran te está nas for ças de le té ri as in ter nas que a pró -
pria de mo cra cia pro duz, e com ba tê-las e ne u tra li zá-las é tan to mais di fí cil, pois
elas in vo cam o es pí ri to de mo crá ti co quan do na re a li da de es tão cor ro en do seus pi -
la res. Como di zia Bla i se Pas cal, “nun ca se faz tão per fe i ta men te o mal como quan -
do se faz de boa von ta de”. É o Mal sur gin do do Bem. 

Na his tória hu ma na, a pro cu ra do Bem fre quen te men te se er gueu a par tir
do con ven ci men to de que os ou tros pre ci sam de aju da e “sal va ção”, ra zão pela qual 
me trans for mo na en car na ção da mis são de cons tru ir a re den ção uni ver sal. Esse
mes si a nis mo se ex pres sou em di ver sos mo men tos his tó ri cos – nas guer ras re vo lu -
ci o ná ri as e co lo ni a is, bem como no pro je to co mu nis ta –, mas na for ma con tem po -
râ nea ele se ves te com as rou pa gens dos va lo res de mo crá ti cos uni ver sa is, quan do
são sim ples men te de se jos de po der e ri que za tra ves ti dos de hu ma nis mo. 

De fato, o con ce i to de “guer ra hu ma ni tá ria” re pre sen ta uma con tra di ção 
fla gran te, dado que di fi cil men te se pode pen sar que as ações de cor ren tes de uma
guer ra pos sam tra zer algo de hu ma ni da de no seu seio. No en tan to, o que é pas sí -
vel de apre ci ar atra vés de to dos es ses con ce i tos é que a gran de ma i o ria das in ter -
ven ções tem sido mo ti va da por ra zões de or gu lho e de po der e que sua jus ti fi ca -
ção adu zin do pre tex tos hu ma ni tá ri os re pre sen ta um tipo de mes si a nis mo in te -
res sa do que pro vo ca mais da nos que be ne fí ci os para os po vos que se pre ten de
pro te ger. Efe ti va men te, o re sul ta do des ses em pre en di men tos somente conduziu
a um aumento dos desastres da guerra com sua enorme sequela de vítimas ino-
cen tes.
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A ou tra for ma que a de mo cra cia pos sui de con ver ter-se em sua pró pria
ini mi ga diz res pe i to à per da do equi lí brio que de ve ria exis tir en tre o po der con -
sa gra do ao povo e a li ber da de dos in di ví du os. Por tan to, o vín cu lo que se es ta be le -
ce en tre a so be ra nia do povo e a au to no mia da pes soa – nos ad ver te To do rov –
pre ci sa ter uma li mi ta ção mú tua, em que “o in di ví duo não deve im por sua von ta -
de à co mu ni da de, e esta não deve in ter fe rir nos assuntos privados de seus
cidadãos” (Todorov, op. cit.: 16).

A opo si ção en tre po pu lis mo e ul tra li be ra lis mo con vo ca-nos en tão a pen -
sar nos li mi tes que é in dis pen sá vel es ta be le cer para que as duas di men sões se
man te nham em equi lí brio, ain da que, pa ra fra se an do Nor bert Eli as, isto se dê
atra vés de um “equi lí brio mó vel de ten sões”. Sem pre exis te o pe ri go de que a
con sa gra ção do po pu lar pos sa se tor nar a en car na ção do bem co le ti vo e, con se -
quen te men te, ali men tar a ide ia de que cer tos va lo res como a pá tria, a raça ou a
co mu ni da de de vem ser com par ti lha dos pela to ta li da de dos se res hu ma nos. Na
ver da de, se o equi lí brio é ins tá vel, isso im pli ca que se pode tran si tar fa cil men te
para ex pres sões de au to ri ta ris mo, xe no fo bia, ra cis mo e intolerância à di ver si-
dade, quando o diferente é rejeitado por constituir ameaça à essência de de ter mi -
nado povo.

Des sa ma ne i ra, o po pu lis mo hi per tro fi a do im pe de que se re co nhe ça a
hu ma ni da de dos ou tros e dis se mi na a in to le rân cia em re la ção àqui lo que é di fe -
ren te. Por isso a de mo cra cia cor re um gra ve ris co quan do é subs ti tu í da pelo po -
pu lis mo, “que ig no ra a di ver si da de in te ri or da so ci e da de e a exi gên cia de vi sar,
para além das sa tis fa ções ime di a tas, as necessidades do país em longo prazo” (To- 
do rov, op. cit.: 195).

Con tra ri a men te, no con fli to com o po pu lis mo e suas for mas au to ri tá-
rias, a hi per va lo ri za ção dos in di ví du os pode acar re tar o des pre zo por tudo aqui lo 
que visa ao co le ti vo. Sen do as sim, a li ber da de in di vi du al e a von ta de do in di ví -
duo se su per põem a qual quer in ten to de cons tru ir o bem-es tar ge ral; as pes so as
são mo vi das por um re per tó rio de pre fe rên ci as in di vi du a is, es pe ci al men te eco -
nô mi cas, veem-se iso la das umas das ou tras e re je i tam a tes si tu ra so ci al. Sa be mos
por toda a tra di ção so ci o ló gi ca que a so ci e da de não se re su me à mera soma dos
in di ví du os que fa zem par te dela: di fe ren te men te dis so, ela é um pro du to das in -
te ra ções pre ce den tes e cons tan tes que se es ta be le cem en tre seus membros.

Sen do a li ber da de in di vi du al um as pec to fun da men tal da de mo cra cia,
ela pode tam bém cons ti tu ir-se numa ame a ça quan do se cin de do todo so ci al,
quan do con sa gra a von ta de dos in di ví du os aci ma da co le ti vi da de, quan do ad qui -
re um po der ili mi ta do aci ma da von ta de ge ral. No in ten to de li ber tar as pes so as
das ata du ras e da su bor di na ção do Esta do, o ul tra li be ra lis mo de i xa os in di ví du os 
à mer cê do mer ca do e das em pre sas. Opon do-se a toda me di da de re gu la ção por
par te dos po de res pú bli cos, o ul tra li be ra lis mo de i xa a hu ma ni da de órfã de pro te -

      Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 27, nº 53, p. 215-218, ja neiro-junho de 2014. 217

Os riscos da democracia no mundo contemporâneo



ção, entregue ao livre jogo da oferta e da procura, dos mercadores, dos financistas 
e dos poderosos.

Esta mos fi nal men te na pre sen ça de uma tría de (mes si a nis mo, po pu lis mo, 
ul tra li be ra lis mo) que vai cor ro en do os fun da men tos da pró pria pro mes sa de mo -
crá ti ca, de sor te que os prin cí pi os es sen ci a is do dis cur so de mo crá ti co se trans for -
mam em ame a ças con cre tas: “a li ber da de tor na-se ti ra nia, o povo se trans for ma
em mas sa ma ni pu lá vel, o de se jo de pro mo ver o pro gres so se con ver te em es pí ri to
de cru za da. A eco no mia, o Esta do e o di re i to de i xam de ser me i os des ti na dos ao
flo res ci men to de to dos e par ti ci pam ago ra de um pro ces so de de su ma ni za ção”
(To do rov, op. cit.: 197).

Que po de mos fa zer para su pe rar esse ce ná rio apa ren te men te ir re ver sí vel?
Qu i çá uma res pos ta pos sa ser pro cu ra da nas pa la vras fi na is do au tor, quan do ele
as si na la que um re mé dio para os nos sos ma les con tem po râ ne os de ve ria con sis tir
numa evo lu ção das men ta li da des que per mi tis se “re cu pe rar o en tu si as mo do pro -
je to de mo crá ti co” e ten tar cons tru ir um me lhor equi lí brio en tre seus prin cí pi os
fun da men ta is, pro gres so, povo e li ber da de.

Nel son Man de la cos tu ma va di zer que, as sim como a es cra vi dão e o
apart he id, a po bre za não é um aci den te. É uma cri a ção do ho mem e pode ser eli -
mi na da com ações dos se res hu ma nos. Tal vez as as pi ra ções e es pe ran ças de To do -
rov pas sem lon ge dos de sa fi os que te mos pela fren te, mas seu di ag nós ti co das so -
ci e da des mo der nas e seu ape lo in con tes tá vel à for ça da von ta de hu ma na são um
pri me i ro in ten to vá li do de avan çar no es for ço co le ti vo para fazer do mundo um
espaço de convivência mais plural, afetuosa e fraterna.
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