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Bobbio, Norberto. O futuro da 
democracia (uma defesa das re
gras do jogo). Trad. Marco Auré
lio Nogueira. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1986. 171 p. 

O futuro da democracia, do cientis
ta político italiano Norberto Bobbio 
( 1909), reúne sete ensaios publica
dos entre 1978 e 1984 sobre as cha
madas "transformações" da demo
cracia ocorridas nos últimos 40 anos. 
No principal ensaio, que dá título ao 
livro, o autor discute as transforma
ções da democracia sob a ótica de 
"promessas ·não-cumpridas" ou de 
contraste entre a democracia ideal 
(tal como concebida por seus pais 
fundadores) e a democracia real. Pa
ra ilustrar melhor, Bobbio cita Pas
ternak, que põe na boca de Gordon, 
o amigo de Jivago, as palavras con
clusivas do romance: "Aconteceu 
mais vezes na história. O que foi con
cebido como nobre e elevado tor- · 
nou-~e matéria bruta. Assim a Gré
cia tornou-se Roma, assim o ilumi
nismo russo tornou-se a revolução 
russa." É exatamente dessa "maté
ria bruta" que se·deve falar, tornan
do elucidativo o exame do cóntras-. 
te entre o prometido -e o efetivamen
te realizado. Nesse sentido, estão aí 
as principais "promessas não-cum
pridas" da democracia, tais como a 
sobrevivência do poder invisível (no 
caso italiano, a máfia, a camorra, lo
jas maçônicas anômalas, serviços 
secretos incontroláveis), a perma
nência das oligarquias, a participa
ção interrompida, a revanche dare
presentação dos interesses e o cida
dão não-educado (ou mal-educado). 
Apesar desses senões, após a 11 
Guerra aumentou progressivamen
te o espaço dos regimes democráti
cos e o conteúdo mínimo do estado 
democrático não encolheu, sendo 
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características a garantia dos princi- · 
pais direitos de liberdade, a existên
cia de vários partidos em concorrên
cia ent~e si, as eleições periódicas 
com base no sufrágio universal, as 
decisões coletivas ou tomadas com 
base no princípio da maioria. 

Merecem destaque, ainda, três 
outros ensaios: Democracia repre
sentativa e democracia direta, Os 
vínculos da democracia - em que os 
partidos políticos surgem como os 
únicos sujeitos autorizados a funcio
nar como elos. de ligação entre os in
divíduos e o governo - e governo 
dos homens ou governo das leis?, 

I 
onde Bobbio reitera que direito e po
der são as duas faces da mesma 
moeda, pois "só o poder pode criar 
o direito e só o direito pode limitar o 
poder''. 

Fazendo ardorosa profissão de fé 
na democracia, apesar das "dívidas" 
não-resgatadas, Bobbio - que já 
tem editados no Brasil, entre outros, 
Teorias das formas de governo e 
Qual socíalismo?- ·conclui, ponde
rando que "mesmo a democracia 
mais distante do modelo (ideal) não 
pode ser de modo algum confundi
da com um Estado autocrático e, 
menos ainda, com um totalitário"~ 
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Santos, Jair F. dos. O que é 
pós-moderno. São Paulo r Brasi
.liense, 1986. 111 p. (Coleção Pri-
meiros Passos, n? 165.) 

O detonar do artefato atômico, libe-. 
rando .forcas destrutivas, até então 
desconhecidas e in imaginadas pelas 
massas trouxe a perplexidàde, o pas
mo e a desconfiança ao homem mo
derno. Premido por duas longas e di- .... 
lacerantes guerras, que paradoxal
mente tiveram.seu fim determinado 
pela força que viria a constituir seu 
pesadelo, o homem moderno sedes
referencializa, perde contato com o 
real: Cede o terreno onde estava 
plantado o alicerce básico de suas 
crenças e valores e com ele desmo
rona a estrutura toda . 

E o que vem depois? 

Esta é a resposta que dá Jair Fer
reira dos Santos nesta pequena 
grande obra que tem a virtude de ser 
abrangente e, ao mesmo tempo, di-
dática. --

A partir de meados da déca-aa de 
50, em um gênero cultural após ou
tro, até mostrar-se visível em todos, 
já nos anos 80, fatos como a desco
.berta do APN, o desenvolvimento 
do chíp, o SputniJ<, a pílula, o motel, 
a minissaia, o marketing, a expansão 
das metrópoles e das classes médias 
consumidoras e o uso em escala da 
tecnociência em aparelhos domésti
cos e de entretenimento fazem 
emergir um movimento batizado pe
los perplexos sociólogos de pós-mo
derno (termo cunhado porToynbee 
em 1947). 

O pós-moderno nasce como opo 
sição a·o moderno . O primado da 
ciência, da razão, do progresso en
tra em agonia. 
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