
180 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?A hist�oria da humanidade �e reente. Enquanto a Terra tem 4,6bilh~oes de anos, o g^enero homo surgiu h�a 2,5 milh~oes de anos - umafra�~ao de tempo, omparativamente �a idade do planeta. As diversasesp�eies do g^enero homo organizavam-se de maneira similar �a de ou-tros mam��feros: limitavam-se a pequenas fam��lias lideradas por ummembro dominante.O ser humano moderno, o sapiens, surgiu h�a 200 mil anos e foi o�unio do g^enero homo a aeitar a troa de informa�~oes entre agentesan^onimos, n~ao relaionados diretamente �a sua pr�opria fam��lia. So-mente om o advento do Homo Sapiens houve um salto evolutivo sobreas diversas esp�eies homin��deas que oupavam a Terra naquele tempo.Somente ent~ao, ideias abstratas, linguagem �ional e estrat�egias deoopera�~ao surgiram.Segundo o antrop�ologo israelense Yuval Harari, autor do best-sellerinternaional Sapiens - Uma Breve Hist�oria da Humanidade, foramesses fatores que permitiram aos homens o dom��nio do meio ambientee, mais tarde, o desenvolvimento da arte, da tenologia, do dinheiro, dareligi~ao e a ria�~ao de organiza�~oes de oopera�~ao omplexas. Aindaassim, a revolu�~ao ognitiva que mara o ome�o do que pode serde�nido omo Hist�oria ome�ou somente h�a 70 mil anos. Foi ent~aoque se intensi�ou a oopera�~ao entre grupos de diferentes fam��lias.Por que �e neess�ario lembrar dessa nossa origem e determinar ostra�os que nos quali�am omo seres humanos? Ora, porque temos200 mil anos de mem�oria sapiens, mas apenas 70 mil anos nos separamdo in��io da revolu�~ao ognitiva. E os primeiros registros de reinos omleis s�o surgiram h�a 5 mil anos. Ou seja: na nossa mem�oria anestralainda h�a registros marantes daquele sapiens que n~ao on�a numa redede relaionamentos al�em da fam��lia, que n~ao transfere informa�~oeslivremente, que n~ao aeita novos oneitos e que n~ao quer ooperar.Em sua melhor vers~ao, essa mem�oria age omo protetora e defensorade territ�orio e soberania e foi essenial para a revolu�~ao agr��ola epara a ria�~ao das idades-estados. Mas em suas piores aspira�~oes essa
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Cap��tulo 11

Demoraia �e o Objetivo?

Por que ignoramos a hist�oria da demoraia e n~aosabemos omo aperfei�o�a-laOuvir as pessoas usarem o termo \demoraia" para se referirema tudo - de valores soiais a sistemas de governo - �e no m��nimo des-gastante, tanto para nossos ouvidos quanto para o termo em si, queperde for�a e signi�ado. O pior �e que na maior parte das vezes emque essa palavra �e usada, ela �e ompletamente deturpada. N~ao ondizom o intento original.Nas p�aginas seguintes, gostaria de onduzi-lo, meu aro leitor, a umbreve passeio pela hist�oria para resgatar o que veio a ser a demoraia,sua origem seus problemas e omo melhor�a-la - ou, mesmo, limit�a-la.Ao �nal deste ap��tulo, vo^e ter�a um resumo do mesmo onhei-mento e perspetiva que tinham os revoluion�arios liberais dos s�eulosXVIII e XIX, respons�aveis pela revis~ao de onstitui�~oes e pela re-funda�~ao de na�~oes naquele per��odo. Saber empregar o termo demo-raia de maneira adequada, tal omo aqueles liberais souberam, �eessenial para a nossa evolu�~ao pol��tia.179



184 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?e impla�avel que seu nome deu origem ao adjetivo \draoniano". Suasleis previam, por exemplo, que qualquer roubo ou furto fosse punidoom a morte. Embora tenha �ado onheido apenas pela severidade,Dr�aon teve papel de destaque na hist�oria do Direito. Suas leis abo-liram, por exemplo, a lien�a para se fazer justi�a om as pr�opriasm~aos, sem reorrer ao Estado para julgar uma ofensa.As regras reonheiam alguns direitos naturais do indiv��duo, masera mais voltadas para preservar os direitos dos aristoratas na idade-estado de Atenas. Como n~ao ontemplavam todo o eossistema pol��tiode maneira equilibrada ao longo do tempo, suas leis falharam em mi-tigar a insatisfa�~ao popular e em onsolidar a estabilidade pol��tia.Um �l�osofo grego que preseniou os efeitos perversos dessa frus-tra�~ao foi o legislador S�olon. Em 594 a.C., S�olon, tamb�em ele umaristorata, foi eleito aronte pelas fam��lias aristoratas. S�olon eraomeriante e viajava por toda a regi~ao. Ele via a ategoria dos mer-adores om muito apre�o. Tinha onsi^enia da fun�~ao que exeriamn~ao apenas na eonomia mas tamb�em no que dizia respeito �a difus~aoda ultura ateniense. Como se sabe, a pr�opria �loso�a grega foi larga-mente disseminada pelos omeriantes que viajavam por quase todoo mundo onheido de ent~ao. Ao assumir o poder, diferentementede Dr�aon, S�olon resolveu revogar v�arias puni�~oes severas e abrir osistema pol��tio de Atenas �as lasses emergentes.Aqui talvez se fa�a neess�aria uma pausa para um eslareimento.Vo^e, aro leitor, deve estar se perguntando omo Dr�aon e S�olon pu-deram ser eleitos monaras, dado que toda monarquia �e, por tradi�~aoe de�ni�~ao, evidentemente heredit�aria. V�arios historiadores se referemao posto de aronte omo \tirano". Mas o termo tirano �e um adjetivousado por autores p�os-Gr�eia antiga. O termo usado na �epoa eraarhon - em portugu^es, \aronte", ou \governante". Desse termo seextrai variantes omo \monos arhon", um s�o governante, ou monara.Em determinado momento, Atenas, por exemplo, hegou a eleger nove\arontes" om diferentes atribui�~oes, onstituindo de fato uma \po-

181mem�oria primitiva tamb�em legitimou a expans~ao b�elia e a ria�~ao demeanismos de ontrole e de dom��nio dos demais pelo uso da for�a epela oer�~ao.Mais adiante, h�a era de 12 mil anos, a revolu�~ao agr��ola propiioua onentra�~ao de povos em vilarejos, dando in��io ao lento proesso deextin�~ao do modelo de organiza�~ao soial baseado em uma �gura en-tral dominante. Novas formas de oopera�~ao foram surgindo, dada aneessidade de determinados grupos estabeleerem troas omeriais.Se um povoado produzia evada e trigo e um outro produzia ma�~ase p^essegos, por exemplo, o sistema personalista ome�aria a n~ao daronta das neessidades e imprevistos que surgiriam no deorrer dosontratos, omo seas, tempestades e pragas. Seria preiso envolvermais pessoas na rede de ontatos, riar estruturas de oopera�~ao eestabeleer uxos de informa�~oes de maneira livre e ex��vel. Assim,gra�as �a expans~ao do om�erio, ome�aram a se formar as primeirasidades-estados. Elas se estabeleeram justamente ao longo das ro-tas de maior uxo omerial. Em todo o Mediterr^aneo, no OrienteM�edio, na �India e na China, idades surgiram nas loalidades ondehavia maior onentra�~ao de povos e troas.Invariavelmente, os povoados antigos ontavam om uma ou maisfam��lias dominantes respons�aveis ou pelas terras ou pela defesa daregi~ao ou por ambas as oisas. �E dessa neessidade de prote�~ao das ter-ras produtivas que nasem as idades-estados geridas por essas fam��liasfundadoras e protetoras. A estabilidade e a prote�~ao do ambiente s~aofundamentais para que se tenha produ�~ao agr��ola. Isso porque o pro-esso de plantio e olheita leva um erto tempo e demanda trabalhoont��nuo. N~ao �e imediatista omo a a�a, ou omo a simples olheitade frutos dispon��veis na natureza.O desenvolvimento de uma agriultura �e arater��stia de uma so-iedade mais desenvolvida porque demanda estabilidade: �e preiso se�xar em um territ�orio, ter on�an�a de que poder�a permaneer ali porum longo per��odo, que ser�a poss��vel proteger aquela determinada �area.



182 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?Essa era uma forma de organiza�~ao omum e de suesso h�a tr^es milanos.No Oidente, espei�amente na regi~ao do Peloponeso - a extensapen��nsula no sul da Gr�eia, separada do ontinente pelo Istmo de Co-rinto -, idades-estados omo Tebas, Atenas e Esparta, para itar tr^esdas mais importantes, desenvolveram governos pr�oprios e aut^onomos.A proximidade entre elas e a limita�~ao geogr�a�a fomentou a om-peti�~ao, o que foi fundamental n~ao apenas para a intensi�a�~ao doom�erio mas tamb�em para os avan�os organizaionais. Os modelosde gest~ao dessas idades �naram as bases das diversas variantes doque hoje hamamos de na�~ao.As fam��lias reinantes nas idades-estados desenvolveram uma s�eriede �odigos de onduta entre si para estabeleer um sistema de omu-nia�~ao, prote�~ao e de ajuda m�utua. Criaram-se sistemas de voto entreas fam��lias propriet�arias para validar e registrar deis~oes do onjuntodominante.A vida e o onv��vio em entros urbanos omo Atenas passou a de-mandar um senso omum de idadania e de soiedade. A expans~ao das�areas de inu^enia por meio de guerras, da ontrata�~ao ou da esra-viza�~ao de povoados onquistados, e mesmo da migra�~ao espont^anea,resultou em um problema administrativo novo para as fam��lias funda-doras de Atenas. Isso oorreu h�a era de 2.700 anos.At�e aquele per��odo hist�orio, os modelos administrativos das idades-estados do Peloponeso eram muito similares e davam onta das neessi-dades das fam��lias ontroladoras e da popula�~ao. As idades ontavamom um monara heredit�ario ou eleito dentre as fam��lias fundadoras.Mas, om o resimento populaional, mesmo os regimes mais feha-dos omo a diarquia de Esparta, que ontava om dois reis heredit�ariose de fam��lias diferentes, reonheeram a neessidade de se manter apaz soial om algum instrumento que possibilitasse erto n��vel deexer��io de poder por parte dos s�uditos.

183Rebeli~oes de esravos ou de idad~aos que eram pequenos propriet�ariosse tornaram frequentes em todas as idades. As lideran�as, por suavez, reagiam de maneira diversa �as revoltas. Algumas, a exemplode Atenas, optaram pela inlus~ao gradual de segmentos revoltosos noproesso de deis~oes pol��tias. Outras, omo Esparta, optaram por semanter fehadas e debelar as rebeli~oes om o uso da for�a, mas garan-tindo algumas liberdades e propriedades em troa da paz e da ordemsoial. As outras idades-estados adotavam estrat�egias mais ou menosalinhadas a um desses dois modelos, variando entre graus de repress~aoe de oness~ao de algum n��vel de poder.Nesse ontexto, Atenas se sobressaiu por ter sido a �unia idade-estado a registrar toda a evolu�~ao pol��tia de maneira detalhada eonseguir preservar a doumenta�~ao hist�oria. Outras idades, omoEsparta, oultaram deliberadamente essa sabedoria. A maioria dashist�orias das demais idades-estados gregas, no entanto, aabou seperdendo em guerras e onquistas, ou hegou at�e n�os de modo muitofragment�ario.De aordo om os registros de que dispomos, em 620 a.C., Atenasome�ou a ter problemas om pequenos fazendeiros. Eles viviam �amargem das grandes propriedades e, assim omo os pequenos mera-dores, haviam ontra��do d��vidas altas om os grandes propriet�arios emraz~ao de uma dram�atia quebra de safra. Em fun�~ao da rise, parahonrar a d��vida, aabaram tornando-se esravos de seus �naniadores.Foram obrigados a pagar om a for�a do trabalho.Com os desontentamentos populares, a viol^enia urbana e os sa-ques se suederam. A primeira rea�~ao das fam��lias aristoratas deAtenas foi uidar de defender seus pr�oprios interesses e posses. Paraisso, nomearam Dr�aon para a fun�~ao de aronte, uma esp�eie de mo-nara que era tamb�em legislador. Dr�aon resolveu estabeleer regrasseveras de ordem e de onduta para onter as hordas revoltosas.Criador do primeiro �odigo legal ateniense, Dr�aon foi t~ao rigoroso



188 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?a vasta maioria. Considerado o primeiro l��der populista do qual se temregistro, Pis��strato, apesar de membro da aristoraia ateniense, fezuso da hoje onheida artilha que ainda faz suesso na Am�eria La-tina, no Caribe e na �Afria: fez-se de v��tima dos rios e poderosospara onquistar a simpatia dos mais pobres e posar de homem dopovo; usou de alegorias mitol�ogias e apelativas para riar um sensomessi^anio; prometeu riqueza e fartura para todos. Uma vez empos-sado, manteve a popularidade elevada baixando os impostos dos maispobres e desapropriando terras dos grandes propriet�arios.Pis��strato violou tudo o que preonizavam as normas onstituionaisriadas por S�olon.Com profundo desgosto om a situa�~ao, S�olon se imp^os um ex��liode Atenas assim que seu parente subiu ao poder. O que se seguiua isso foram longas d�eadas de populismo. Pis��strato foi removidodo poder duas vezes pelo onselho de aristoratas, todos ex-arontes,mas sempre retornava nos bra�os do povo, om a mesma estrat�egiapopulista. Em seu tereiro mandato, �rmou-se omo tirano: onseguiuexpelir todos os grupos oposiionistas e se perpetuou no poder at�e amorte.Assim omo S�olon previa, Pis��strato tornou-se um tirano vital��ioe heredit�ario e fez dos �lhos seus suessores, violando a evolu�~ao daordem onstituional que Atenas seguia at�e ent~ao. �E verdade que his-toriamente Pis��strato �ou registrado omo um tirano benevolente,por ter promovido o om�erio, a edua�~ao e as artes, mas sua as-ens~ao foi tamb�em respons�avel por um n��tido retroesso pol��tio, poisrestabeleeu a tirania heredit�aria absolutista que S�olon abominava.Para se manterem no poder, ambos os �lhos de Pis��strato governa-ram omo d�espotas e foram extremamente odiados, ao ponto de umdeles ter sido exeutado pelo povo e o outro, exilado por um aristo-rata popular hamado Cl��stenes.Essa fase populista deixou Atenas extremamente fragilizada politi-

185liarquia" om v�arios governantes leg��timos. O aronte eleito para serlegislador era o mais importante pois tinha a responsabilidade de in-terpretar a Constitui�~ao e o poder de riar novas leis.Com o benef��io da perspetiva hist�oria, �e dif��il a�rmar se osarontes legislativos seguiam a Constitui�~ao do predeessor. Comoonentravam poder, no melhor dos asos alteravam a Constitui�~aosegundo seus pr�oprios interesses e ideias. Nos piores asos, esses ar-ontes sequer observavam a Constitui�~ao, ignorando a neessidade depreservar um erto n��vel de legitimidade onstituional. Nesses asosileg��timos, foram mais tarde tratados por historiadores omo tiranos,da�� a refer^enia moderna.Muitos eram o que hoje hamamos de populistas. Mantinham-seno poder somente pelo apelo popular, �a revelia da Constitui�~ao, domonara ou da aristoraia. Mesmo assim, a palavra n~ao neessaria-mente tinha sentido pejorativo. O oneito original de tirania era deum governo em que o l��der m�aximo n~ao havia reebido o poder deforma legalmente presrita - ou seja, que n~ao era um monara eleitoou heredit�ario.O termo �e utilizado de maneira preisa em �Edipo Rei, de S�ofoles.Nessa trag�edia grega, quando �Edipo assume o trono de Tebas ap�osdesvendar o enigma da Es�nge, ele �e hamado de \tirano". N~ao h�a amenor sombra de omponente negativo nessa designa�~ao. No desen-rolar da pe�a, no entanto, a identidade de �Edipo �e revelada e todosdesobrem que ele �e efetivamente o herdeiro do trono de Tebas. �E,portanto, o rei. A prop�osito, a tradu�~ao literal do t��tulo da obra deS�ofoles �e �Edipo Tirano. A troa para \rei" oorreu para se evitar in-terpreta�~oes equivoadas por parte do p�ublio ontempor^aneo. Feitoo eslareimento aera do termo tirano, podemos voltar ao �l�osofo elegislador S�olon.O objetivo de S�olon era riar estruturas permanentes baseadas emleis de Estado e em prin��pios universais para Atenas. Ele aboliu a



186 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?esravatura, quali�ou e limitou as puni�~oes por rimes, padronizoupesos e medidas, riou o voto ensit�ario (por rendimento), eliminou ovoto heredit�ario (por heran�a de nasimento) e aboliu o Tribunal deJusti�a.Antes de S�olon, Atenas era governada pelos patr��ios, omo eramhamados os integrantes da aristoraia loal. Esses aristoratas ti-nham propriedades e, por hereditariedade, eram os �unios idad~aosom direito a voto. S�olon, no entanto, ahava neess�ario inluir outrossegmentos da soiedade entre os eleitores, sobretudo os omeriantes,que eram grandes geradores de riqueza.Assim, a hereditariedade omo rit�erio exlusivo para o direito aovoto foi extinta em Atenas, de modo a ampliar a Eklesia, a assembleiade idad~aos. Nasia o voto ensit�ario por renda. Funionava da se-guinte forma: o idad~ao que tinha determinada ondi�~ao eon^omiapassava a poder votar independentemente de sua origem. Claro quehoje isso pode pareer muito elitista, a�nal, uma massa signi�ativade idad~aos pobres era exlu��da do proesso, al�em de esravos, mulhe-res e estrangeiros. Para a �epoa, todavia, era uma evolu�~ao e tanto. Ovoto ensit�ario possibilitou a reforma do modelo aristor�atio e for�ouum novo equil��brio, obrigando os patr��ios a reonheer a import^aniadas lasses meradoras e empreendedoras.Por ter inlu��do um n�umero maior de indiv��duos no proesso pol��tio,S�olon mais tarde passou a ser apresentado por v�arios historiadoresomo o \pai da demoraia". Na minha interpreta�~ao, ele foi o pai deum modelo aristor�atio mais aberto e inlusivo. Apesar da fama pos-teriormente onstru��da, S�olon nuna quis dar \poder ao povo", muitomenos riar um \governo do povo". Mas ele tampouo queria mantero sistema de poder exlusivamente aristor�atio. Seu ideal era riara eunomia, palavra grega que signi�a \boa ordem", \governan�a pormeio de leis". Grande onheedor da hist�oria e das leis, S�olon via nasidades-estados gregas �a sua volta padr~oes irregulares e truulentos naaltern^ania de poder, om epis�odios frequentes de abusos por parte de

187monaras que se tornavam tiranos.Um paralelo om a mitologia grega pode ser �util para entendermosos prin��pios que guiavam alguns dos arontes. Na mitologia, h�a tr^esdeusas que simbolizam os prin��pios da oisa p�ublia: as irm~as Eu-nomia, Dik�e e Irene. Filha mais velhas de Zeus e Themis, Eunomiagarante a disiplina, a ordem natural, o Estado de direito; Irene �erespons�avel por manter a paz e, em onsequ^enia, assegurar a prospe-ridade; Dik�e �e a deusa da Justi�a e est�a sempre de olhos abertos paramanter-se onsiente e alerta - diferentemente da Justi�a romana, agrega n~ao �e ega. Juntas, as tr^es irm~as onstituem os prin��pios fun-damentais de uma soiedade ivilizada. Para S�olon, no entanto, Eu-nomia era a mais importante das tr^es e, portanto, requeria o m�aximode empenho e instrumentos para manter-se preservada.S�olon pretendia eliminar o fator humano e �siol�ogio do governoe dar estabilidade a todo o sistema por meio de leis e de f�oruns ade-quados que onfeririam legitimidade por meio de valida�~oes populares.Talvez seja por isso que o termo \demoraia", quando observado pelalente de historiadores ontempor^aneos, �e frequentemente onfundidoom o termo \Estado de direito".Embora movido por prin��pios s�olidos e inquestionavelmente bem-intenionado, S�olon n~ao onseguiu riar um Estado de direito tal qualo entendemos hoje. Uma falha do modelo foi a aus^enia de imunidadea aventuras populistas. Os arontes puderam riar bases de apoio emdefesa de pol��tias exlusivamente populistas, desestabilizando radi-almente a estrutura de poder e de patrim^onio dos aristoratas. Eassim o populismo desestabilizou o sistema.Como prel�udio de tudo o que a humanidade iria aprender e rea-prender nos pr�oximos mil^enios da nossa hist�oria, S�olon viu todo o seuintento de riar um sistema de leis ruir ainda em vida.Um parente distante seu, Pis��strato, subiu ao poder de Atenas omo apoio dos moradores mais pobres de uma �area rural, que onstitu��am



192 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?do Brasil Imp�erio n~ao foi diferente: a Constitui�~ao de 1824 passou ainluir a representa�~ao popular por distritos nas prov��nias.De volta �a Antiguidade, vamos reenontrar Cl��stenes retomandoos oneitos preonizados por S�olon 86 anos depois da primeira ten-tativa onstituional ateniense. Assim, Cl��stenes iniia as reformasdemor�atias que tornariam a Atenas da Antiguidade um exemploonheido por toda a humanidade. Mas, diferentemente de seu ante-essor demorata, Cl��stenes entendeu que n~ao era o regime, mas sim aestrutura de poder entralizada que possibilitava o surgimento de ti-ranias omo as de Pis��stratos e seus �lhos e de Is�agoras. Poder entralforte e distante do povo �e a f�ormula m�agia das oligarquias tir^aniasat�e hoje.Desse modo, a primeira e prinipal ontribui�~ao de Cl��stenes, queserviu de modelo para v�arios pa��ses at�e os dias de hoje, foi fragmentaro poder das prinipais aristoraias de Atenas enquanto asseguravaque elas permaneessem no sistema omo for�as estabilizadoras. Aosubdividir a idade-estado, o poder pol��tio passa a ser vinulado aum representante residente em ada distrito.Cl��stenes tomou diversas outras medidas inovadoras, omo o sorteiode idad~aos para o servi�o p�ublio, algo que o eonomista austr��aoFriedrih Hayek (* 1899 - y 1992) mais tarde hamaria de \demarquia",um sistema que eliminava a neessidade de ompeti�~ao pelo poderpol��tio e que hoje �e usado na sele�~ao de j�uris populares. Cl��stenesriou ainda uma medida hamada ostraismo, o ex��lio para l��derespol��tios que se tornassem uma amea�a �a demoraia, o que maistarde evoluiu para o proesso de impeahment e o direito de reall demandatos. Esse onjunto de reformas marou o prin��pio que Cl��steneshamou de \isonomia", todos iguais perante a lei do Estado.A hist�oria poderia terminar por aqui e viver��amos felizes em sabero que �e a real demoraia e omo ela naseu. As reformas de demo-raia direta implementadas por Cl��stenes foram radiais para a �epoa

189amente. Como onsequ^enia da instabilidade, a idade passou a sofrerum riso direto �a sua soberania om a asens~ao de um novo tirano,Is�agoras. Apoiado por Esparta, Is�agoras provou ser extremamente im-popular e perverso. Expulsou boa parte da aristoraia, efetivamentedesarmando Atenas, desapropriou terras e esravizou o povo.�Aquela altura da hist�oria de Atenas, o povo j�a estava aostumadoa gozar de diversas liberdades. Em parte pelo proesso de aberturapol��tia e eon^omia implementado por S�olon, mas tamb�em gra�as aalgumas a�~oes de Pis��strato. Atenas oreseu no om�erio, nas artes,na edua�~ao, na ultura e, prinipalmente, no desenvolvimento de umasoiedade organizada, om pensamento livre.Is�agoras menosprezou esse pequeno detalhe. Tamb�em desonsi-derou a apaidade de Cl��stenes de organizar um povo desprovidode l��deres militares e sem onheimento de organiza�~ao de ombate.O palo estava armado para um dos epis�odios mais eletrizantes dahist�oria da humanidade.A insatisfa�~ao geral ontra Is�agoras foi tamanha que o povo, mesmosem experi^enia nem treinamento militar, rebelou-se ontra o ex�eritopro�ssional dos espartanos. Cl��stenes estabeleeu alguns planos e opovo ateniense orrespondeu e se levantou em f�uria. Os espartanos,on�antes naquele que na �epoa era o ex�erito mais so�stiado domundo, surpreenderam-se om a for�a popular ateniense. Armadosapenas om paus e pedras e muita tenaidade, os ombatentes deAtenas �zeram om que Is�agoras e sua legi~ao espartana se refugiassemna Ar�opole. Ali, os espartanos �aram dias sitiados, auados por umpovo enfureido. Depois de um aordo de salvo onduto, en�m oex�erito de Esparta deixou Atenas, levando onsigo Is�agoras.Relatos de que milhares de idad~aos atenienses subiram pelas en-ostas da Ar�opole sem armas e aos gritos de f�uria mortal reverberamna soiedade grega at�e hoje. De fato, a humanidade viu pouos mo-mentos equivalentes, e esta �e uma narrativa fundamental para que



190 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?possamos entender a hist�oria do Oidente.Essa passagem hist�oria me veio �a mem�oria durante as manifesta�~oesde 2014 at�e 2016, e �z quest~ao de inlu��-la neste livro, pois representaum paralelo om o que a soiedade brasileira viveniou ao se levan-tar ontra o governo orrupto e populista do PT, liderado pela ent~aopresidente Dilma Rousse�. A soiedade brasileira, assim omo a ate-niense, agiu sem lideran�a, sem armas e sem onheimento de omofazer um levante popular frente a um inimigo que tinha todo o Estadonas m~aos e um vasto onheimento de mobiliza�~ao popular. Mesmoassim, a soiedade brasileira obteve suesso e iniiou o proesso deremo�~ao da maior organiza�~ao pol��tia riminosa que o Brasil j�a teve.Mas preiso voltar junto om vo^e, aro leitor, para a Gr�eia antiga.Ap�os a sa��da de Is�agoras, h�a um momento sui generis da hist�oriaateniense que mudaria toda a evolu�~ao dos sistemas pol��tios do mundo:o povo onquista sua liberdade e enontra-se sem l��der, mas om o po-der pol��tio nas m~aos. Reonheendo a debilidade em se organizar,a popula�~ao reonvoa o �unio l��der aristor�atio que havia ajudadona libera�~ao de Atenas om apaidade de organizar um governo. As-sim, no ano de 508 a.C., Cl��stenes �e nomeado aronte om vasto apoiopopular. O que se suede �a asens~ao de Cl��stenes �e uma s�erie dedeis~oes fundamentais para a hist�oria da humanidade, ujos onhei-mentos est~ao sendo resgatados aqui e agora por vo^e, leitor.Em seu retorno �a lideran�a da idade-estado, Cl��stenes se deparaom o seguinte dilema: todos os modelos de governo de Atenas at�eent~ao eram baseados na lideran�a da aristoraia, que elegia a for�apol��tia de um monara eslareido (aronte) para governar e legislar.Ele sabia que j�a n~ao era poss��vel riar um governo leg��timo baseadosomente nessas duas for�as tradiionais. Tinha onsi^enia de queteria de inorporar a nova for�a pol��tia do povo que onquistara suapr�opria liberdade e poder pol��tio.Em suma, Cl��stenes teria de inovar. Ent~ao ele deidiu fragmentar o

191poder das ino fam��lias aristor�atias que omandavam toda a regi~aode inu^enia de Atenas, transferindo poder pol��tio para os era de140 \demos" (distritos, em grego).O l��der de ada \demo" teria autoridade jur��dia e tribut�aria sobreseu distrito. Nessa nova on�gura�~ao, o poder entral do Estado ser-viria somente para manter a seguran�a, a justi�a e o sistema eleitoral,enquanto o representante loal ganhava autonomia para deidir omoseriam investidos os impostos oletados no distrito. Desse novo sis-tema, nase o termo \demoraia" - ou seja, \governo dos distritos".Assim, Cl��stenes torna-se o segundo pai da demoraia ateniense, logoap�os S�olon.Dessa passagem obtemos a verdadeira inten�~ao e de�ni�~ao hist�oriada demoraia: a ria�~ao de um governo distritalizado, extremamentedesentralizado e pr�oximo do eleitor, uma estrutura de poder para semanter om estabilidade ao longo dos s�eulos.A pr�oxima vez que vo^e, leitor, esutar um pol��tio dizendo queest�a \lutando pela demoraia" no Brasil, exija que ele onorde oma representa�~ao e om o voto distrital. Caso ontr�ario, ele n~ao estar�alutando pela verdadeira demoraia.No Brasil atual, assim omo na Atenas da Antiguidade, manter opoder entral forte, no omando de toda a diversidade que existe emada distrito de fato �e uma proposta imposs��vel. N~ao h�a muita d�uvidade minha parte de que a falta de representatividade que vemos hojeno sistema pol��tio brasileiro gera um desr�edito generalizado, o quetende a ausar uma instabilidade pol��tia ��lia.A onsi^enia de que demoraia signi�ava uma estrutura de po-der desentralizado em distritos estava presente entre os liberais re-voluion�arios dos s�eulos XVIII e XIX. Quando os pa��ses oidentaisabandonaram seus regimes absolutistas e adotaram onstitui�~oes desoberania popular, os liberais lutaram para assegurar o voto distrital,um dos mais importantes instrumentos da demoraia. Na ria�~ao



196 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?irm~a mais velha de Atenas. Em outros, omo uma rival sangu��nea.Da�� podemos tirar outra li�~ao importante.O que assegurava a solidez pol��tia de Esparta, permitindo suaexpans~ao e inu^enia nas idades vizinhas, era o equil��brio das for�aspol��tias que a soiedade onseguiu desenvolver. O modelo de Espartaevoluiu de maneira menos traum�atia, aprimorando lentamente seusistema aristor�atio e fazendo om que a idade pudesse:1. Equilibrar for�as pol��tias leg��timas (monarquia, aristoraia edemoraia);2. Criar poderes independentes de magistrados, administradores,guerreiros e legisladores;3. Limitar os poderes de todos por meio de freios e ontrapesos emseu sistema pol��tio.Atenas, por outro lado, no per��odo anterior a Dr�aon e a S�olon,era um sistema de aristoraia om poderes plenos e pouos limitesimpostos pela demoraia. Depois de Dr�aon e S�olon, manteve umsistema aristor�atio, mas o povo passou a ter mais hanes de nomearum poder entral e de limitar os interesses dos aristoratas. A partirde Cl��stenes, Atenas passou a ser um sistema demor�atio pleno, ompouos limites impostos pela aristoraia, numa ompleta invers~ao dosistema pr�e-draoniano. Esse movimento pendular de troa de for�aspol��tias no poder nuna oorreu em Esparta.Historiamente, a demoraia n~ao onseguiu servir omo a �uniafor�a pol��tia, independente de outras for�as, de modo est�avel e pormuito tempo. Ali�as, toda vez que a for�a da demoraia prevaleia, opa��s sofria om instabilidade pol��tia. Portanto, a experi^enia om osistema \demor�atio" ateniense foi �util para delinear um m�etodo devalida�~ao e analiza�~ao do poder do povo para legitimar um sistemapol��tio de maneira e�az.

193e riaram as bases da Era de Ouro que Atenas viveniaria no s�euloseguinte. Sistemas pol��tios, ontudo, s~ao submetidos a proessos deamadureimento que s�o se onsolidam ao longo do tempo e a partirdo a�umulo de experi^enias. Assim, abem algumas perguntas. Ser�aque o modelo demor�atio ateniense onseguiu eliminar o populismo?Ter�a sido apaz de assegurar a estabilidade e a soberania?Infelizmente, a resposta para as duas perguntas �e n~ao. O sistemadurou apenas era de setenta anos. Muito pouo. A volatilidadepol��tia interna ontinuou e se radializou. Agora a instabilidade n~aoera ausada pelo tirano, mas pelo abuso de poder por parte do povo. Atirania da maioria surgiu no radar da hist�oria e o sistema demor�atiode Atenas logo deteriorou para uma oloraia - oriundo do grego, otermo designa um governo das massas, das hordas, das fa�~oes.O p^endulo que antes pendia em favor de sistemas de representa�~aomon�arquios e aristor�atios agora se movia fortemente para o ladodo povo. O desgaste das institui�~oes demor�atias pelas massas fezressurgir um desejo popular por um modelo mais est�avel, nos moldesdo sistema aristor�atio anterior. Houve at�e mesmo a tentativa deresgate de onstitui�~oes omo as de Dr�aon e S�olon.Como a demoraia direta de Cl��stenes n~ao tinha limites, abusosforam ometidos, gerando insatisfa�~ao e perda de legitimidade pelosistema. Essa perda de legitimidade, por sua vez, possibilitou ruptu-ras demor�atias e o surgimento de novos populistas que prometiamrestaurar a paz e a ordem, om a inu^enia direta de outras idades-estados, a exemplo de Esparta.Em onsequ^enia dessa fragilidade, a hist�oria de Atenas omo umaidade-estado livre e soberana termina edo quando omparada �ahist�oria de outras idades da Gr�eia Antiga. Em 338 a.C., Atenasapitula ompletamente. Perde sua independ^enia e passa a ser ad-ministrada omo uma idade livre, mas sob omando do rei Filipe IIda Maed^onia (359 a.C.-336 a.C.), pai daquele que veio a se tornar



194 CAP�ITULO 11. DEMOCRACIA �E O OBJETIVO?Alexandre, o Grande.Do ponto de vista estritamente pol��tio, o sistema demor�atio deCl��stenes era desequilibrado em favor da vontade da opini~ao p�ublia.Isso riava possibilidades de exessos e abusos sem limites onstitu-ionais ou ontroles de outro poder estabilizador apaz de fazer umontraponto ao poder da massa desordenada. A neessidade de umainstitui�~ao de Estado menos envolvida om a governan�a do dia a diatornou-se evidente.A demoraia direta de Cl��stenes foi mais um passo na longa e�ardua hist�oria da humanidade em sua busa por aperfei�oar os mode-los pol��tios. Suas reformas melhoraram o sistema de representa�~ao,mas n~ao os de governan�a. Inueniaram as idades-estados vizinhase deram ideias valiosas de omo organizar melhor a for�a demor�atia.A grande li�~ao que tiramos da�� �e que apenas a demoraia n~ao ga-rante estabilidade. O equil��brio de for�as leg��timas e que se regulemmutuamente �e neess�ario para a longevidade de um sistema.Como Arist�oteles mais tarde diria, Atenas nuna onseguiu equi-librar as for�as demor�atias, aristor�atias e mon�arquias. O podersempre terminava onentrado em uma dessas for�as, o que aabavagerando abusos, ilegitimidade e anseios por troa de governan�a. Es-parta, por sua vez, limitava muito bem essas tr^es for�as. Era gover-nada por dois reis espartanos que limitavam um ao outro e ambos eramlimitados pelos magistrados, os �eforos, eleitos pelos distritos. O reirespons�avel pelas guerras era sempre aompanhado por um �eforo paraque houvesse responsabilidade ompartilhada instituional nas bata-lhas. A aristoraia espartana que dominava a Ger�usia (Senado) eralimitada pela Appela (Assembleia) de idad~aos e vie-versa. Com limi-tes bem estabeleidos entre si, os tr^es poderes viviam em um equil��brioregido pela eunomia, as boas leis de um Estado de direito.Essa foi a base de onheimento que serviu para que o bar~ao deMontesquieu (* 1689 - y 1755) esrevesse sua famosa obra O Esp��rito

195das Leis, na qual desreve que o governo ideal equilibra os poderesExeutivo, Legislativo e Judii�ario.Antes de S�olon, todos os arontes eram seleionados por um on-selho formado por ex-arontes, aristoratas e ani~aos, e depois legiti-mados por voto numa Assembleia omposta de pouos idad~aos. Ouseja, era um sistema de valida�~ao om partiipa�~ao bem limitada.Com S�olon, a de�ni�~ao de idad~ao se ampliou, inluindo mais seg-mentos da soiedade nas assembleias p�ublias. Com o ilo populistade Pis��strato e de seus �lhos, houve um retroesso onstituional epouqu��ssimos avan�os pol��tios.J�a Cl��stenes implementou um sistema de organiza�~ao da for�a po-pular e um proesso de valida�~ao dessa vontade. Com Cl��stenes, apartiipa�~ao foi ampliada para mais idad~aos e para os distritos, quepassaram a esolher l��deres loais que estabeleeriam as pautas a seremvotadas na El�esia (Assembleia ateniense). Sua grande ontribui�~aofoi a ria�~ao de um m�etodo apaz de ordenar as aspira�~oes popula-res num sistema que o povo perebia omo leg��timo e representativo.A organiza�~ao por demos (distritos) foi t~ao profunda que alterou at�emesmo os nomes das pessoas. Elas passaram a inorporar os nomes deseus distritos ao sobrenome. Essas mudan�as inueniaram diversassoiedades oidentais.O poder de esolha de representantes e de pautas via voto direto eo meanismo de remo�~ao de representantes via ostraismo fez om quea vontade popular de fato valesse sobre qualquer outra for�a pol��tia- at�e mesmo sobre as leis onstituionais. Da�� a natureza inst�avel dademoraia direta implementada em Atenas.Esse turbilh~ao pol��tio pelo qual Atenas passou n~ao reverberouem Esparta. Ao ontr�ario, Esparta permaneeu est�avel o bastantepara interferir algumas vezes na pol��tia interna de Atenas e de ou-tras idades-estados. �E fato que em alguns momentos na hist�oria doonv��vio entre as duas idades, Esparta agia omo uma esp�eie de



197A demoraia n~ao deve existir por si s�o, de maneira irrestrita. Tam-pouo deve ser o objetivo �nal da evolu�~ao pol��tia de qualquer na�~ao.O sistema deve oexistir om outros poderes leg��timos e independen-tes. Idealmente, todos esses poderes devem limitar-se uns aos outrose ser ordenados e limitados por um onjunto de leis. O objetivo �nal,portanto, �e a eunomia, as boas leis da governan�a que trazem onsigoa estabilidade, a paz e a prosperidade.Hoje entendemos a demoraia omo \governo do povo" ou \go-verno da maioria". Alguns ainda aham que demoraia signi�a\Estado de Direito" e outros aham que signi�a \Rep�ublia". Noentanto, o termo vem sendo utilizado de maneira equivoada, bemdistante de seu prop�osito e signi�ado iniial.A onstru�~ao de um Estado de direito que ordena, limita e equilibraos poderes leg��timos do eossistema pol��tio por meio de leis �e quedeve ser o objetivo �nal de todo e qualquer estadista. Era esse ointento que os pais fundadores dos Estados Unidos detinham quandoda elabora�~ao da Constitui�~ao daquele pa��s. Era tamb�em o objetivode Jos�e Bonif�aio, D. Leopoldina e Pedro I quando enomendaram aprimeira Constitui�~ao do Brasil. Foi esse o intento que se perdeu aolongo da hist�oria do nosso pa��s.




