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C Era previsivel. Dificilmente o debate sucess6rio deixaria de
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fins de po16mica, mas nio convida um bom exercicio de :)
interpretagao. Os fates a juslificam. Mas des nio sio tio novos :)
assim. Para compreend6-1os precisamos nos distanciar por um "'i
instante da conjuntura presente e voltar nossos olhos para o moments l{
hist6rico em que a mudanga neles implicada ocorreu. 'l

Em qu6, mais precisamente, consistiu a referida mudanga? ')
Para responder a esta pergunta, vamps tomar um atalho. Em 1985. o -..

ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, publicou l!
um livro com o sugestivo tf tulo .,4 (:Hse do .Deie/zvo/vfme/z/o. ama I)
fsfrarggla para a Furaro. Esse Lrabalho pods ser instrulivamenle )
cotejado com a coletfnea /;l/H7 x .Brawl/. a ,4/mad//ha da .Race.s.s&o, :.>

que viera a luz dais antes antes sintetizando os pontos de vista dos ')
economisEas de oposlgao. I A16m da prioridade atribuida ao problema .)
da divida externa, em comum entre des havia a id6ia de que a <
economia brasileira vivia uma crise profunda e que, para venc6-la, J
muito a16m das medidas de curio puzo, seria precise alacar os :)
problemas estruturais que provocavam os desequilibrios e )
comprometiam a retomada do desenvolvimenlo. Na identificagao das I)
causas estruturais da crise e no receitufrio oferecido des diferiam .')
acentuadamente. Mas, dadas suas respectivas autorias, isto soa um -\
tanto 6bvio; nio 6 este o ponto que desejamos salientar. Com a l?
perspectiva que o tempo nos faculta o que ressalta 'na"comparagao l?
entre os doin texton 6 a distincia quc ' os separa igualmente 'do :)
discurso que se imp6s coho dominance no iMcio dos ands 90. Em :)

relagao is teses dos "economistas de oposi9ao", nio 6 precise I)
tnsistir: com sua 6nfase no papal positivo da intervengao estatal e no =)
controle nacional das decis6es econ6micas das passaram a ser -.\
aponladas coma sin6nimo de atraso. Quando ao trabalho de Langoni, <

a dislfncia se mede pda aus6ncia neue de muitos dos temas que, :?

FMI x Brasil: A Armadilha da Recess8o '. Sgo Paulo. Gaze/a JI/ercanri/. 1983. :l)
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( cinco antes mats tardy, viriam a estar no centro do discurso hoje
hegem6nico. Com efeito, em vio procuraremos nesse [exto qualquer
indicagao sobre coma desregulamentar a economia, ou como
conduzir a sua abertura a concorr6ncia extema. Eases pontos ' que
logo viriam a dominar a agenda -- ngo estavam em seu horizonte.'

Em meadow da d6cada passada, depots de uma crime aguda que

interrompeu um longo ciclo de crescimento, mas foi sucedida por
uma recuperagao vigorosa que parecia nassegurar a todos as
possibilidades enormes da economia brasileira, o questionamento de
seus Rindamentos institucionais era ainda notadamente timido. O
Estado jf se encontrava na berlinda; mas limitadamente, vista
sobretudo polo angulo financeiro.

Cinco ands depois, o diagn6stico 6 outro. A economia parece
entravada por distorg6es de toda esp6cie; a ind6stria,

atrasada e

pouch competitiva. Para escapar a decad6ncia previsivel preconiza-se
a redugao do Estado em sua dupla face: coho produtor e agenda
reguladora --, mudangas nas formas de concorr6ncia, uma ampla
abertura extema e generosos incentives ao capital estrangeiro

Reforma do Estado; abertura extema; novo regime para o

C
C

C 2 Cf. Carlos Geraldo Langoni, 4 Crime do Desenvolvimenro.' u/na Esrrarlgla para
( ' o FKrura. Rio dc Janeiro, J. Olympia, 1985.
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no caminho da modernidade e do desenvolvimento. E esse carfter )
kchado, circular, que confere ao discurso da liberalizaQao, no :)
prescnte, a sua "novidade" e o seu porter de convencimento. )

1984/85. Recuperagao reasseguradora, dissemos. Com efeito, :)
deslanchando inesperadamente em 1984 -- crescimento de 5%. J
quando no infcio do ano as autoridades econ6micas nio arriscavam ";

maid do que a mediocridade de um indice de ]% do P[B . a :)
reativagao seguiria em marcha banda, superando as expeclativas :)
mats otimistas dos entendidos. As informag6es produzidas pda I)
pesquisa semestral sabre a atitude dos empresarios brasileiros quando :)
is tend6ncias da economia e dos neg6cios, que a revista .Ex:ame vinha ,-..
realizando desde 1975, sio bastante reveladoras. Salvo no tocante ao .l?

comportamento da inllagao, em 1985 e 1986 as proje96es de '0 :)
Indicador" s5o superadas pda realidade. Pda forma do testemunho. :l)
vale a pena cigar: )

'As previs6es para o primeiro semestre de 1986 assemelham-se :)
muito as estimativas feitas para o primeiro semestre do ano passado. ,""}
Naquela ocasiao, apenas o avango continuo da taxa de inflaq:ao era ,l{
motivo de preocupaq:ao para os empresgrios. Os outros cinco '"J
graticos. . . mostravam uma situagao que "0 Indicador" classificava )
coma um clima que keira a euforia. =)

Agora, a situagao se repels: a inflagao promote continual sua :)

renitenle linha ascensional... Em compensagao, os demais :)
indicadores revelam perspectivas ainda maid animadoras... Se as ,=
previs6es dos empresfirios estiverem corretas. os indices de l!
capacidade ociosa, ativo fixo e empregos tamb6m chegarao a niveis .?
s6 alcangados em tempos que precederam a arise. "3 ' )

Em tal atmosfera nio havia lugar para o negativismo no qual )
se fundava o discurso que caracterizamos arima. Este comega a se :)

aNicular em 87/88, sob o influxo da imensa frustragao provocada :)
pda fal&ncia do Plano Cruzado e da polarizagio induzida polo debate -)
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flram.e. 8/01/86, P. 61
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prontas ao problema de homo distribuir as perdas que pesam sobre o
conyunlo da sociedade; 3) intensificagao de press6es cruzadas sabre o

orgamento do govemo, tanto polo dado da receita quando pele do
gasto p6blico / arise Hlscal / recurse sistemftico a emiss6es

inflacionfrias come meio para financiar despesas correntes e
administrar conflitos; 4) impacts desigual da inflagio sabre a ronda
dos diferentes grupos/ exacerbagao do conflito distribulivo /
press6es redobradas sabre o Estado. etc

As conseqti6ncias desastrosas desse circulo vicioso se revelam
ainda maid graves em fungao das mudangas profundas que, desde
meados dos anos 70, v6m se processando na economia intemac onal.
A incorporagao acelerada de tecnologias novas, transformando
processos e produtos, substituindo insumos correntes por materiais
novos e reduzindo as vantagens comparativas dos baixos salfrios: a
revolugao agrfcola, expandindo a oferta mundial de alimentos e
empurrando os seus pregos para baixo; a confomlagao de blocos
regionais; a rapida difusio de prfticas comerciais restritivas
atingindo especialmente as exportag6es tradicionais e diHicultando o

acesso a tecnologias maid avangadas -- a despeito do grau de
amadurecimento ja alcangado, no quadro deHinido por essas e outras

' on -

tend6ncias o sistema produtivo brasileiro encontra-se em situa95o de
grande vulnerabilidade. Pda relativa obsolesc6ncia de sua base

tecnica, por sua estrutura de custom, pele reduzido empenho
h storicamente demonstrado para desenvolver capacidade pr6pria de
geragao de tecnologia e para elevar a qualinicagao da forma de
trabalho. Se dais condig6es nio forem alteradas, o seu futuro sera
mediocre, na melhor das hip6teses

Contudo, os pesados investimentos para tal efeito requeridos
sio obstados pda crime financeira do setter piblico e polo quadra de
inslabilidade que tem marcado a economia brasileira ncsta Ease. Cam
o que, somos levados de volta a engrenagem que descrevemos no
outro paragrafo.

Syria possfvel seguir indeHinidamente na relagao das cadeias
dente circulo infemal. Mas nio 6 necessfrio. Fortemente Hixadas na

6
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convicgao de quantos acompanharam de perto o debate, essas e ou-
tras conex6es do mesmo g6nero comp6em o marco de refer6ncia

simpler alusio a esse dominio consensual pasta. .
' Tampouco 6 precise insistir na tele -- ments Mconuovcrsa,

decerto, mas igualmente bem conhecida -- que associa a incapact-
dade de se processar de outra forma aqueles conflitos is particulari-

ceme mats diretamente neste lugar. .....
Com as limitag6es antes mencionadas, e em que pose a cuuiu

Qao
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O efeito dessa mudanga sabre a condugao da politica antinfla-
cionfria foi objeto de inQmeras anilises.j Embora menos sistemati-

camente, estudadas tamb6m jf foram a perspectiva de longo puzo
que animava eases intelectuais e a recepgao por esta encontrada em
setores do empresariado; os limites politicos inerentes is suas
concepg6es e a maneira como era deHinido o seu papel.6 Para efeitos
do arguments que desenvolveremos a seguir, basta salientar que as

centrais no discurso tradicional da oposigao, com ampla audi6ncia na
opiniao publica, e aduzir que das mantinham relag6es de estreita

afinidade eletiva" com as orientag6es dominantes no pensamento
institucional da diplomacia e das Forgas Armadas

A mudanga na composigao da equipe econ6mica removia, as-
sim, um foci de oposigao intema e agregava um elements a maid na
alianga que unia setores estrat6gicos da elite estatal em tomo do ob-
jetivo comum de ampliar a margem de liberdade do pats no sistema
intemacional atrav6s do exercicio de uma politica extema mais aHir-
mativa, apoiada em um projeto nacional em que o desenvolvimento

econ6mico vinha inextricavelmente ligado ao imperativo do de-
senvolvimento cientffico e tecno16gico.7 Embora manifestada em

= Cf. P. Singer, 'Reflex6es sabre inflagao, conflito distributive e democracia" . in
F. Wanderley Reis e G. O'Donnell, ,4 Z)emocracfa /zo .B/u:.si/. .Di/e/zza e

Pe/speclftmus. Sgo Paulo. V6rtice, 1988, pp. 91-135; fd. . "lntelectuais de Esquerda
no Brasil. A experi6ncia do poder ', in L. Sofa (org.). O fs/ado da 7}zzmffao;
Po/erica e flea/zom/a /za AXova RepzZb//ca, Sgo Paulo. V6rtice. 1988= na mesma
coletanea, o artigo de Sola. 'Choque Heterodoxo e transigao democr6tica sem
ruptura: uma abordagem transdisciplinar", pp. 13-62 e de B. Sallum Jiinior. "Por
que n5o tem dado ccrto: notas sabre a transigao polftica brasileira", pp.1 18-144 ;
William C. Smith, "Political econ6micas de choque y transici6n democr4tica en

argentina y Brasil". Revfsra Mexfca/za de SocfoZogfa, pp. 65-88
" Cf. a reflexio sobre o papal politico da i/zreZZfge/zzzfa na transigao brasileira
desenvolvida por Francisco de Oliveira em "Medusa ou as classes medias e a

consolidagao da democracia", in F. W. Reis e G. O'Donnell (orgs.). op. cfr., pp

Sobre a rivalidade entry o Itamaraty e as autoridades da area econ6mica sob os
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C senvolvimento capitalista de base nacional esbarrava, contuao, em
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esse aspects seremos breves. Por ora basra dizer que o discur- )
so de Reagan inaugurava uma nova ftse no contencioso Brasil.Ella- =>

dos Unidos, e que ela seria marcada por uma s6rie de atritos envoy- I)
vendo quest6es de politica industrial, de com&rcio exterior e de con I)trole ambiental. '' '''' -''

Segundo, homo dado estrutural, bator que, embora vane de l:

p='!:.=:!:=%;.='==:n k l:li 3mats. ' '-\

#:lBR£niEX=.:1 1T ?::g
empresas e nag6es estio sends drasticamente redeninidas Asnpcto I)
dos maid salientes dense processo 6 a tranfomlagao revolucioniria a :)
que assistimos no campo da tecnologia com as inovag6es combinadas I)

$Hlw BK:BS i;isui ii
I ws ;i :h:girl

mercado, erodindo fatores tradiconais de vantagens comparativas :)

Ao tomar imensamente mats f3cil o acesso e o processamento I)
trA 'n omlagoes ao possibilitar o estabelecimento de contatos clc- I)
tr6nicos instantfneos por todo o globe, ao reduzir dramaticamente o -\
tempo e o custo do transports a tonga distancia, as novak tecnologias '/
aao um novo impeto a intemacionalizagao do capital, cujo processo ?
-- no tocante ao capital produtivo -- desde os anos 50 avangava a :)
passes largos. lsso em viHide: a) das elevadas exig6ncias, materiais )

:m:'angxm=xQ!© i
' cf. Dieter Emit e David O'connor, Trchanala8y a/d c/abut conperfrfon. 7vzf l?
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(I possibilidade in6dita que das oferecem, atrav6s da automagao com-
C putadorizada, de combinar simultaneamente flexibilidade e eBonomia
C de escala. diversificagao de produtos e produgao de massa;v c) das

C condig6es que das cream para a conformagao de um mercado de

C capiuis abrangcnU, capaz de aglutinar recursos e canaliz4-1os para
; aplicag6es remuneradoras em escala mundial; em virtude, enfim d)
C ;;'l;;pvacidade que proporcionam is empresas de coordenar esUita-
C mente suas atividades, configurando-as espacialmente em fungal de
C estrat&gias compreensivas que tendem a apagar as diferengas entry
C espagos dom&sticos e extemos.

Este panto 6 decisive. At6 o final dos ands 60, avangado coma
/-- ja se encontrava o processo de intemacionalizagao, a . :n . U + A

economia

S mundial podia ser esquematicamente representada coma um conjunto
C de mercados nacionais discretos, embora interligados, nos quaid as

C empresas -- locais ou intemacionais -- se confrontavam com base
C nas condig6es vigentes em dada um deles, escassamente afetadas que

C Cram pele resultado da concorr6ncia intra-setorial em outros paises

C No quadra das uansfomag6es antes referidas essa imagem se estl-
,- Ihaga: para muitas indQstrias as fronteiras nacionais se diluem, os
C mercados interpenetram-se, o resultado da concorr6ncia em qualquer
C um doles paisa a ser condicionado pda evolugao das disputas trava
C das nos demais, e a rivalidade entry os contendores pasha a ser per '

C seguida em tempos verdadeiramente globais.

li IZZ$=g'£31G13£l;mila:1 1b: u

\'" "indtlstrias globals'
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A mudanga tecno16gica, por6m, nio explica por si s6 esses ?
desenvolvimentos. E nio se esgota niles a reestruturagao em curse -)
na economia mundial. Em navel mais profundo, o que esb pesto em I)
questao nesse processo 6 dodo o conjunto de regularidades que depois :)

da ll Grande Guerra conferiram aos capitalismos centrais a sua )
fisionomia pr6pria e por quash trinta ands asseguraram is suas -..
economias um dinamismo sem paralelo na hist6ria. . A literatura l:'
sabre os fundamentos t6cnicos e institucionais do padrao singular de I)
desenvolvimento que caracteriza esse periodo bem coma os fatores I)
que levaram a sua dissoluggo na grande crisp inaugurada polo :)
primciro cheque do petr61eo 6 vastfssima. Nio temos coma .)
considers-la, ainda que de fomla sumfria. Entretanto, pda conexio -\
estreita que mant&m com o objeto de nossa investigagao, alguns ,.
elementos dessa temftica perecisam ser rapidamente mencionados. ?

1) Tends alcangado o conjunto das nag6es capitalistas )
desenvolvidas, a arise atinge com particular intensidade os Estados I)
Unidos, minando as bases econ6micas da hegemonic exercida por )
este pals depois da ll Guerin Mundial. Indicag6es de fragilidade )
nessa area manifestavam-se ja no Hlnal dos ands 60 na crescente ,.
dificuldade encontrada pele govemo americano para assegurar a .{
paridade do d61ar, coluna mestra do sistema de Bretton Woods )
estabelecido sob sua reg6ncia no final da guerra em 1971, os )
Estados Unidos decretariam unilateralmente a fa16ncia do mesmo ao :)

desvincularem do euro a sua moeda. Na conuapartida real das )
perturbag6es monetfrias dense periodo estava o encolhimento do 'l

superavit em conta corrente da economia americana. E na origem ,-.
deste os efeitos conjugados de fatores politicos -- a guerra do !
Vietnan, a politica 'expansionista adotada em 71 pele govemo )
Nixonii -- e condicionamentos estruturais: o envelhecimento da =)
estrutura industrial, a gradual erosio de suas vantagens competitivas )
face aos conconentes, com destaque para a Alemanha e o Japan. Na )
" Cf:. Antonio Banos de .Castro. 'A Crime Econ6mica Norte-Americana: o J
Capitalislno. Ainda 6 Aquele '. in O (:kplra/[s/w Hfrzda 1 4quflf. Rio dc'Janeiro. :)
rorcnsc Universitaria, 1979. pp. 47-74. v
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capitalistas avangados -- uma intensa ativagao polftica do meio
empresarial, que se expressa numa verdadeira cruzada contra a
pressao fiscal, os preconceitos igualitaristas que justificavam os
crescentes gastos sociais, a excessiva regulamentagao das atividades
econ6micas, o poder sindical.i4 Contra essas mazelas, identificadas
como fatores estruturais da crime, esses setores passam a advogar a
plena restauragao das virtudes do mercado: com a remogao .dos
entraves corporativos, o estimulo a concorr&ncia, uma presenga
menor do Estado, as condig6es estariam criadas para a recuperagao
dos lucros, a retomada dos investimentos, e redescoberto o caminho
para o crescimento sustentado. Consagrado politica e ideologi-
camente no infcio dos anos 80, tal era o programa da contra-reforma
neoliberal

Produto de uma hist6ria intelectual e politica parcialmente
distinta, a mudanQa que se verifica simultaneamente na agenda dos
organismos financeiros internacionais, o FMI e o Banco Mundial
sobretudo, inscreve-se na mesma tend6ncia: rompendo os limites
estreitos de seu discurso pret6rito, essas instituig6es apropriam-se
seletivamenle dos tomas de seus adversirios ideo16gicos (o
estruturalismo cepalino) e invertem o seu significado primitive, ao
servi-los como ingredientes bgsicos de uma versio adaptada da
plataforma defendida em seu local de origem pelo neoliberalismo. i5

'" Sabre a mobilizagao politica dos empresarios nesses parses, Cf., "Business and
Politics in the United States and United Kingdom. The Origins of Heithened
Political Activty of Large Corporations During the 1970s and Early 1980s'
7beoW a/zd Sock , vo1. 12, n ' 3, 1983, pp. 281-308; fd., 7be /n/zer Circ/e.
Large Corporation.s and the Rise of Business Potitica{ Activity in the U.S. and
C/.K., Oxford, Oxford University Press, 1984; David Vogel, "The Power of
business in America: a Reappraisal '. BHrlsh Journo/ of Pc}//rica/ Scie/zce, 13, pp.
1943; J. Craig Jenkins e Teri Shumate. 'Cowboy Capitalists and the Rise of the
New Right ': an Analysis of Contributors to Conservative Policy Formation

9ganizations", Socfa/ Prob/e/m. 33, 1985, pp. 130-145.
'' A evolugao das concepg6es econ6micas dominantes nesses organismos e de suas
rela96es com as correntes adversfrias 6 retragada por Miles Kahler em "Ortodoxy
and Its Altematives: Explaining Approaches to Stabilization and Adjustment", in

14
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4) Com lada sua exaltagao da liberdade econ6mica e do funcio-
namento desimpedido dos mercados, a ret6rica neoliberal encobre o
trabalho de uma vontade polftica que mobiliza sistematicamente a
aparelhagem do Estado para a consecugao de seus fins, nos pianos
inferno e externo. E nio poderia ser de outra fonna. Com efeito, no
contexto da globalizagao antes aludida, a competigao econ6mica so-
licita, mats do que no passado, o concurso do Estado. O trecho de
Dieter Emst e David O'Connor que citamos a seguir & a esse respei-
to bastante elucidativo. "Global competition is more than just rivalry
among firms. Competition among private companies is only its most
visible manifestation... global competition leads to a continuous
confrontation. . . between different production systems, institutional
schemes and social organizations in which business enterprises nlgure
proeminently but are nonetheless only one component of a network
that links them with the educacional system, the technological
infrastructure, management/labour relations, the relationship
between the public and private sectors, and the financial system". i6
Nesse momento de perigo em que a reestruturagao produtiva em es-
cala mundial abre espago para manobras de ampla envergadura,
grandes lances estrat6gicos, os artigos de fe proclamados neste parti-
cular pouco importam: com des ou contra des, os Estados Nacionais
envolvem-se substantivamente com as suas respectivas indastrias,
agindo de forma decidida.em favor das empresas sediadas em seu
territ6rio.

E sabre esse pano de fundo que ganha pleno signifcado o es-
forgo empreendido polos Estados Unidos com vistas a canter a traje-

Joan M. Nelson (ed.). op. cfr, pp. 63-111. A autora, por6m, nio tenta inserir a
hist6ria parcia] que dispute no quadro maid gerd do debate econ6mico dom6stico
que se processava na mesma 6poca em todos os parses desenvolvidos. Elementos
adiconais sobre a trajet6ria que levaria a consolidagao de uma nova ortodoxia no
imbito da "economia do desenvolvimento ' podem ser encontrados em Wing Thye
Woo, "The Art of Economic Development: Markets, Politics, and Extemalities
/arena/lo/za/ area/zfzarfolz, vo1. 44, n ' 3, 1990. pp. 403-429
'" Dieter Emst e David O'Connor, op. cll., p. 26
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t6ria declinante de sua hegemonia mediante a inversio de enormes
recursos para manter a supremacia nas ind6strias de alta tecnologia e
a adagio de uma postura negociadora agressiva -- nas relag6es
multilaterais e bilaterias -- com o objetivo de abrir mercados para a
exportagao de bens, servigos e capitais, assegurando ao mesmo
tempo o controle da utilizagao e as rendas de monop61io sabre pro-
dutos.e processos novos -- o tema crftico da propriedade intelec-
tual.'' Apoiada, alternadamente, no discurso db liberalismo
econ6mico e numa ret6rica neomercantilista que faz apelo a sang6es
para forgar a aceitagao de seus objetivos proclamados,t8 parcial-

J
J
3'
J
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)

' ' Sabre a orientagao da politica econ6mica intemacional dos Estados Unidos nesta
faso. Cf., a16m do texts citado de Gilpin, Stephen D. Cohen, 7be A/eking or
United States international Economic Policy. Principles, Problems, arid
Proposfrfoni /or Rfybrm, New York, Praeger, 1988; Ricardo Parboni, "EI Amma
del d61ar: de Nixon a Reagan", /nveirfgac/6/z .Eco/z6mfca, v. XLVll. n ' 183.
1988, pp. 1131 ; Stephen Krasner. Srrucrzrra/ Comp/cr. The 7blrd World ,4gafnsr
G/oba/ I,/sera/fsm, Berkeley, University of Califomia Press, 1985; Sergio M.
Lipkin, "lmpondo o litre com6rcio? A politica comercial do govemo Reagan '
Co/z/u/o, ano 1, n ' 2. 1985. pp. 53-62. O panto de vista oHtcial brasileiro, at6 o
final do governo Samey, sabre essa agenda 6 apresentado em inimeros
pronunciamentos, estudos e documentos de trabalho, entre os quais: O .Bras// e a
Rodada do C/ruguaf, M.R.E./D.P.C. (Divisao de Politica Comercial). documento
de orientagao intema, 19-11-87; Semflzdrfo G.47'T e a J?odada C/rugaaf,
M.R.E/FIESP/FADUSP, S.P., 21-23-06-88; Paulo Nogueira Batista, "Structural
Change and Imbalances in the World Economy, and their Impact on Intemational
Cooperation", palestra na sessio do Conselho Econ6mico e Social da ONU.
Genebra. 7-07-89; Mauro Arruda, "Brasil: 6 essential veneer o atraso" , Pa/zorama
da Zec/zo/ogia, ano 3, 2o trimestre, 1989, pp. 4-9; Sebastiio do Rego Barros,
'Tecnologia 6 instrumento de hegemonia" . Reefs/a .B/mf/ezra de Zec/zo/ogle, ano

3, 1o trimestre de 1989, pp. 22-26; fd., "Politica extema e as quest6es de alta
tecnologia", in Gerson Fonseca Junior e Valdemar Cameiro Lego (orgs.). Team

ag pol/rica aifrna Brash/fifa, Brasilia. IPRI/Editora Atica, 1 989, pp. 53-74
'' Manifestando-se. praticamente, como dois aspectos de uma dmca estrat6gia,
esses dais vetores da politica comercial americana -- multilateralismo e
bilateralismo -- remetem a 16gicas distintm e se ap6iam em perspectivas te6ricas
francamente contradit6rias. Cf. a esse respeito, Stephen S. Cohen e John Zysmam
Manujaciurin8 Makers. The Mich o$ the Post-ltldusirial Ecowm#. New "falk,
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C escalada que produziria profundo impacto nas elites locais

C n8vCfl P9,Evan25'38. lining Hegemony and Assertive Industrialization: U.S.

( Brazilian Ccnnicts in the Computer Industry '. Inrernarlonial Organizarlon. 41 {z).
;. 1989, PP. 207-238
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No curio dos anos 70 e 80 a economia mundial foi revolucio-
nada por um processo vertiginoso de mudanga tecno16gica. Este,
porem, nio 6 dorado de um sentido unfvoco. O que define os rumos
da reorganizagao econ6mica a que assistimos sio as estrat6gias, fre-
qiientemente contradit6rias, esbogadas e perseguidas pelos atores re-
levantes, privados e pablicos, com os recursos que estes se mostrem

capazes de investir para objetiva-las.20 f nessa passagem a con-
versio das "oportunidades de mercado" em "programa", linda de
agro a ser aplicada numa disputa palmo a palmo com os oponentes
-- que se originam os obstgculos externos mats poderosos a um pro-
jelo de desenvolvimento com as caracteristicas que esbogamos atrgs

Corremos o risco de ficar na conlramio da hist6ria. Quantas
vezes teremos ouvido esta fuse? De fate, em meados da d6cada pas-
sada, ao reavivar a id6ia de um capitalismo de base nacional o proje-
to neodesenvolvimentista nadava contra a corrente e, nesse sentido

ia "contra a hist6ria". Mas esta nio era a hist6ria impessoal e ferrea-
mente determinada dos apolegetas de todo tips. Era uma hist6ria
aberta", sem roteiro pr6vio, que se fazia a cada momento como re-

sultado agregado de m61tiplos e entrelagados conflitos.

O desencontro, contudo, era muito maid amplo. Em meados da
d6cada passada a hist6ria de que falamos parecia estar resolvida. De-
pois de ter amargado o efeito recessivo de suas polfticas, com a re-
cuperagao espetacular da economia americana, que arranca no Hind

de 1982. a contra-reforma neoliberal avangava com todd impeto, li-
vre de qualquer resist6ncia politico-ideo16gica mais conseqtiente --
sega porque seus adversgrios tinham sofrido pesadas derrotas na
arena do voto(Inglalerra, Estados Unidos, Alemanha), seja porque
este:.acabaram por aderir a muitos de seus temas(Espanha, Fran-
ca)." Nos tempos da reestruturagao por ela promovida as raz6es de

'" Constantine V. Vaitsos traga um quadro bastante ample das quest6es conflitivas
e das estrat6gias em confronts no campo das novas tecnologias em seu artigo,
Radical Technological Changes and the New 'Order ' in the World-Econonry ',

#fvfew, vol. Xll, no 2, 1989, pp. 157-189. '
'' A eleigao de Mitterand. em 1981, com base em um programa econ6mico que

18



r- sufocadas por vinte bongos anos de autontartsmo

1: GUESS.n'913S.agoslo. 1991
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por operadores de amplos recursos politicos e ret6ricos, o poder vo-
cal desses setores era amplinicado peso favor que sempre desfrutaram
junta a grande imprensa e aos memos de comunicagao de massa.

O fato de propostas reformistas homo as avangadas pelts eco-
nomistas de oposigao enfrentarem a resist6ncia generalizada dos
empresarios, mesmo que a longo puzo venham a beneHicif-los cole-

tivamente, nio surpreende. Nos mais variados contextos, etta tem
fido a nomla. Mas ele nos dirige a atengao para a dupla e fre-
quentemente contradit6ria -- exig6ncia que a elite reformista dove

compensar a sua relativa debilidade com uma polftica ampla de ali-
anq:as, capaz de trazer para o seu dado os setores organizados das
classes populares -- um dos ingredientes dessa polftica consiste
mesmo no estabelecimento de condig6es que facilitem a organizagao
dessas classes. De outra parte, deve cuidar para nio infundir nas
classes proprietfrias sentimentos de aguda ameaga, sob pena de desa-
tar represglias que vgo da recuse a investir ao /ock-oar, passando
pda evasio de capitais, numa seqti6ncia ao cabo da qual ela sera de-
sestabilizada

Ora. para nossos personagens, o caminho estreito delimitado
por esses dois condicionantes estava de dodo vedado. No Hind dos
anon 70 a dena polilica foi sacudida pda intervengao dos movimentos
populares. Expressando-se espetacularmente nas greves do ABC, em
78, 79 e 80; com ments alarde nas mobiliza96es in6ditas de tuba
Ihadores rurais por aumentos salariais e pelo acesso a terra, bem
come na atividade das associag6es de bairro que passaram a prolife-
rar nas periferias pobres das grandes cidades, a articulagao desses
setores e sua crescente militincia por melhores condig6es de vida e
trabalho conformavam uma das dinimicas profundas que vinham re-
volvendo a sociedade brasileira nessa quadra hist6rica. Diverso.
plural, o "movimento popular" nio deixava, entretanto, de particu-
larizar-se no plano politico-ideo16gico por algumas marcas. Nascido
a margem da estrutura partidaria eslabelecida, confrontando-se com

organismos estatais pouco permegveis e/ou declaradamente. hostis,
20



( rompido com a tradigao de heteronomia tio funda na experi&ncia das
( classes populares no passado, era forte no ambience cultural que o

C nhuma outra naquele memento, elsa realidade bisica.
( Difcrentes mas solidgrios. Durante todd o periodo temlinal do

(

(

21
C

C
C



o "basismo petista" e o "nacional-populismo" dos seguidores de Bri- :)
zola. A politica frentista tinha expirado. As velhas clivagens estavam :)
desfeitas. O significado maier da eleigao de Jfnio Quadros, em no- :)

vembro de 85, 6 o de exlemar, ao mesmo tempo, o retardo da )
consci6ncia e a realidade tenaz dente fate. l:

Do panto de vista da facgao reformista da Nova Repablica as .l!
conseqii6ncias dele seriam drfsticas. Discutimos mais detidamente I)
esse aspects em outro lugar.'4 No presence, pasta indycar que ela foi :)
solidgria com a atitude ambivalence do governo Sarney, dividido que :)
esteve sempre ence a aspiragao de atrair o apoio dos trabalhadores :)
assalariados atrav6s de uma modalidade qualquer de pacto social e a -l
negativa reiterada de reconhecer a expressao organizada mais consis- Ja
dente destes (a CUT) coma inlerlocutora legitima a tentativa inQme- )
ras vezes repetida de desqualinica-la, estigmatizando-a coma proto- )
subversiva. E extrair desta constatagao a conseqt16ncia mats impor- )
dante para efeitos do arguments que eslamos desenvolvendo aqui: .)
fustigada pemlanentemente, denlro e fora do govemo, pele conser- :)
vadorismo larvar dos grupos dominantes que se empenhavam em -\
limitar tanto quanto possfvel o alcance da mudanga implicada na :!
transigao polftica,2S a ala reformista da elite dirigente nio contava :)
com aliangas "para baixo" passiveis de contrabalangar sua inferio- :)
ridade naquele terreno. Pele contrario. ela se via freqtientemente sob I)
o togo cruzado da direita e da esquerda, tanto mats intense por- :)
quanto, na distribuigao de pap6is no governs, a ela Ihe coube o mais -l

'her6ico" e por isso mesmo mais desgastante: o comando da politica -..\
econOmica. -/

E sob este prisma que o epis6dio do Cruzado adquire para n6s :)
importancia decisiva. Em outra opominidade assinalamos as conde- :)
qtiencias gerais do retumbante fracasso de tal iniciativa: o descr6dito :)

Empresarios, Economistas c Perspeciivas da Democratizagao no Brasil '. in F. ll)
H. RciseG. O'Donnell, ap. cfr. pp- 256-281. -" , " ' ' )
.' Cf., A mobilizagao da direita logo no initio da Nova Repiblica 6 bem conheci- :)
da. O seu impacto nos meios empresariais este registrado em "Os riscos da fronda ,..
conservadora ', cntrevisla com Luiz Carlos BKsscr Pereira. Senior. 12+)6-85. 1)

)
)

)
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(- ' asbo e Cruz. "Empresarios. Economistas e Perspntivas da

:l #. R."llfao /Mcsegda. COnPJ '' Dj"'jb«.l-. M ,cM. d. r, b la.. Rio d.
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guindo, assim, preservar suas margens, e mesmo aumentg-las dada a

forte expansao da demanda que se verificava naquela conjuntbra

Esse efeito rebatia de pronto no mercado de trabalho: os seg-
mentos mais fracos e desorganizados, preponderantemente nos seto-
res competitivos, obtinham com facilidade ganhos reais de salfrios.
ao passe que nos setores oligopolizados, onde estio concentrados os

segmentos mais fortes e organizados, as negociag6es salariais toma-

vam-se extremamente duras, pois todo Gusto adicional, em princfpio
devia ser absorvido pdas empresas concemidas. ''''r '-'

Em ambas as esferas, as posig6es respectivas de perdedores e
ganhadores no conflito distributivo pr6-Cruzado encontravam se in-
teiramente invertidas

Ai estaria, segundo os autores, a razio fundamental da fa16ncia

do plano: o ter operado involuntariamente uma forte redistribuig5o
de renda, sem qualquer respaldo institutional efetivo que permitisse
dobrar a resist6ncia dos grupos politica e economicamente maid for.

tes, cujas press6es se faziam dada vez maid intensas a medida que
aumentava a inflaq:ao reprimida.29 "'' ''-- '

Nio caberia aqui discutir a validade dessa tele, confrontando-a
com explica96es concorrentes. Para nossos prop6sitos, basta admitir
a importancia do fen6meno real em que ela se ap6ia e salientar suas
implicag6es ideo16gicas e polfticas

De fato, manifestag5o exacerbada de pretensao estatista, o
Plano Cmzado [eve, paradoxalmente, o eFeito de desmoralizar o Es-
tado e acreditar os arautos do liberalismo

Junto aos grander empresarios dos setores oligopolistas, desde
o anal do ano em guerra declarada contra o congelamento na qual
Hizeram uso de ameagas de /ock-ozz/ e desobedi6ncia civil. a tal ponte
que um deles mereceria do presidente da Repi3blica a acusagaosur-
preendente de anarquista

i.3H8nH3nSH;::£HUF:
24



C Junta aos assalariados, que mal protegidos pda escala m6vel

C viam sous ganhos salariais eshimarem-se sob o efeito da inflagao,

( depots do Cruzado ll subitamente reacendida -- "em julho de 1987.

( os rendimentos reais de todos os segmentos do mercado haviam re-
, tomado a niveis pr6-fevereiro de 1986".SO E para aqueles de clause
C -'adia havia ainda o anus -- fortemente contestado a 6poca

S: Imposto de Renda.
C ' Junto aos pequenos e m6dios empresarios e os setores competi-
C tivos, enHun, incapazes em virtude da contragao da demanda de re

C vassar aos pregos finais de seus produtos os aumentos de custos que
,- incorriam e impossibilitados de saldar junto aos bancos as obrigag6es
C insumidas -- as reduzidas tapas de jure e a explosao da demanda
C combinaram se durante o Cruzado para induzir o forte endivida-
C menlo desses setores; a reversal oconida na debra do ano
C(diminuigao da demanda e acentuada elevagao dos euros) ameaQava-

C osagoracomofantasmadabancarrota. . ..
C Por raz6cs diferentes e em mementos distintos, em curio lapse
r de tempo a mtervengao do Estado no funcionamento do mercado
! havia penalizado duramente coda um disses grupos. Nio unporla
C muito que alguns tivessem recuperado logo adiante o [erreno per '
C didn; tampouco consolava a nogao, de rests improvavel ae que
C =apenas" voltava-se a situagao pr6'existente: nem labia esperar flue

18 @£ u$:ii: : nB :l
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r6us, acusado dos piores crimes. E nio encontrava quem o defen-
desse a altura

Refletindo sobre a experi&ncia do Plano Cruzado, um de seus
arquitetos escreveria o seguinte: "0 fracasso dos programas de es-
Eabilizagao heterodoxos nio foi determinado pda aus6ncia de corre-
g6es ortodoxas, mas pda malta de clareza e determinagao na escolha
de altemativas heterodoxas para a gestao das finangas pablicas, para
o apedeigoamento dos sistemas de controles de pregds e salfrios e
para o financiamento do investimento pablico e privado".3t Pode ser
um bom arguments, mas ele ficava irremediavelmente prejudicado
pelos desacordos que estalavam a vista de todos na defensoria

O Cruzado resultou do esforgo convergente de representantes

de duas escolas de "economistas criticos" . Na base de elaboragao do
programa e nos primeiros estfgios de sua implementagao as diferen-
gas de pontos de vista entre des puderam ser acomodadas sem maior

dificuldade. A procastinagao de medidas corretivas, cuja necessidade

cede se tomara patente, agravou sobremaneira os problemas de ges-
t5o e acabou por quebrar a unidade da equipe -- no final do ano ela
literalmente se desfazia em meir a pesadas acusaq:6es reciprocas.32 O
desconcerto, contudo, era muito mais amplo e profundo. No comen-
tgrio certeiro de algu6m com indiscutfvel conhecimento de causa. "as

dissid6ncias e querelas entre politicos e economistas progressistas de
todos os matizes t6m uma origem, nio tio remota, no dramftico fra-

casso do Plano Cruzado. Depois disso, cada um seguiu os caminhos
ou descaminhos que sua subjetividade imp6s. A ariseeconomica.
por6m, agravou-se em todos os sentidos. "33

'' Luiz Gonzaga de M. Belluzzo, "Pre£3cio", in Ricardo Cameiro (org.), ,4
ffruaaxla em XeqKP. Sio Paulo. Bienal/UNICAMP. 1988,

Ver, por exemplo, os depoimentos reunidos no livro de Alex Solnick. Por gae
pz o de eerie. Porto Alegre, L&PM, 1987. Relato maid distanciado dos
acontecimentos pods ser encontrado em Carlos Alberto Sardemberg. ,4venr ru e
gfonla. Nos Basrfdores da Cmzado. Sio Paulo, Companhia du Lftras. 1987.
" Maria da Conceigao Tavares. "lnflagao -- Os Limites do Liberalismo '. in Jose
H rclo Rego (QIB.) InFafdo e HiperinFaCdo. Inrerpreiafdes e Rct6rica. Slo
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e fiscalizagao; a desorganizagao interna, a obstrugao dos canals de
comunicagao entre os diferentes organismos, a rivalidade muitas
vezes manifesta em suas relag6es matuas; a constatagao, ennun, da
pemleabilidade do aparelho estatal, de sua colonizagao polos
interesses de grupos e camarilhas. Sob modalidades diferentes. essa

rvagao emergia da experi6ncia na area de pregos. das
dificuldades no trato com as empresas estatais, dos problemas

enfrentados na administragao do orQamento. Nessas e em quaisquer
outras esferas, nas condig6es de um aparelho administrativo
depauperado pda arise Hinanceira e fragmentado pdas circunstfncias
da crisp econ6mica e da transigio polftica, o que ressaltava era a
incoer6ncia, a submissio das ag6ncias piblicas a 16gica dos
interesses particularistas

Nio deixa de ser ir6nico. Com o fracasso do Cruzado. o
Estado pasha a ser alva de critica sob dais angulos at6 certo ponte
antag6nicos: os empresarios denunciam-no por sua ingerencia
indevida, por seu grau de arbitrio, pdas restrig6es que ele faz pesar
sabre sua liberdade de agate; os economistas, os t6cnicos. os
intelectuais" reprovam-no por sua incapacidade de operar

coerentemente, por sua reduzida autonomia face aos interesses

privados, por sua relagio simbi6tica com os grupos dominantes.
Mais importance, por6m, que a dimples diferenga de perspecti-

va 6 a implicaCao que ela encerra. Quando os empresfrios reagem a
inteder6ncia do govemo, des reclamam a remogao dos obstgculos
que tolhem os deus movimentos -- nio aquelas que inibem os de
sous concorrentes. Ora, para o t6cnico, o economista. elsa resuigao
nio faz necessariamente sentido. Nio surpreende, assim, que venha
se instilando aos poucos no universe deles -- ngo no dos
empresarios -- a id6ia singela segundo a qual a liberdade de mercado

deveria ser dotada de outra latitude, cabendo assegur4-la nio apenas
aos produtores que partilham eso: mercado, mas a todos(produtores
e consumidores) que deli participam, ou que nell desejem ingmssar.
Tocamos aquio tema da liberalizagao econ6mica, em suas maltiplas
facetas.
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S Na 6poca ele aparecia comumente em conexio com o problema
C das relaC6es privilegiadas entre grupos privados e agancias do go-
C demo, que esuriam a perpetuar focus de inefici6ncia, a desarticular
C intcmamente o Estado e a impedir a implementagao de uma poijtica
C indusuial coerente. Mas ja nessa 6poca ele surgia tamb6m, cmbora
-- em tom manor. homo um elements no debate sabre as polfticas de
! estabilizagao. Podemos surpreende-lo nesse paper, por exepplo. na

C ";;==la dada por Bresser Pereira ao rep6rer gie responsabilizava os
C oligop61ios polo descontrole renitente da inflagao.
C ' '-Ha parses -- conigia o ministry -- onde a economia e
C altamentc oligopolizada e no entanto a inflagao 6 de 2% ou 3%..A

C tango puzo, em tempos de inflagao realmente baixa, dena precise
.- que tiv6ssemos nossa economia mais aberta do panto de vista
. comercial e Hinanceiro. Na Espanha, a inflagao era de 29% e caiu
C ';l;';'bao ano A inflagao n5o pode ser maier porque o pats. e:lg de
C ul ' famia integrado ao nato da Europa que se tivesse uma inflagao
C forte ficaria cm desequilibrio com relagao ao rests do Mercado

C Comum Europeu- O Brasil, nio. N6s estamos isolados. Esse faso
C tem suas vantagens. mas tem o problems de ver a nuiawaliScrescei
/- ser ter o mecanismo de controls da economia intemacional. "" .
L -'' '' Esclarecido esse aspects. logo a conversa segue por uma trilha
C banda.= a liberalizagao gradual das importag6es coma meta para

C 3S Fiancisca Viana e Jo# Antonio Martins. 'A Burguesia nlo babe o Imenso
C coder que Tcm '. Entrcvista com o ministro Bresser Pereira, SflMor, edi®o Extra.
f 3047-87. P. 14
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slipped from the hands of central authorities. There were problems
of public sector ci)ordination, and critical branches of private
enterprise could pretty well dictate public policy as it affected their
own concerns. Despite the word liberalization, what the Opus Del
ministers were promising Franco was not a restoration of economic
liberty, but of economic order, ... and of the centralization of
authority..."." No Brasil, entry 1987 e 1988, estfvamos lange de
qualquer coisa remotamente parecida com a Higura de iFranco. Mas a
id6ia de que a liberalizagao econ6mica pudesse vir a ser uma solugao
para o problema de homo reforgar a autoridade do Estado e
disciplinar o mercado nio deixava de exercer os seus atrativos.37 O

que vinha introduzir elementos adicionais de dissenso no que fora
outrora a "frente ampla" dos economistas criticos

Coma a guerra, o confronto politico de alternativas estrat&gicas
se trava em diferentes arenas, ou "teatros". Dependendo da
configuragao global do conflito, a derrota em um doles pods
significar judo, ou quase nada. O fracasso dos economistas de

'' Char\es W. Anderson, The PoLicica! Economy of Modern Spain. Policy-Making
f/z a/z ,4ar/zoHraHa/z Sys/em. Madison, The University of Wisconsin Press, 1970.
p. 140. Argumento analogs, com base em anilise das experi6ncias de liberalizagao
econ6mica na America Latina nos ands 70 e 80, 6 apresentado por Deepak Lal, no
artigo "The Political Economy of Economic Liberalization", 77ze Wor/U .Ba/zk
rco/zom/c Review, vol. 1, n ' 2, pp. 273-299.
J ' Depois de concluida a redagao do presents texto tomamos conhecimento de dois
trabalhos sabre tema an41ogo em contextos nacionais diversos: o amigo de Ton
Notermans. sobre os casos noruegu6s e sueco, e o de Gloria Regonini, sabre a Itf
lia. Abordando aspectos distintos e analisando-os a partir de perspectivas te6ricas
diferentes. os autores e]aboram argumentos no fundamental convergentes, numa li-
nha pr6xima a que esbogamos nesta 61tima parte. Cf. Ton Notermans, 'The
Abdication from National Policy Autonomy: Why the Macroeconomic Policy Re-
gime Has Become so Unfavorable to Labor", Po/irfcs & SocieOp, Vo1. 21, Do 2
1993. pp. 133-167. e Gloria Regonini, "ll Principe e il Povero. Politiche
lstituzionali ed Economiche negli Anni 80", Sra/o e ,A/e/ta/o, Do 39, 1993, PP
361 -404
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oposigao em sua terapia antiinflaciongria ilustra paradigmaticamente
a primeira dessas possibilidades. Dcnota de vastas consequencias,
derrota estrat6gica, o desmoronar do Cruzado imobiliza, em todas as

profundamente, mesmo em suas express6es maid demag6gicas.
Por algum tempo ainda as antigas formulas continuaram habi-

isso deus efeitos devem ser desprezados.

38 Cf. Wil iam C. Smih, Mores on rhe Pallrlcal Economy of XIHonslizls/nto. XV
Intcmational Congrns of the Latin American Studies Association. San Juan.

Documento Intemo, 19-11-1987.
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Peso esboroar das ilus6es, pelo abandons de qualquer veleidade
refomlista ou simplesmente ments mesquinha meadow de 87
marca a passages a segunda faso. ou ao segundo(o verdadeiro?)
govemo Sarney. f nesse perfodo que o presidenle se desvencilha das

constrig6es impostas pelts compromissos que soldaram a Alianga
Democrftica e passa a governar com "gente sua"; 6 nessa Ease tam-
b6m que ele dg livre curse a deformagao patrimonialista e exacerba
seus tragos caricatos de politico de prove.ncia. Tudo isso continua
fortemente Bravado na mem6ria de todos; n2o 6 precise mexer na
ferida. Mais produtivo 6 salientar dais aspectos que correm o risco
de passar desapercebidos pda claridade ofuscante, nesses anon. de
nossa mis6ria polftica: as tens6es e as ambiva16ncias geradas peso
processo constituinte e o efeito paralisante da questao sucess6ria

Sabre a Constituinte haveria que pesquisar mais e melhor. Mas
alguns pontos estio desde ja muito claris. Em loma da futura Carta.
cedo algumas posig6es se manifestaram de maneira bastante nftida
Cedo, quer dizer, desde as discuss6es sobre o seu ato convocat6rio
que se desenrolaram no segundo semeslre de 1985(a Emenda Cons-
titucional foi votada, depois de meses de intensa controv6rsia. em
22/1 1/85), e dos trabalhos da Comissio de Estudos Constitucionais.
institufda por decreto presidential em 19 de julho do mesmo ano: a
Comissio Alonso Arinos

Jg nessa etapa preliminar era possfvel perceber a conformagao
de tr6s campos bem demarcados: a) uma vertente "democrgtica radi-

cal ' ou de 'esquerda"; b) uma corrente de 'centro" "social-progres-
sista" e c) a opiniao liberal-conservadora, ou simplesmente direitista.

Durante todd o processo, essas posig6es se chocaram em quest6es de
forma e de conteQdo

As primeiras diziam respeito, antes de tudo, a natureza. a com-
posigao e a compet6ncia da Assemb16ia Constituinte; secundariamen-

te, a organizagio interna de suas atividades e o papal nelas reservado
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a expressao direta de interesses e perspectivas dos diferentes grupos
socials

Nesse item, as posig6es polares sio conhecidas: de um lado
postava-se a "democracia radical ', representada polo PT e os demais
partidos de csquerda, aos quads se associava um setor nio desprezivel
do PMOB; pda OAB e algumas ouuas organs«gees imp''tastes .da
sociedade civil. ence das a CNBB e a CUT. A posigao defendida
por esse setter estava sintetizada na f6mlula: 'por .uma Assemb16ia
Constituine livre, soberana e exclusiva" -- livre, pois desembaragada

de compromissos com o ordenamento juridico vigene; ..]-.
soberana,

pollo que emanagao direta do "poder originfrio" , a vontade popular
com mandato para rever em sous principios bisicos a ordem
econ6mica, social e politica; exclusiva, porquanto concebida para
casa fungal especifica. De outro lada, situavam-se aqueles que, por
conservadorismo ou em name de uma perspectiva realista, inferiam
da nio ocon6ncia de ruptura institucional pr6via o carfter
"derivado" do poder a ser exercido pda.futura AssemEolaia que
estaria sujeita, fpsojacfo. a inQmeras condigdes limitativas."

O debate sabre a natureza e prerrogativas da Assemb16ia

Constituink desenvolveu-se segundo a ordem de raz6es do discurso
juddico, e nlo por outro motivo o seu vocabu16rio pr6prio foi
tomado de empr6stimo no paragrafo arima. Mas into nlo deve
obscurecer o problema politico real que estava pasta pda conjuntura:

nto dramftico de um processo de transigao negociada, no

qual continuidade e mud4nga coexistiam(mas sempre coexistem!)
numa unidade tensa e precaria, tratava-se, aqua coma anus(na
campanha das "Diretas Ja", por exemplo), de detemiinar a
ponderagao exata de dada um desses elementos. A defesa da
Constiminte soberana e exclusiva pda OAB pods expressar os
equfvocos politicos do 'radicalismo dos juristas" .4i Mas este fate

:,===a:;\£?=.f'£ T=:=: ;=,="i==;r ' H:H.J:
!ypERJ. side Esrudos. n 46. abn1. 1986. radicalismo dos juristas'. Fofha df
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nio explica por que atores de forma alguma impregnados da
ideologia peculiar aquela comunidade profissional teriam abragado a
mesma causa, aderindo a uma argumentagao tio destoante nos
quadros de seu universo discursivo usual. Insistir nesse aspects 6
perder de vista o componente de cilculo estrat6gico que poderia
justificar a opq:ao por essa tese, mesmo quando se pudesse ter como
cerro que, em deus termos, ela syria necessariamente banda

E que, uma vez abandonada a 16gica abstrata da adequagao a
boa norma, da qual o pensamento juridico 6 uma expressao quinta-
essencial, o problema da natureza e da compet6ncia da Constituinte
nio se colocava em termos de uma escolha binfria, mas como uma
questao relativa, a de saber onde se situaria o processo constituinte
numa escala na qual um dos extremos era a completa autonomia do
sonho rousseauniano, e o outro, o respeito is injung6es do presente e
aos interesses estabelecidos, de todos os conservadorismos. Como o

processo conflitivo de definigao da boa regra escapa aos procedimen-
tos pr6prios a racionalidade juridica, o compromisso selado, em nos-

so casa, assumiu a forma -- a Constituinte Congressual -- pr6pria de
um hfbrido.

Daf tamb6m que, embora em principio resolvida pda votagao
que aprovou o "ato convocat6rio", a questao dos limites de seus po-
deres serra recolocada, sob variadas formas e em diferentes oportu-
nidades, ao longo dos dezenove meses de atividade da Assemb16ia
Constituinte. E em todas essas ocasi6es, ela foi chamada a decidir

dentro de condig6es em que sua legitimidade ficava grandemente
diminuida

Contudo, a disputa sobre a questao formal da natureza e da
compet&ncia da Assemb16ia Constituinte s6 adquire pleno sentido
quando relacionada ao debate dos temas mais controversos de sua

agenda substantiva. Nesse plano, tamb6m, as tend6ncias supracitadas
redo iriam se perfilar, com posig6es bem deHinidas.

S o Pa///o, 1 1-09-85
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Os primeiros embates se deram ja na ava/zr'premiere,
nessa es-

que provocaram a critica, por. pane dos ;2conservadores", de
xen6fobo" , "intervencionista" e "socializante

Coma se sabe, os itens arrolados arima estiveram entre os mats

C

(

(

(
C
C
C

42 Cf. 'A Comissio, sob togo cruzado" , Fo/ha de Sdo Fuzz/o, 19/09/86
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'conservadorismo"; "democratismo" -- posigao favorfvel a intro-
dugao de mecanismos de participagao popular direta; "nacio-
nalismo", e "oposicionismo ao sistema financeiro". Adiante, alguns
dos principais resultados de sua anflise.

1) Apesar da ocorr6ncia ocasional de elevados indices de
dispersal, as distAncias entre as bancadas acusam a exist6ncia. entre
das, de divis6es significativas;

2) Com duas exceg6es apenas (o PMDB p6s cisco e o PL).
todos os partidos que assumiram posig6es govemistas e
conservadoras tenderam a se posicionar contra as medidas de cunho

democratizante, nacionalista e anti-sistema ninanceiro, com destaque
para o PDS e o PFL, s6 superados pele Central;

3) Em tempos regionals, a posigao maid governista 6
apresentada pele Norte, que, junto come Centro-Oeste, registra
tamb6m os mais autos indices de conservadorismo e os mais baixos

de democratismo e nacionalismo. Sul e Sudeste sio as regimes menos
govemlstas e ments conservadoras; as que maid se destacam(em
especial, a bancada do Sul) peta defesa de propostas nacionalistas e
dem oc ratizantes . ' s

Trabalhando com dados de outra natureza -- os perils
ideo16gicos dos parlamentares-constituintes e as notas a estes
conferidas, de acordo com seu desempenho em votag6es
selecionadas, por enridades de classe (o DIAP e a FIESP) Bolivar
Lamounier chegaria a resultados anflogos, embora ressalvasse serem
des derivados em parte da 6nfase atribuida ao confronto em tomo de
quest6es econ6mico-sociais. Nio obstante esta reserva, vale a pena
registrar sua conclusio gerd. "Visto em conjunto, o processo de
elaboragao da nova Carta parece ter tido um importante componente
ideo16gico,... na acepgao clgssica de polarizagao entre direita e
esquerda. Antes mesmo do infcio dos trabalhos, jf era possfvel

../

)
'\../

)

)
)
J
)

'' Maria D'Alva Kinzo, '0 quadro partidfrio e a Constituinte". in Bolivar
Lamounier (org.), .De Geese/ a Co//or; o ba/a/zfo da 7}lzmfgao, Sgo Paulo. Editora
Sumar6/IDESP. 1990, PP 105-134
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( discemir diferengas importantes, mas a anilise... sugere que
( polarizagao foi em parte impulsionada polos pr6prios idebates
C constituintes, ou adquiriu maier densidade em fungal doles" .'

( Epis6dio destacado de um processo de ransigio o qual --
/- embora tenha desaguado em uma solugao de compromisso em muito
C favorgve] is faTWas sociais e politicas historicamente identificadas
C com o autoritarismo -- acelerou-se de maneira imprevista sob o

C impulse da mats ampla mobilizagao popular. jf havida no Brasilj
C convocada num moments em que o pals parecia eslar saindo de uma

( arise econ6mica e social sem precendente e depois de uma seqtlencla
f traumatizante de frustrag6es -- a denota das "Diretas Jf", a monte
.. de Tancredo Neves, a fa16ncia do Plano Cruzado --, bem ou mal a

Assemb16ia Nacional Constituinte trazia em si, coma condigao de
C sua exist6ncia e homo condicionante de seu fazer, o imperative da

(.. mudanga
{ "Muda Brasil", este o mote que estabeleceu a ponte entre a
[ campanha por eleig6es diretas, no primeiro semestre de 84, e a ade-
f' sao, no segundo, ao candidate oposicionisla na disputa presidencial
. confomie as velhas regras. O que expressava esse slogan '? Muitas

( bisicas: 1) rejeigao das f6rmulas autoriUrias -- disposigao negativa
r que em muitos setores se estendia a16m dos limites. atTentando uma

..- 44 B. Lmounier. .fbHfdos e U/aria.s= o Brash/ /zo I,infer dos .4/zos 90. Sio Paulo,

\.. Edig6es Loyola. 1989, p. 84

(
£
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constrangimentos externos, que a inger6ncia pouch discreta dos
t6cnicos do FMI punha em realce. Esses conteQdos difusos eram
contemplados na promessa da "Nova Repablica" de instaurar a
democracia, defender a soberania do pals e criar as bases para um
desenvolvimento econ6mico sustentado e socialmente mais justo

Pagamento parcial desse compromisso e reiteragao de que o
mesmo seria integralmente honrado, o anteprojeto que alterava a le-
gislagao sabre conflitos de trabalho e, sobretudo, o projeto da refor-
ma agrfria, embora abortados, tiveram o efeito pedag6gico de reve-
lar o quando havia de superficial no aparente consenso em romo da-
quelas metal, e de tomar evidente que sua tradugao em medidas es-

pecinicas implicava o cisco de trazer de volta ao Brasil o espectro da
conflagragao armada. E que mudar, no sentido acima referido

significava mexer em direitos de propriedade, alterar prfticas, regras
de conduta e comportamentos simb61icos institucionalizados, numa
palavra, romper com uma heranga arcaica a qual, embora talvez
inadequada a realidade de um Brasil urbane e industrializado, o
grosso das classes proprietgrias e uma boa parte das classes medias
continuavam fortemente aferradas. Coma se sage, as dual quest6es
detonariam, ja em 1985, um ample processo de mobilizagao da
opiniao conservadora, do qual a UDR 6 apenas a expressao mais
notgvel

Mas nio & s6 ipso. A abertura dos trabalhos da Constituinte

coincide com o naufragar do Plano Cruzado. Ocorre, pois, em um
memento em que o consenso difuso antes aludido ja nio mais
encontrava apoio em um programa articulado, num proleto
convincente de reformat. Pele contrario, quando a Constituinte se
instala, o governo e muitos dos que Ihe emprestaram apoio em
passado pr6ximo repudiavam a antiga plataforma, que ficava
inteiramente exposta, assim, aos ataques de deus tradicionais
adversfrios. Para uns e outros, tamb6m, urgia "mudar" -- s6 que em
diregao totalmente diversa. Para governo e elites empresariais,
agora, "mudar" significava principalmente romper com o legado
nacional-estatista que nos vinha de Vargas, reassegurar a figura do
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! individuo proprietfrio e instituir o mercado como matriz
\''" organizadora da sociedade
C ' De um angelo e de outro, a Constituinte Lrouxe para o centro
( do pasco o debate da "crise constitutional" brasileira, no sentido
C s6cio-politico profundo de que nos falava Fabio Wandcrley.4s S6
r- que a16m da questao primordial das "formas ou estruturas
Ei tradicionais de distribuigao social do poder", etta arise p6e em xeque

C =":lllgunto das "formal institucionais" que definem o lipo de
\- capitalismo que tivemos.
C Por judo isso a Constiluinte foi o foci privilegiado de

[ mobilizag6es e contra-mobilizag6es intensas, que Hizeram deja uma

C experi6ncia in6dita na hist6ria constitutional brasileira. . Serra
r indispensavel examinar cuidadosamente esse processo, pols e apenas
r conlrapostas a ele que as clivagens no plenano da Assemoleia
C assumem plano significado. Na aus&ncia de [al pesquisa, com base
C apenas em nossas infomiag6es fragmentfrias e em alguns poucos
C estudos parciais, avangamos as seguintes hip6teses
( 1) um dos aspectos importantes das mobilizag6es e cantra-
r- mobilizag6es havidas 6 a configuragao de redes vinculando grupos e
r- organizag6es nos diferentes subuniversos sociais; a constiluigao de
C nQcleos estrategicamente orientados, e a criagao de organismos ad

C hoc, que passam a operas com o objetivo especifico de harmonizar
(I as manifestag6es pablicas de grupos afins e de data-los dos melds
( necessfrios para intervir com mfxima eficgcia na decisis das
C grandes quest6es nacionaig.
r 2) Embora esse processo de mobilizagao tenha lido cano foci
! privilegiado as demandas particulares de grupos ou de movimentos
C ie''op dao(ecologia. por exemplo), polo fate de expressarem as
C contradig6es de uma sociedade fortemente hierarquizada, pda leia de
( relag6es que interligavam os grupos mobilizados e pelts horizontes
( ideo16gicos em que estes se moviam, coma no plenfrio da

S: ll:i=:'i=i:::; ,==,'L==}.;;,'E.;=.Till'1=.', :!!:, =i'g :£'"
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Assemb16ia, o debate constitutional produziu na sociedade

organizada a configuragao tendencial de "campos" diferenciados,
com orientag6es gerais relativamente definidas.46

3) Como s6i acontecer no processo de constituigao de alianQas,

no esforgo para manter a coesio dos respectivos campos os interesses
dos diferentes adores envolvidos no debate constituinte f'dram ao
bongo do tempo por vezes redefinidos. Evid&ncia disso constitui o
deslocamento que se verifica no desenrolar da discussio sobre o
conceito de empresa nacional.

Na base initial dos debates alguns segmentos empresariais
(coma a Associagao Brasileira para o Desenvolvimento da Ind6stria
de Base, ABDIB, por exemplo) ainda sustentavam a id6ia de
estabelecer na Carta a diferenga entre empresa nacional e empresa
brasileira, tal coma essa Qltima 6 definida no C6digo Civil e na Lei
das Sociedades An6nimas: empresas brasileiras sio today aquelas

constituidas e sediadas no Brasil, sega qual for a nacionalidade de
seus controladores. Como ja indicamos em outro capitulo, a
disposigao nesse sentido era antiga e chegou a se expressar em
documento oficial de uma entidade tio pouco suspeita de xenofobia
homo a FIESP. O texts aprovado pda Comissio Afonso Arinos
consagrava essa distingao; todo o problema para os empresarios que
a defendiam era o de delimitar de forma aceitfvel a nogao de
empresa nacional."' Ao bongo do processo, sob a pressao cruzada
dos que insistiam em tamar coma princfpio, restritivamente definido,
o poder efetivo de decisao, e de seus oponentes mais extremados,
que jamais aceitaram o tratamento favorecido tradicionalmente

'u Dados sabre as mobilizag6es ocorridas nos dois "campos" podem ser obtidos
em Rend Dreiffus, O logo da Z)frei/a na Aloha Repfb/lca, Petr6polis. Vozes. 1989
e em C. Michilis et alla., Cldaddo Co ///w//z/e - a Saga (!bs .Ehe/zzZm .fh9pa/ares.
Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1989
'' A ABDIB, em particular, propunha que se adotasse uma deninigao minimalista,
considerando "empresa nacional a pessoa jurfdica com side no pals, cqa maioria
dimples do capital votante esteja sob a titularidade direta de pessoas fisicas
domiciliadas no Brasil ou por entidades de direito pablico intemo
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( assegurado por organismos govemamentais(coma o BNDES) is
( empresas nacionais.48 essa pretensao revelou-se impraticavel. No
C final, des abandonam o terreno, sua voz dcsaparecengqo na gntana
(I gerd contra o "nacionalismo atrasado" da Constituinte."
/- 4) Com excegao talvez das quest6es do mandate presidential e
::l do sistema de govemo, em relagao aos t6picos mais polemicos na
C agenda da Constiuinte verifica-se uma notfvel convergfncia entry as
C posig6es defendidas polos empresarios e proprietarios murals, pda
C grande imprensa. c polos partidos govemistas.
C Ora, se verdadeiras, essas hip6teses nos deixam is voltas com

{l um intrigante paradoxo. Por mats de dais ands, o Congresso e, de
r maneira gerd, os politicos profissionais foram bombardeados por
C lllancintensa campania de denQncia. Sem grande preocupagao com

C ;uangas e sem o manor empenho em realgar aspectos.evenlualmente
C' positives, a imprensa saturou o ptlblico com infomtag6es sabre castes
C mats ou memos escabrosos de licenciosidade, comipgao, nepousmo-

C Com deus tomas prontamente incorporados na fda de empresartos

C [epresentativos, essa campanha. alimentou na populagao o.vel.ho
/- preconceito contra "os politicos", a panto de estigmatizar a pratica
C p'"''w-' democracia do acordo e do compromisso. As
C consequ6ncias nefastas desse discurso gen6rico, moralista e
C moralizante -- que se ocupa muito mats de invectivar o visio do que
( de premier a virtude foram salientadas por Maria do Carmo C. de

\' Nacional na Nova Constituigao", fd. . 4-12-87

(
(
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Souza, em uma anglise arguta.SO Mas, em si mesma, nada hf de
paradoxal nesta manifestagao de farisaismo. O paradoxo s6 emerge
quando cotejamos os dados e percebemos, entao, que os
responsaveis maiores pdas aq:6es recriminadas, os campe6es do
absenteismo, os ap6stolos do "6 dando que se recebe", os autores das

grander estrepulias encontram-se macigamente no campo que, no
engender dessa mesma crftica, "travou o bom combate" nas quest6es
mais signinicativas.

Face a tal contradigao, duas interpretag6es nio excludentes
sio plausfveis. Na primeira, ela apareceria como expressao -- mais
umal -- da consci6ncia inerentemente dilacerada de nossas elites.
apegadas que das sempre estiveram aos ideais civilizados do
universalismo, da probidade e da democracia, mas recorrentemente
compelidas, pda pressao de um memo social bfrbaro e hostel. a
depositar sua sorte nas mios de arrivistas ou de pronissionais
especializados no emprego da viol&ncia fisica. Na segunda, ela surge
como efeito de um cglculo: dadas as quest6es em jogo e as
circunstincias que cercavam a Constituinte, a probabilidade de um
resultado indigesto nio era desprezivel. O precedente estava alf, o da

Comissio Afonso Arinos, que dera a luz a um [exto lingo,
detalhista, replete de inconveni6ncias. Agora, quando a tarefa ia ser
assumida para valer por uma assembl&ia em grande medida ignota,
sujeita a dodo tipo de influ&ncias, nio haveria o risco de ver essa
experi6ncia repetida? Na davida, melhor era eleger homo modelo
sabidamente inatingfvel(at6 mesmo porque inadequado ao problema
pesto e, ainda assam, oferecido sob uma versio distorcida) a
Constituigao americana, e por ai questionar de antemio a seriedade

do resultado final da Constituinte. Sem desprezar a importancia de
fatores mais singelos -- a baixa qualidade, entre n6s, da crftica

politica, o apelo f aol do sensacionalismo -- a campanha pode ser

'" Cf. Maria do Carmo Campello de Souza. "A Nova Rep6blica Brasileira: sob a
espada de Damocles", in Alfred Stepan (org.) Z)emocra/fza/zdo o .B/mfl. Rio de
Janeiro. Paz e Terra, 1988, pp. 563-627.
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( encarada nesta perspectiva: numa conjuntura fluida, de elevada
C incerteza, ela serbia para minimizar o estrago futuro que se

('- inumeras politicas que iam na diregao preconizada

}! :l.g:TE:l;H hBg'?lH:a

1l precocemente etta questao -- sob a
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em romo da duragao do mandate presidencial -- tenha estado no )
centro da vida politica brasileira. :)

Mas nio 6 judo, e ainda nio 6 o mais importance. :)
Aconlecimento sem precedence em quase trinta ands; encontro por )
bongo tempo adiado quando estivera ja ao alcance da mao; spice ' de -\
um processo de mudanga polftica exasperadamente lento; acerto de ,:'
comas a se dar em meio a graves tens6es econ6micas e sociais da I)

consci&ncia difusa de sua natureza critica advinha o enomie poder )
dissolvente delta eleigao. ' :)

Eleigao crftica. A nogao fai introduzida na literatura :)
americana, nos ands 50, para designar alguns epis6dios eleitorais "\
incomuns que tiveram o condio de alterar equilibrios hf muito =.
estabelecidos e de marcar com o seu timbre o sistema eleitoral- -'/
partidfrio por lingo espago de tempo. As e]eig6es presidenciais de =)
1860, 1 896 e 1932 sio ilustrativas dessa clause de fen6menos. Quads )
os deus tragos distintivos? Em um livro de Walter Bumham :)
encontramos a seguintc definigao sin16tica dos realinhamentos que :)
caracterizam esse tipo: ".. .. eras of critical realignments are marked -\
by short, sharp reorganization of the mass coalitional bases of the l:.'
major parties which occur at periodic intervals on the national level: "-/
are often preceded by major third-party revolts which reveal the I)
incapacity of "politics as usual" to integrate, much less aggregate, :)
emergent political demand; are closely associated with abnormal I)

stress in the socioeconomic system; are marked by ideological D
polarizations and issue-distances between the major parties which are -\
exceptionally large by normal standards; and have durable l:'
consequences as constituent acts which delemiine the outer :)
boundaries of policy in general, though no necessarily of policies in )
detail. "' ' )

Eslamos cientes das dificuldades em transpor. pura e )
simplesmente, etta nogao para a nossa realidade polftica -- nio )

'' Walter Dean Burnham, Crf/leaf flecrlo a/d the MaflupHng af .4merfcan -.
Po/f/fcs. N.Y., W.W. Norton&Co., 1970, p. 10 ' ' ' -J
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centro de gravidade politico. A bomba do Rio Centro estilhaQou o)
govemo Figueiredo; dai em dianne o processo de transigao avangou a I)
revelia deste, que nio tinha maid. para o mesmo. nenhum projeto. A)
Alianga Democratica, com Tancredo, poderia [er side uma so]ugao; )
com barney apenas repos aquele vazio. E dificil aquilatar at6 que -\
panto esta particular aus6ncia estava a afetar a vida nacional: :'
afastada a hip6tese de iniciativas -- nests ou mquela diregao mats I)

amplas e conseqtientemente perseguidas, o que se impunha era a I)
forma da in6rcia, a reprodugao incessante dos parametros da crise e :)
logo. a reiteragao obrigada das condutas meramente defensivas. No :)

firul do govemo Sammy, este estado de coisas atingiu o panto de :)saturagao. '

A mem6ria desses tempos tormentosos ainda este bem viva: ?
basra mencionar alguns dados para reanimi-la. Coma ol)
comportamento da inflagao, que puja de 20,06% em agosLO de 88 )
para 27,25% em outubro, chega pena de 29% em dezembro. :)
declinando em fevereiro de 89 em decorr6ncia do congelamento =)
decretado pelo Plano Verso, mas volta a marfa de 25% em junho, '-\
arrancando daf para 35,95% em setembro e 53,55% no Hind do A
ano.53 Ou a amplitude sem precedente dos movimentos grevistas -- :)
259 paralisag6es, e cerca de 32 milh6es de jornadas perdidas em :)
setembro de 88; 672 greves, com perda de 72,5 milh6es de jomadas I)
em abril de 89.S4 Ou ainda o crescimento acelerado da divida I)
publica, cujo servigo, em 89, consumiria 6,06% do PIB. ficando :)
pr6ximo do gasto total em assist6ncia e previd4ncia social (7,5%) -- -\
no tocante ao govemo federal, essas duas rubricas praticamente se l=
igualam (5.94% e 6.04% do PIB).SS ' ''"""" " I)

;; l=.=='m.z:l =:.:=:.:'£:.l:='£;t"«'. .""" ~.-....'. . .)
gyem agradecemos. ' ' ' ''''-'-' ' ..)
" Cf. Renata Villela. 'Crisp e Ajuste Fiscal nos Ands 80: Um Problema de :)
Polftim Econ6mica ou de Economic Politica?'. IPEA, Pe/specrivaf dz fcanomla -\
Brash/ezra - /992. Rio de Janeiro. 1991. pp 36 e 37(21-40) f unomla :)
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C Nio por acaso, partidos e personalidades associadas ao
C governs foram de tal fomia rejeitados. Sinais precursores dense

C movimento da opiniao manifestaram-se inequivocamenle nas eleig6es
Cmunicipais de 88. E por mats de quatro memes a consciencia

C prose Sebna lila iQao de 89 e as condig6es por ela eslabelecidas aa

C "crftico" desseepis6dio. .. . . .. ..--- --.
C Polarizada coma foi, a disputa presiaenciai aescncaucuu u '--

C intense debate que teve coma pano de funds alguns consensus

C qualquer propose de mudanga no quadra ccon6mico e social. A
C unanimidade, por6m, tcrminava ai: no diagn6stico e nas solug6es

I ::sEu!':ii= :?E=:=..::::::'=

C

C
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midia, entre os empresfrios, na opiniao conservadora em gerd, aJ
crime do Estado 6 end6gena, intema, e se afigura coma a raziol)
principal das diHiculdades que afligem nossa economia e nossa)
sociedade. O Estado vai mal porque pasta descontroladamente,)
porque interv6m em excesso, porque 6 incapaz de gerir:)
adequadamente suas atividades. Empreguismo, deHjcits, rigidez e::
incQria burocrgtica sio termos de uso corrente para designar essay.J
realidades. A uma avaliagao tio simpler correspondem solug6es algo =)
simp16rias. A id6ia bisica 6 a de que o mercado 6 o lugar pore)
exce16ncia do dinamismo e da liberdade e que, por esse motivo, deve :)
caber a ele o papal de organizar o conjunto da sociedade. 'Ments:)
governs, menos mis6ria": austeridade, corte de gastos,-\
desregulamentagao, liberdade de iniciativa, transfer6ncia de fung6es l!'
ao setter privado. Para se contar com um Estado maid operative e :)
mats forte, 6 precise ter um Estado menor. )

No discurso de esquerda ou progressista, no campo popular )
diagn6stico e propostas sio de outra ordem. Para comegar, hf a)
recusa de encarar o Estado como uma entidade discreta, separada, '-\
distante e acima da sociedade. Dai que a origem e a natureza de sua ,.
crise nio podem ser buscadas no interior mesmo das instituig6es li?
estatais, mas devem ser rastreadas nas relag6es que estas mant6m I)
com as classes, fra96es de clause e grupos que comp6em o tecido da :)
sociedade. O Estado esU em arise, mas na raiz desta esUo)
comportamentos e estrat6gias difundidos entry os adores sociais. Por :)
outro lado, para a16m das diferengas que possam existir na maneira -\
de conceber o mercado, reconhece-se que ademais de um mecanismo l:
de coordenagao econ6mica, ele 6 um espago onde se nutrem relag6es -J
de dominagao e se cristalizam desigualdades. O mercado dove. :)
portanto, ser socialmente regulado, e 6 precise que o Estado tenha :)
meios para desincubir-se dessa tarefa. Nessa perspectiva, ao inv6s de )
reclamar ments govemo e maier latitude para a realizagao dos :)
interesses privados, o que se prop6e 6 a recuperagao, a reconstrugao :..
da esfera publica e a desprivatizagao do Estado

.../
' ,--\
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c) A compreensao dais ou ments generalizada dc que, tcndo
fa16ncia do Estado sua manifestagao mats patents, a crime

:;l sm%ii $i pni
C profunda rejeigao do passado
C
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C
C
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mats sugestivos disses coment6rios.S6 Elem deixam por esclarecer.D
contudo, muitos aspectos. Sumirias e imprecisas coma sao.:)
acreditamos que as indica96es avangadas a[6 aqui agregam uma:)
dimensio essential a intelig6ncia daquele resultado. ,-\

Caberia dizer uma palavra ainda sobre o "radicalismo" do

govemo Collor em deus primeiros momentos e sobre a reagao de
desconcerto, a paralisia, a aus&ncia quake total de oposigao que o
beneficiou nessa faso. ' ' :)

A chafe para esclarecer essen aspectos, a nosso ver, encontra-=)

se na natureza da polarizagao que se verificou no pleito de 89. A)
eleigao presidencial contrap6s, no segundo sumo, forgas que-l
praticamente se equivaliam na arena do vote, mas cujas

. . ' -/
posigoes na ,.

estrutura de poder econ6mico e social eram profundamente:?
desequilibradas. Dada elsa defasagem enlre os dais pianos, a eleigao )
assumia para os dais campos significados muito distintos. Para um)
delis, ela representava a oportunidade de se apropriar de:)
probabilidades de mandy no [erreno que Ihe era mais favorgvel para, )
a partir daf, tentar infletir as rela96es de poder em outras esferas: -..
para o campo adversario, tratava-se de connirmar, exatamente alf '/

olde ele era mats fraco, a supremacia que detinha no conjunto da:)
sociedade. Pender significava, para quem se siluava no primeiro )
campo, deixar escapar uma possibilidade excepcional, sem nenhuma )

garanlia de t8-la novamente a seu alcance mats garde; para sous:)
oponentes, o signinicado da derrota era inteiramente diverse. Comll(
suas posig6es protegidas por todd tipo de salvaguardas, recuperados -\
do susto, se os constrangimentos "objetivos" implicados nas relag6es J
estruturais de poder nio tivessem se mostrado suficientes para canter :)

I il fEIEl:Bll:i;:::;,'::'u==.T=;nl i$i11 l:
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os arroubos das novas autroridades, restaria a ales seguir um roteiro
oem conhecido para enquadrg-las e reconduzi-las a linha do bom-
';endo e da maturidade. Naturalmente, a aplicagao pratica do

("'eceitufrio poderia ser complicada por inQmeros imponderfveis; e
rningu6m poderia garantir de antemio que ele levaria ao nsultado

desejado. Mas, para atenuar esse hip6tese, havia a ccrBza de contar
com os instrumentos institucionais de coagao ao seu lado

C ..The significance of a defeat is not only ... that it punished

:people for revolt and sent the leadership to Siberia or
Switzerland or

'\lew York; it is also that it extinguished the sense of possibility, that
alternative possibility against which the constituted authorities looked
bad." A observagao 6 de Stinchcombe!...num comentfrio sobre a
.Hlsr6rfa da RevoZzzf o Rzzssa, de Trotsky.S7 Mas ela se aplica mzz/a/fs
mzz/a/zdf ao nosso faso

C Depois de um intervalo de quase trinta anos e das enormes
inobilizag6es ocorridas durante a campania pdas Diretas, a eleigao

C.presidential adquiriu no contexts da transigao I'\ .. .:l
brasileira uma

signinicagao quase magica. Seria diferente se o processo no
Brasil

tivesse tomado outros rumos, com os inimigos do regime

S:empenhando-se em estrat6gias de agro mais radicals. Nio foi assam.
Centre n6s, desde os ands 70, eases caminhos foram ciosamente
Cevitados por todos os atores relevantes da oposigao. Desde 1974,

pele ments, todos des estiveram empenhados em se tmpor na
C:ompSligao pacifica por posig6es institucionais de poder atrav6s do
/-veto.58 E a exaltar a importancia dela na luta por sua expansao a
.outras esferas. Nio 6 dificil compreender, assim, que a oportunidade
CenHim alcangada de escolher o chefe de Estado num pleito de
CcaracteHsticas plebisciarias tenha lido, para muitos, o efeito de
Cexplodir a percepgao do possivel. Situagao vivida por alguns coma

C 57 Arthur L. Stinchcombe, Iheorerlcal A/erhods fn Sada/ Hisropy. New York.
CAFademic Press. 1978, P- 38. .. . . . .:- ----..
.- )H O car4ter eminentcmente 'clcitoral ' da abertura orasuclra 101 ucvluHn n

C cnfatizado por B."Lamounier. Cf. aP cir.. pp- 37 38 e 46

r

C
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um sonho, por outros homo uma perturbadora ameaga. Reag6es,J
essas, sem as quaid nio hf coma engender o interesse, a excitagao, o:)
nervosismo, a imensa energia mobilizada naquele embate. Pris bem,:)

a vit6ria de Collar vem abolir esse estado extraordinfrio no qual os:)
limites do possfvel, cotidianamente reiterados na prftica do social, -\
ainda que vicariamente, sio cancelados. O abatimento, a abulia que::
ie seguiu a esse fate, entre os perdedores, nio sio de estranhar. -'l

Mas este 6 apenas um lada da hist6ria. Para dar conga do outro :)
6 precise incorporar mais um dado em nossa anflise. Vimos homo o:)
texto constitutional de 88 foi objeto de intense conflito no plenario::)

que o aprovou e na sociedade. Reslaria dizer que, a despeito das)
vit6rias obtidas(coma nos dispositivos referentes a refomla agraria) ,n
e das solug6es de compromisso de que tal documento estava repleto, I'
a opiniao conservadora jamais o aceitou como um resultado-J
deHjnitivo. A platafomla eleitoral de Collar e a dos demaist:)
candidatos da direita tinham o ar de uma campanha nio assumida:)

pda revisit constitucional. Esse programa maxims, que nio podia :)
ser expresso publicamente antes do veredito das urnas por raz6es -\
6bvias, saiu coma um grito logo depois, na celebragao da vit6ria. Na :
perspectiva das forgas que se sagraram naquele 17 de dezembro, o ll?
que o pronunciamento popular transmitia nio era um mandato J
normal". Com o pals imerso em uma arise de gravidade semi)

precendente, depois de uma eleigao extraordinaria, que tanta =)
ang6stia havia gerado, o que se esperava do vencedor nio era um I)
governo "normal", mas que realizasse sua obra de "reconstrugao" a -\
todd gusto, mesmo que para isso tivesse que romper algumas travas l:
formais. -./

No Brasilo fantasma da hiperinflagao s6 poderg ser espantado )
com uma pancada forte, pols ele nio dad ao eleito uma segunda :)
oportunidade. As mgs noticias terio de ser dadas de uma s6 vez,o
num gigantesco pacotao de medidas provis6rias, a ser apreciado com I)
urg&ncia peso Congresso. ,.

Teri o presidente condi96es de fazer isso? Politicamente sim. '/
Afinal, com o sistema de dais turnos, ele sera eleito com 45/50 )
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milh6es de votos! Esse megacacife 6 suficiente para. atuar no
Congresso com mudangas de profundidade, inclusive na

Constituigao '' ras foram escritas durante a campanha .electoral,
num moments em que o resultado parecia de todd previsivel. Blas
nos dio um indicia de quao pr6ximo, em seu lance initial, a
governo Collor estava de certa oarcela da opiniao "bem pensante".

O bonapartismo de Collar em seu primeiro ano de govemo s6

sua vit6ria passaram a verbalizar, freneticamente, anseios cqa
realizagao dependia do recurse a medidas excepcionais.

E que continuaram contraditoriamente a faze-1o mesmo quando

'desemba agado de entraves legais. ence confusa e ideologicamente

saturada que a mudanga nos termos de debate pablico se da. Ela 6
expressao de deslocamentos profundos. Mas nio podemos entend6-la
sem o concurso de fatores conjunturats.

C

candidato de esquerda podera abalar a tranqiiilidade atual .

C
€
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