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ALGUMAS IDEIAS SOBRE A RACIONALIDADE DA "DECISAO PRESIDENCIALISTA" 

23/margo/88 

Le Estes sdo argumentos desenvolvidos algumas horas apos a 

aprovacao pela Constituinte da manutencao do regime ovresidencia- 

lista e do estabelecimento de um mandato de cinco anos para os fu 

turos presidentes a serem eleitos pelo voto direto e universal de 

todos os brasileiros maiores de dezesseis anos. 

Possuem os defeitos de uma leitura conjuntural feita "ao 

calor da hora": nao querem expor ou explicar os antecedentes,abu 

sam da imprecisdo conceitual e tangenciam a ousadia da previsao . 

condenando-se de antemao a impiedade das analises retrospectivas, 

Tém como nica virtude contribuir para uma melhor administragao 

das emocoes, responsaveis, as vezes, ao raciocinio e na a¢ao poli 

tica por desnecessarias intempestividades. Nesta direcado,estas li 

nhas nao querem descrever nem analisar todos os aspectos possi- 

veis do momento politico. Desenvolvem apenas um eixo lo6gico que 

nos parece articular os acontecimentos, sustentar a racionalidade 

da decisa&Ao tomada e apontar para alguns encaminhamentos possiveis. 

2 Por varias razdes, a decisado da Constituinte sobre "regi 

me politico", "extensao do mandato _presidencial", e "mandato do 

Presidente Sarney" acabou condensado a problematica inteira da 

transicgao democratica e da solucao para a crise economica vivida 

pelo pais, possivel de ser sintetizada nos dilemas postos pela de 

finicgao de uma politica econo6mica de curto prazo e de regras de 

alternancia no poder. Ai, certamente, imvlicitados a nova estra- 

tégia de desenvolvimento e a forma de assegurar ou conquistar ° 

poder pelo voto. E assegura-lo com a legitimidade suficiente pa- 

ra permitir um minimo de governabilidade necesséria para 

tar as varias crises sobrepostas vividas pelo pais. 

enfren- 

3). Durante tres anos, o Governo Sarney e a Constituinte ¢ 
o-



ram, simultaneamente, espacos de negociagao e decisao em torno a 

estas questoes fundamentais. Sem alternancia no governo, nele ar 

ticularam-se, num curtissimo espaco de tempo, varias aliancas cos 

turadas em torno ao desenho de quatro linhas de politica econdomi- 

ca conduzidas por Dorneles, Funaro, Bresser e Mailson da Nobrega. 

Excegao feita ao perfodo inicial do entusiasmo democratico e do 

perfodo aureo do Cruzado, em nenhum outro momento o governo conse 

guiu somar ao apoio da opiniado publica a efici€éncia necessadria na 

implementacdo dessas politicas. Além disto, 6 possivel perceber 

que, mesmo ao nivel das macro-forcas sG6cio-econémicas e suas re- 

presentacgoes politicas, nao se consolidou nenhuma alianca sufici- 

entemente solida em torno a alguma estratégia que combinasse, de 

Maneira coerente, uma politica macro-econ6mica, um projeto de mé- 

dio ou longo prazo e uma definicao precisa das regras de acesso ao 

poder. 

a, Nesta direcao, Sarney ocupou um papel predominantemente 

Passivo e, por isso mesmo, positivo, na medida em que abriu espa- 

¢O para todas as combinacoes possiveis, dando uma volta de 360° 

€ retornando, de certa maneira, ao mesmo impasse politico-econ6mi 

co € 4 mesma composigao,.de forgas iniciais, com a exclusdo, isto 

sin, dos "progressistas". 

Sem recapitular os varios momentos e passos percorridos, 
€ indo diretamente 4 conjuntura que se inicia com um jogo de cena 
comandado por Marcos Maciel e o PFL, a ruptura da Alianca Democra 

tica e a Ultima reforma ministerial, o que se pode perceber é que, 

a partir de entao, varias tentativas foram feitas, culminando no 

enfrentamento que assumiu, por um lado, a forma da luta "horizon- 

tal" em torno ao regime politico e, por outro, a forma "vertical" 

em torno ao mandato e ao voto, o resultado desse embate em duas 

diregoes comeca a definir-se, pelo que consideramos uma dimensao 
central do conflito - a da politica econémica de estabilizagao - 

coma derrota da semi-ortodoxia de Bresser frente ao "feija0 com 
arroz" libero-conseryador da politica econémica capitaneada por Mailson da Nobrega. 

5. Com Nébrega comegou a definir-se a face econdémica da es 

tratégia vitoriosa, sobretudo dentro do governo, no espa¢co da 

Constituinte e dentro do PMDB. O que se assistiu foram sucessi- 

yos enfrentamentos e negociagoes em torno 4 uma possivel alianga, 

capaz de sustentar a opgao libero-conservadora, cuja argumentagao, 

ousariamos dizer, @ hoje amplamente hegemGnica ao nivel da"midia" 

e das varias elites deste pais, tecno-administrativas, econdmicas 

e intelectuais. Nesse sentido, o que esta em discussao agora ja 

@ a melhor forma (mais segura) de encaminhar politicamente a es 

tratégia econdmica conservadora. 

6. Sendo assim, duas alternativas basicas acabaram se ali- 

nhando depois de varios meses de discussao e negociagao. A pri- 

meida delas propunha a transferéncia das articulagoes em torno a 

sustentagao e condu¢ao da estratégia vitoriosa para dentro de um 

"“espaco partidario", o PMDB. Propondo, a segunda, a manuten¢ao da 

forma tradicional de utilizagao do espago governamental como lu 

gar privilegiado de negociagao e condugao politica. Em comum to- 

dos receavam'o voto, coma excecao notéria dos quatroanistas convictos. 

A grandé maioria dos parlamentares titupeou longo tempo 

entre o custo de soerguer a figura de Sarney € a dificuldade de 

ganhar uma elei¢ao presidencial em 1988. Nesse ponto, a figura de 

Brizola cumpriu um papel que, com toda a certeza, em sua auséncia, 

seria preenchido por qualquer figura ou "medo". O rpoblema funda 

mental quanto a este aspecto transcende a figura de Brizola, si- 

tuando-se na incerteza que representa o comportamento eleitoral 

de uma sociedade de massas altamente heterogénea e desigual (70 

milhoes de eleitores), quando nao se dispoe de mecanismos de con- 

yencimento eficazes, se esta aliado a um governo impopular e nao 

se dispoe de um "carisma populista" confiavel. E este problema, é 

importante sublinhar, se mantera nos préximos anos. 

O parlamentarismo com cinco anos afastava o voto, mas 

nao assegurava uma politica econémica que se harmonizasse com ° 

pensamento de nossas elites. Nessa alternativa, dificilmente a di 
regao do governo fugiria as maos do PMDB, implicando em prolonga-



da negociagao interna e externa ao partido, envolvendo também os 

seus setores progressistas, vistos pelos conservadores como uma 

geléia “estato-s6cio-nacional-populista". Por outro lado, desde o 

ponto de vista dos progressistas, seria muito dificil apoiar uma 

politica econémico liberal-conservadora acobertada pela sigla do 

PMDB, ainda quando a composigao governamental fosse pluripartida- 

ria. Na melhor das hipéteses, teriamos uma reedigdo do projeto 

Tancredo num momento em que ja seria insustentavel por tempo mais 

prolongado. A proposta da Alianga Democratica ficou extremamente 

desgastada depois dos trés anos de experiéncia Sarney. 

Face a esta alternativa, que esteve vitoriosa em varios 

momentos, até poucas horas antes da votagao definitiva do sistema 

de governo, desenhou-se outra cujas perspectivas melhoraram com a 

adesao incondicional de Sarney a politica econémica desejada. O 

Presidencialismo com cinco anos e Sarney tinha, & certo, um custo 

visivel altissimo: o desprestigio presidencial. Mas ele foi ava- 

liado corretamente pelos setores libero-conservadores como sendo 

menor do que o representado pela inseguran¢ga em torno ao desfecho 

das lutas internas do PMDB. 

Te 0 complexo Globo e os militares tiveram, sempre, cons- 

ciéncia plena do problema e de qual fosse a solugao mais segura. 

As demais macro-forgas titubearam insistentemente. No meio do fo- 

go cruzado Sarney, como sempre, cumpriu apenas (e muito bem), ° 

papel de face ou de “espago". Um espa¢o cada vez mais ocupado nos 
ultimos meses, pela alianga dos conservadores com 0 atraso costu- 
rado em torno ao comando da politica econémica. Nesse sentido, a 

votacao do Regime pela Constituinte, apenas consagrou aquela a- 
lianga cristalizando o resultado de uma bem feita andlise de cus- 
tos e medos cujo exercicio é a propria trama da luta politica dos 
dltimos meses, 

8. = ¢ 
. Se pusermos 4 parte o apoio de alguns setores pregressis 

asi 
Behl irrevelante do ponto de vista do resultado final —, expli cAvel, i seja por sua estratégia populista, seja por sua afinidade 

ideolégica com os conservadores em torno ao centralismo estatista, 

alinharam-se ao lado da proposta vencedora, ainda quando a4 iltima 

hora, quatro grandes apoios: as for¢gas armadas, as macro-for¢gas 

socio-econémicas mais modernas; com excegao, @ Sbvio, da confundi 

da “opiniao piblica"; a administragao federal, incluindo setores 

decisivos do governo e a grande maioria dos governos estaduais e 

o que poderiamos chamar, amplamente, macro-forgas do "atraso" e 

sua representagao politico predominantemente fisioldgica. 

Ainda quando o uso dos tradicionais instrumentos "pouco 

éticos" da politica brasileira chamam muito a ateng¢ao da popula 

gao “esclarecida" e confundem a “opiniao piiblica", o que real neh 

te pesou na decisdo final nao foi a troca de votos por favores,re 

gra basica da pratica politica em qualquer latitude, ainda ate 

possivelmente, um pouco mais generalizada no caso brasileiro, mas 

secundaria em decisoes de importancia desta que acaba de ser toma 

da. Decisivo foi, certamente, o posicionamento das macro~forcas. 

Eo dificil foi alinha-las. 0 resto, disto decorreu. Enquanto seu 

posicionamento nao esteve claro, o estilo Antonio Carlos ou Pris- 

co Viana foi impotente. 

Neste sentido, j4 nos iltimos dias, a decisao estava to- 

mada e muitos gestos significativos foram feitos nesta diregao. 

Primeiro, 0 posicionamento explicito dos militares. Logo apods, 

dos empresarios paulistas. Mais tarde, o anincio do programa eco- 

nomico, pela Rede Globo, sustentada nas propostas feitas pelo 

PFL, com base nas idéias de Mario Henrique Simonsen e levadas ao 

Presidente por Marcos Maciel. Por iltimo, a visita simbdlica de 

Sarney ao partido dos empreiteiros, na pessoa de Camargo Correia, 

eo aniincio das mudangas ministeriais que compensariam a raia mia 

da e fisioldgica. 

9. QO problema esta em que, uma vez mais, a estratégia libe- 
ral-conservadora teve que pagar um prego classico na politica bra 
sileira: a alian¢ga como "atraso" e com os militares. Neste aspec 
to, OS conservadores mantiveram uma linha de conduta tradicional, 

sustentando com o Regime, o préprio pacto que Caracterizou até ho



je o estado brasileiro. Dai talvez as dificuldades que se anunci- 

am. Sim, porque a composigao de forgas e interesses permanece ex- 

tremamente heterogénea - e provavelmente contradit6ria - num con- 

texto de crise econdmica como a que vivemos. Neste sentido, se a 

estratégia politico-econémica vitoriosa 6 a defendida pelas eli 

tes "modernas", seu apoio politico, parlamentar e eleitoral,passa 

pelo atendimento de interesses “atrasados", 0 que @ compativel num 

estagio de desenvolvimentismo mas dificilmente sustentavel numa 

fase de "“vacas-magras". 

Para os militares o problema seguira sendo sempre um sé: 

a manutengao de sua tutela “em tiltima instancia", a qual supde vi 

t6rias eleitorais asseguradas. Mais do que uma politica economia 

heterodoxa, o que os ameaga @ a possibilidade da vit6ria eleito- 

ral de alguma forga ou, sobretudo, lideranga carismatica que se 

relacione de forma direta com a grande massa, sem pasSar pelos a- 

cordos corporativos que os envolverao sempre e nmecessariamente. Nes 

se sentido, nao representa perigo para eles um governo dos_ seto- 

res modernos ou mesmo progressistas do PMDB. Estes ameagam 0 se- 

tor empresarial, mas nao os militares. Para eles, Brizola hoje, 

qualquer outro amanha, ou as eleicoes em si, serao sempre um pro- 

blema de dificil solugdo, quando nao se possa suprimi-las ou, pe- 

lo menos, segmenta-las. Por isso, desse ponto de vista, o parla- 

mentarismo com cinco anos tivesse sido,. para os militares, uma al 

ternativa melhor e mais duradoura se nao fosse pela expectativa 

de desgoverno na mudanga do regime. 

Para oS governadores, que tiveram um peso decisivo na al 

tima hora, nao havia uma sO questao em jogo. Os unia a necessida- 

de de recursos negociados que facilitassem boas administragoes , 
mas também a multiplicidade de apetites presidenciais nao realiza 

veis em 1988, muito inseguros em 1922, mas sobretudo nao cabiveis 

dentro de uma alternativa parlamentarista. Primou oO "realismo", 
com raras excegdes. 

Para o “atraso", prioritariamente representado por inte- 

ress sy 5 ~ es “fisiolégicos", a quest&o central continua sendo’o acesso 
a0s favores consubstanciados no cargo, na verba, etc. 

A alianga vencedora pois nao nos parece apresentar nenhu 

ma novidade histérica. Cabe registrar, no entanto, uma surpreen- 

dente troca de cabegas. Se esta foi uma alianga permanente desde 

os anos 30, a novidade contemporadnea esta no fato de que agora o 

atraso, seja ele regional, corporativo ou empresarial,assumiu pes 

soalmente o comando dos principais recursos de poder e com o peso 

de sua representagao ofereceu uma perspectiva econOmica ao sabor 

dos setores libero-conservadores. 

10. Um pequeno detalhe: o estado desenvolvimentista com seu 

apoio internacional e impulso interno perdeu folego. Os recursos 

escasseiam e as financgas piblicas implodiram. 0 grande pacto en- 

tre estes miltiplos e heterogéneos interesses vigorou na medida 

em que foi possivel sustenta-los com base no crescimento ininter- 

rupto, feito com recursos abundantes e alavancado por uma politi- 

ca desenvolvimentista de agrado militar. 

Hoje, porém, o projeto de politica economica das elites 

dominantes modernas @ rigorosamente liberal. Passa pela desativa 

¢gao do Estado desenvolvimentista com a defesa intransigente do 

mercado e da competitividade como caminhos da modernidade e do ca 

pital privado como impulsor central do crescimento cabendo pouco 

espago para seus velhos aliados na aventura desenvolvimentista, com quem 

se reencontraram no novo pacto alinhavado pela vitoria do presi- 

dencialismo: os interesses associados ao "protecionismo frivolo" 

e ao atraso. Uma alianga que foi sempre economicamente muito cara 

ainda quando vantajosa do ponto de vista politico, e 4 qual cabe 

a maior responsabilidade pelo Estado deficitario que hoje todos 

atacam desconhecendo tratar-se da carcaga sossobrante de um "equili- 

brio de compromisso" extremamente complicado mas que vigorou "efi 

cazmente" durante longas décadas. Compromisso que refeito agers 

no plano politico enfrenta-se, entretanto, com condigses de difi 

cil reprodutividade no plano econdmico. 

Assim mesmo, dirilamos que nossas classes dominantes e 

suas elites corporativas ou representativas fizeram a opgao mais 

segura do ponto de vista da estabilizacao dos seus interesses ime



diatos e da politica econémica que ambicionam para 0 curto prazo 

nao conseguirao fugir as suas complicadas consequéncias no longo 

prazo. 

Com a rejeigado do parlamentarismo eliminaram o problema 

do PMDB progressista e sobretudo a ameaga pela heterodoxia de seus 

economistas, adiando-se o embréglio sucessOrio. Mas ao tomarem es 

se caminho conservador, de eficacia imediata, nao conseguirao fu- 

gir 4s suas complicadas consequéncias no médio prazo. Nao pelo la 

do das eleigdes,que sd terao peso, teoricamente, daqui a um ss 

Mas pelo lado dos problemas econdmicos que, de imediato, dificul- 

tarao a manutengao, por um tempo maior, das forgas aliadas dentro 

de um mesmo barco. Neste sentido, a menos que venga um = Surpreen— 

dente "altruismo", ou que se modifiquem de maneira rapida e pouco 

provavel as condigées internacionais, @ previsivel um choque de 

proporgdes entre os grupos e interesses confederados. 

Como em outras situagoes, se impos o raciocicio de curto 

prazo, vencendo a estratégia defensiva. Mais uma vez a "modernida 

ce" atraiu mas nao convenceu. 

12. Por quanto tempo se sustentara esta alianga quando se im 

ponha avangar mantendo a democracia? & dificil prever qualquer aga 

sa em politica, sobretudo em periodo de crise. Mas uma tradetinidia 

possivel para esta conjuntura passaria por algo semelhante ao que 

aconteceu no Brasil entre 1964 e 1968. Um processo de insatisfa- 

gao crescente (entre os aliados, porque a populagao ja esta no li 

mite da insatisfacao-indiferenga) provocaria desercoes sucessivas 

que inevitavelmente se aliariam 4s forgas, hoje derrotaaas, ama- 

nha opositoras. 

Como sabemos, oO pre¢co desta alianga no passado foi o es- 

tado cartorial e o autoritarismo que acompanharam a moderniza¢gao 

desenvolvimentista. Hoje, entretanto, além dos recursos serem eS~ 

cassos, 0 pensamento conservador hegeménico é pouco simpatico 4s 

teses desenvolvimentistas, centralizadoras e estado-militaristas- 
Pp : Or isso, parece dificil manter juntos, por muito tempo, o “atra- 

so", pelas dificuldades financeiras, e os militares, pelo exces- 

sivo liberalismo da proposta economica vencedora. Sendo que essa, 

por sua vez,se anuncia, no curto prazo, muito mais arrocnante e 

excludente que no passado, O que complicara sua legitimagao pelo 

voto, ou apenas pelo desempenho. 

Ndo fica dificil para um raciocinio linear, nessas cir 

cunstancias, prever uma reorganizagao autoritaria do pacto vence 

dor, comegando pelas tradicionais propostas de postergagao das 

eleicoes. Nesse ponto, entretanto, as coisas se complicarao por- 

que, desta vez, entre os componentes que pesaram ha decisao pre- 

sidencialista estava a multiplicidade de "vocagoes presidenciais" 

jovens, disponiveis e bem yotadas, representativas da heteroge- 

neidade dos interesses que hoje pedem passagem & nao cabem na 

camisa-de-forga autoritaria. Além disso a fome eleitoral @ gran- 

de, oS recursos sao poucos e a "vontade democratica", ainda que 

pouco organizada, @ imensa. 

Assim, se a estratégia defensiva vitoriosa na Consti- 

tuinte e fora dela beneficia-se de uma certa apatia generaliza- 

da, ela se complicara na hora de avangar, atropelada pelo "exces 

so de demandas" e pelo excesso de presidenciaveis com forte ape- 

lo e representatividade. Somando-se a isso o fato de que o mono- 

pélio de controle do Estado pela alianga vitoriosa fara crescer 

a despeito das insatisfagoes, a expectativa de uma vitoria elei- 

toral, asseguravel através do clientelismo massivo. 

13. As razoes, portanto, que podem minar a linearidade 16 

gica das projegoes que antecipam autoritarismo crescente ou popu 

lismo incendiario, estao na propria histéria. Do ponto de vista 

politico, no momento, as varias articulagoes possiveis so tém da 

do lugar as supremacias volateis e em momentos defensivos. Assim 

com os 1ibero-conservadores, assim com os libero-progressistas. 

Ainda é dificil consolidar aliangas estaveis e majoritarias para 

sustentar um movimento ofensivo. Isto aconteceu apenas no apoio 

ao Plano ccm rapidamente desfeito, e vai ser testado,agora, 

no apoio 4 uma estratégia econdmica do tipo liberal.
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Se as idéias recentemente expostas na Revista Veja pe- 

lo Prof. Mario Henrique Simonsen parecem reunir o consenso domi- 

nante nas elites sobre a condugao da politica econémica de curto 

prazo, elas apostam em uma reforma de longo prazo do estado car- 

torial, o que entra em choque radical com as bases de sustenta- 

gao politica articuladas em apoio as agSes no curto prazo. A in 

versa, se as idéias liberal-progressistas em torno a um _ longo 

prazo de crescimento e justi¢ga social encontram ampla base de a- 

poio, elas nao casam com projetos nitidos e sustentaveis na con- 

dugao da politica econdmica conjuntural. Eis ai um impasse que 

pode estar apontando para alguma alianga futura que devera pas- 

Sar por concessoes mutuas feitas dentro de um espago democratico 

No caminho, certamente, a populagao organizada reagira 

ao arrocho, os militares 4s greves, 4s desestatizagoes e as des- 

nacionalizagGes; as elites politicas e empresariais reagirao ao 

estatismo militar; os governadores 4 falta de recursos; o "atra- 

so" 4 supressao de subsidios. Neste momento, os progressistas s6 

conseguirao sair da defensiva que foram postos, ampliando suas 

bases de apoio, na medida em que logrem clarificar seus objeti- 

vos fundamentais comuns: a defesa intransigente da democratiza- 

Gao como processo inacabado, e a justiga social como objetivo 

constante. Para isso, impor-se-a, sem diivida, uma revisao de i- 

déias que passe a limpo suas perplexidades ideolégicas: sua eter 

na atra¢gao estatista, sua fixagao euro-partidaria e sua recorren 

te, mas dificil, esperanga em um apoio inconteste da opiniao pi- 

blica baseado em uma comunicagao direta com 0 povo sem a media- 

¢ao, corretamente indesejada, de uma figura carismatica. 

Em sintese, a revisao de algumas ilusdes e de um certo 

centralismo atavico e estatista, expresso na continua dificulda- 

de de perder sem apelar para as cisdées irremediavelmente condena 

das ao isolamento, e a permanente aposta no sucesso da razao tec 

no-estatal. Talvez, 

mesmo, 

um pouco mais além destes acertos consigo 

toque aos progressistas um didlogo sem veto prévio com 0 
pensamento politico-econémico liberal dos setores modernos da so 
ciedade e da economia brasileira. Sem o que, inconscientemente, 
estarao sem = bo 

pre mais proximos da “razao militar", mesmo quando re 

i 

jeiten suas inevitaveis consequéncias autoritarias. 

14. Voltando A linha central de nossa argumentagao, pode- 

riamos dizer que venceram os conservadores apostando em seu ve- 

lho compromisso, mas sem recursos para banca-lo. A transicao po- 

litica aproxima-se do seu fim sem eleigdes e com uma nitida vitd 

ria da "razdo defensiva". No momento, todas as demais alternati- 

vas pareciam muito inseguras aos conservadores e, sobretudo, a- 

guelas que passassem pela inclusao dos progressistas do PHMDB, cu 

jas idéias e projetos nao sao, objetivamente, muito claros e, no 

que sao, parecem francamente desagradaveis a nossas elites domi 

nantes. 

A crise prosseguira. Se a estratégia liberal-conserva- 

dora nao encontrar os recursos que a viabilizem, o pais estard 

aberto para um nova rodada de negociagoes as quais passarao pe- 

las candidaturas presidenciais e talvez renovem a vontade de cor 

rer o risco da modernidade e da democracia.
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A PROPOSITO DO PENDULO PEEMEDEBISTA 

11l/abril/88 

Le. Nao @ dificil entender que a decisao presidencialista 

do poder constituinte acabasse impactando 0 PMDB mais do que a 

qualquer outro partido. Por suas dimensGes eleitorais, pelo sig- 

nificado e peso do posicionamento parlamentarista de 50% de sua 

bancada e pelo grau de seu envolvimento na gestao dos Estados. 

Mas sobretudo porque o PMDB, pela sua caracteristica de "frente", 

torna-se inevitavelmente um espago privilegiado onde se conden- 

Sam € se representam, com participagao certamente desigual, to- 

dos os interesses e fragoes em conflito no cenadrio politico na- 

cional. Donde, ativa ou passivamente seja o eixo equilibrador da 

complexa transigao politica e econ6mica que vive o pais. Por is- 

so, nesse momento, a importancia de uma discussao em torno ao 

significado e perspectivas dos conflitos fracionais que perpas- 

sam a confederagdo peemedebista. Ali o péndulo indica, nesse mo- 

mento, hora de diastole. 

2. Se o peso da emocionalidade e da incerteza enviesam o 

estudo da conjuntura politica, isto se complica ainda mais quan- 

do o objeto de nossa analise @ uma organizagao cuja dindmica se 
funda, em principio, na militancia ideologicamente orientada ou 

em interesses claramente definidos. Assim mesmo acreditamos pos- 

sivel o esforgo de distanciamento e necessario o éxercicio de re 

flexao sobre tendéncias que, por suas dimensdes e impactos, ul- 
trapassam os limites de uma organizacgao partidaria. Nossa anali- 

se parte exatamente da certeza de que a vida interior do PMDB, 
retrata de corpo inteiro a problematica nacional e tera sobre e- 
la efeitos decisivos durante os pr6éximos meses. 

a : * ai A 

Como ja discutiu-se em outro texto!”), a decisdo presi 
eee 

(*) “Algumas id&ias sobre a Racio i ' = = ; 1 em 

Boletim de Conjuntura nalidade da 'Decisdo Presidencialista'", 

Industrial, vol. 8, n? 1, IEI/UFRJ, margo de 1988. 

digs’ 

dencialista da Assembléia Constituinte consagrou transitoriamen- 

te uma alianga cujo acordo central passa por uma estratégia eco- 

némica liberal, uma politica macroeconOmica ortodoxa e a conve- 

niéncia conservadora de adiar a alternancia no poder. Viu-se tam 

bém como, implicita ou explicitamente, esta decisdo manteve os 

executivos estaduais como lugares privilegiados de negociagao,es 

vaziando, com a eliminagao da hip6tese parlamentarista, um vir- 

tual deslocamento do espago de articulagoes para dentro do Con- 

gresso e, necessariamente nesta conjuntura, para o interior do 

PMDB. Decorrem, portanto, da decisao presidencialista algumas con 

sequéncias inevitaveis e decisivas para o futuro politico do pais. 

4. A primeira delas @ o retorno do centro de iniciativa 

politica para o 4mbito da politica econémica do governo. As va- 

rias forgas que apoiaram o "“presidencialismo com cinco anos" es- 

peram e cobram, neste momento, uma politica econOmica consisten- 

temente liberal, de dificil implementagao, cujo primeiro e Gnico 

passo dado até o momento passou por um ataque frontal ao elo mis 

fragil da equagado. De qualquer maneira, 0 Governo Federal e seu 

comando econémico deverado estar na ofensiva, apesar de que todas 

as evidéncias apontam até aqui para uma rapida perda de £Slego e 

uma intensificagao acelerada dos conflitos decorrentes da estra- 

tégia econdmica vitoriosa. 

Aqui chegamos a uma segunda e delicada consequéncia da 

decisao presidencialista. Se ela confirmou as forgas armadas co- 

mo pega-chave do nicleo decisério central do governo, ao mesmo 

tempo comprometeu-as, nesta quadra histdrica, como avalistas e 

fiscais de uma politica econ6mica cujos custos s6cio-politicos, 

no curto prazo, serao muito altos. 

A contengao do gasto publico iniciou-se pelo ataque ao 

seu glo mais fragil e irrelevante do ponto de vista da expansdo 

do déficit. Mas atingiu, de imediato, nao apenas o salario dos 

soldados mas o de todos os funcionarios da administracao direta 

e indireta. Se nao sera tarefa facil conter a insatisfagao de 

uma tropa com salarios congelados, mais dificil ser§, certamen-
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te, conter a onda expansiva dos conflitos e greves que se 

clam em todo o setor piblico, comprometendo servigos considera- 

dos de seguranga nacional pelas forgas armadas. linha e 
pressionados pela sua prépria retaguarda, os comandantes milita- 

res deverdo transformar-se, por um lado, em rigorosos fiscais da 

anun— 

Nessa 

coeréncia tecnocradtica e, por outro, em responsdveis pela aceita 
gao dessa politica econédmica o que os pode envolver diretamente 

nos conflitos sindicais, apontando para um enrijecimento autori- 

tario e, quando nao, para um processo "bordaberiano". Isso resul 

ta do fato de que a opcao pelo presidencialismo com cinco anos, 

como j4 vimos em outro lugar, se satisfez os militares pela trans 

feréncia das eleigoes, os fez, simultaneamente, solidarios com 

uma estratégia econdmica cujas repercussdes politicas sao impre- 

visiveis. 

A terceira consequéncia aponta para um refortalecimen- 

to concomitante, mas ainda parcial, dos governadores dos Esta- 

dos. Parcial do ponto de vista econémico porque ainda depende da 

aprovagao pela Constituinte do capitulo referente 4 Reforma Tri- 

butaria. Mas ja efetivo do ponto de vista politico, pela reafir- 

magao de seu comando incontestavel da maquina partiddria e, so- 

bretudo, pela sua confirmagao como agentes articuladores das for 

gas que, a partir dos varios estados, buscam influenciar o coman 
do da politica econdmica e os destinos imediatos da politica nacional. 

Uma quarta e decisiva consequéncia reduz o peso do Con 
gresso como espacgo de negociacao, mas sobretudo esvazia o conglo 
merado parlamentar que deu a vitGria ao presidencialismo e, atra 
vés dele, ao governo Sarney. Neste ambito, de forma aparentemen- 
te paradoxal, quem readquiriu em nosso entender coesao e poder 

de fogo foi o bloco liberal-progressista derrotado em sua estra- 

tégia parlamentarista. Posto na defensiva reaglutina-se e descom 
promete-se, definitivamente, do comando da politica economica, 

readguirindo a possibilidade do exercicio pleno da critica e da 

oposigao. Este segmento parlamentar, ainda que reunindo membros 

de varias siglas, encontra seu principal suporte no assim chama~ 
do setor "hist6rico" do PMDB. Como explicar este aparente parado 
xO? 
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5. Nao fica muito dificil se tivermos presente que o blo- 

co parlamentar libero-conservador, aglutina-se a partir de agora 

ena melhor das hipdteses, com um "partido governista". A partir 

dai, fica extremamente restringida sua fungao intermediadora dos 

macro-interesses econOmicos, sendo recolocado em seu velho papel, 

junto 4s clientelas locais, de distribuidor de recursos,cada vez 

mais serao restringidos pela politica recessiva, e de favores 

que ainda estao na dependéncia de uma reforma ministerial. Difi- 

cilmente constituir-se-ao em blocos ou aliangas suprapartidarias, 

restringindo-se, inevitavelmente, a um composito que, coeso em 

momentos das grandes decisoes defensivas, limita-se na maior par 

te do tempo 4 fungao de mero multiplicador do gasto piblico ini- 

til. Mais além deste horizonte, este bloco governista sd poderia 

dar origem a.um simulacro de partido, se estivesse assegurado o 

sucesso eleitoral do governo Sarney. Hipotese, hoje, francamente 

discutivel apesar do conhecido poder da maquina publica federal. 

Os governadores, que poderiam constituir-se em outro 

polo autGnomo de aglutina¢gao desta maioria parlamentar difusa, 

deverao assumir posigoes que ainda dependem do resultado do seu 

conflito inevitavel com o governo federal em torno ao capitulo 

tributario da nova Constituigado, nao parecendo provavel que se 

inclinem, a partir dai, para uma posi¢ao declaradamente conserva 

dora. Mais bem tentarao ser 0 fiel da balanga. 

Por isso, se a decisao presidencialista fez do governo 

federal o eixo aglutinador de uma alianga de interesses que tem 

em sua bancada parlamentar sua face menos coesa e importante, fa 

cilitou, simultaneamente, a reaglutinagao dos progressistas do 

PMDB, OS quais, ao passSarem para a oposigao explicita reaproxima 

ram-se do voto, usando uma linguagem cuja nitidez esta na vaeSo 

inversa da distancia das responsabilidades executivas e, em par- 

ticular, do comando da politica econémica. Um conglomerado que 
por sua linguagem critica e seu descompromisso revitaliza-se na 
aproximagado das tendéncias majoritarias da opinido publica 

A simplificagao do quadro ocorre a partir do rani 
deslocamento dos "histéricos" pido 

+ OS quais abandonam as negociacces
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em torno a um dificil "programa de emergéncia" para um virtual 

governo parlamentarista, passando para uma oposigao alinhavada 
por um "programa minimo" de rejei¢gao da politica econdmica colo- 
cada em marcha e de defesa das elei¢oes presidenciais em 1988. 

Essa periddica polarizagao entre "governistas” e "his- 
toricos" recria um vazio sobre o qual levita a posigao "ulissis- 
ta" equidistante, neste momento, do governo e do voto. 

Insistimos no sentido de que os conservadores, pela 
Propria natureza de sua vitéria, fragilizaram-se no parlamento e 

dentro do PMDB j4 que a sua forca esta fora deste partido,so pos 
Suindo eficdcia em momentos muito particulares e com o uso inten 

vitalidade 

apresentada hoje pelos progressistas ou "histdricos" est4 na ra- 

Sivo de recursos que hoje sao escassos. A forga ea 

zao inversa dos fatores fragilizadores de seus adversdrios; eo 

aparente esvaziamento do "ulissismo" @ apenas um indicador de es 

gargamento no velho movimento pendular que, desde a época dos 

“auténticos", marca a vida da confedera¢gao peemedebista. 

Mas a Hist6ria segue e, logo mais, essas mesmas forgas 

estarao se degladiando, na Constituinte, em torno 4s questoes de 

cisivas da reforma tributaria, da ordem econémica e das disposi 

goes transitérias; na Convengao do PMDB, em torno a  orientagao 

do partido; e em cada Estado, em torno as candidaturas as elei- 

goes municipais. Em todos estes momentos, descartado qualquer re 

direcionamento do governo Sarney, Oo que ja esta em discussao @ a 

sucessado presidencial. Os programas e as aliangas que através 

das candidaturas vitoriosas estarao definindo os caminhos de mée- 

dio e longo prazo da sociedade brasileira. 

Agora bem, se nessa corrida de obstaculos, no interior 

do PMDB, considerarmos transitoriamente vitoriosos, mas fragili- 
zados, OS seus setores conservadores e impotentes o setor "ulis~ 

sista", o poder de iniciativa, ao contrdrio do que muitos imagi- 
nam, esta necessariamente com os setores progressistas ou "histo 
ricos". &, neste sentido, 4 importante discutir as raizes e dire 
ges desta fortaleza defensiva, a partir da estratégia e das ra- 
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zoes definidas por suas principais liderangas. 

6. O insucesso atribuido aos progressistas do PMDB e na 

condugao econémica do pais, materializado na derrota dos planos 

Cruzado e Macroecondmico,condicionou decisivamente o seu fracas- 

sO na articulagao de uma alianga suficientemente sdlida para, pe 

la via parlamentarista, reconduzi-los ao governo. Condenando-os, 

a partir de entdo a uma iinica alternativa: a oposi¢ao 4 Sarney 

como forma de reencontrar-se com 0 voto que oS reconduza ao po- 

der central. Contra face necessaria da opgao governamental por 

uma estratégia econ6mica de cunho nitidamente libero-conservador. 

Como ja dissemos, um movimento obrigado e defensivo. 

A trajet6ria futura desse movimento, contudo, nao é li 

near nem indiscutivel. As mesmas intengoes e os varios interes- 

ses, ali contidos, podem orientar encaminhamento bastante distin 

tos. A solugao final, todavia, saira, muito mais, dos conflitos 

€ ajustes a nivel local e regional do que de uma impossivel una- 

nimidade ideolégica. 

E isso porque, como em todo movimento defensivo, os 

"hist6ricos" se unem hoje em torno a poucas teses que resumem o 

seu consenso @tico basico: o distanciamento definitivo do gover- 

no Sarney e a proposta de eleigoes diretas imediatas. Fica prote 

lada a formulagao de um programa de governo que satisfaca as va- 
rias tendéncias (nacionalista, socialista, liberal, social-demo 

crata e democrata crista) que hoje se aglutinam na "frente hist6 
rica", anunciando para amanha a formagado de um novo partido poli 
tico cujo emblema social-democrata nado consegue esconder,por sua 
vagueza e inexpressividade, a dificuldade de encontrar um consen 
so minimo sobre a estratégia de médio e longo prazo para o desen 
volvimento do capitalismo brasileiro, 

1s Mas a forga dos " 6 "na é 
¢ hist6ricos" nao provem, nesse momen- to, de suas idéias executivas. Nasce de uma indignagao &tica que aglutina variadas formas de frustracdo e cobranga a nivel j 1 

oca 
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e nacional, reaproximando sua lideranga mais expressiva daquilo 

que parece ser o sentimento generalizado da Nagao. 

Nesta hora, convergem para a dissidéncia peemedebista 

sua opiniao piblica "interna" mais esclarecida, e um significati 

vo numero de parlamentares que somam 4 indignagao sua independén 

cia dos favores governamentais, além de um dificil relacionamen- 

to com maquinas partidarias amplamente controladas por governos 

estaduais que, ou ainda em muito dependem dos recursos federais, 

ou autenticamente alinham-se com posigdes mais ao centro do es~ 

pectro politico~ideoligico. 

A combinagao desses fatores transparece, em parte, na 

propria composigao dos signatarios do manifesto que consolidou a 

dissidéncia "histérica". Ao lado de uma inexpressiva presenca do 

norte e nordeste, parece ter tido sentido Sbvio a maciga adesao 

baiana e paranaense, sabido que o grupo mineiro antecipou-se em 

abandonar o PMDB. Destaca-se também, ao lado da expectante par- 

ticipagao gaiicha e pernambucana, uma adesao fluminense um pouco 

mais complexa, além de uma bancada de Sao Paulo que apesar de seu 

Ppequeno tamanho,sobressai pela importancia eleitoral dos seus 

membros e, sobretudo, por sua relevancia na “pororoca" paulista. 

Dai, quase certamente, saird a solugao sucess6éria para o presi- 

dente Sarney. 

Combinam-se neste quadro elementos de variada natureza 

e com distintos tons e intensidades. No comum, todos perderam es 

Pago em seus Estados ou, temerosos, tentam antecipar o comporta- 

mento dos governadores alinhados tradicionalmente com as posi- 

goes progressistas, na perspectiva das composigoes em torno 4 su 

cessao presidencial. 

8. Se esta tendéncia descartar a hipdtese de transformar- 

“Sse em um partido sem vocagao imediata de poder, devera enfren~ 
tar muito brevemente com a dificuldade de construir um programa “social-democrata" de governo, que satisfaga nacionalistas e li- 
berais, Socialistas e democratas cristS3os. Além disto, para nao     

reduzir-se a um mero composito de intelectuais e politicos sem 

vocacado para o manejo de maquinas partidarias, devera preocupar- 

~se com sua viabilidade eleitoral, o que passa inevitavelmente 

por algum tipo de organizagao eficaz a nivel nacional. 

Nesta diregao, mesmo que taticamente faca uma opgao a- 

penas pelos principais centros urbanos, este novo partido devera 

buscar apoios no norte e nordeste e no interior do centro-sul do 

pais, o que sO serd possivel, com a velocidade desejada, se pas- 

Sar pela adesao de governadores e prefeitos. Estes, por sua vez, 

ja controlam hoje suas maquinas peemedebistas locais, direta ou 

indiretamente, através de liderangas que, na maioria das vezes, 

sd0 contestadas pelo niicleo intelectualizado do partido devido 

ao seu carater excessivamente desideologizado ou diretamente fi- 

siolégico. 

Assim, se clhamos pelo lado programatico ou pelo lado 

Organizacional, somos de novo reconduzidos ao problema inicial 

que esta na origem mais antiga da dissidéncia e que aponta para 

a necessidade de uma melhor compreensao das raizes estruturais 

Ou societarias do "frentismo", que sempre caracterizou as organi 

zagGes politico-partidarias, com algum sucesso politico-eleitoral, 

em territGrio brasileiro. 

Longe dos guetos esquerdistas e 

do alto comando das forgas armadas, nao @ f4cil imaginar uma or- 

ganizagao politica com vocagdo de poder e sucesso eleitoral que 

nao passe por dificeis negociagdes programdticas com liberais e 
nacionalistas, além de complicados acertos com os varios tipos 
de lideranga que crescem 4 sombra dos executivos e no comando das 

maquinas partidarias. Para nao falar do dbvio e inevitdvel acer- 

direitistas, ou mesmo 

to com os drgaos de comunicagao de massa, verdadeiros articulado 
res politicos, ademais de formadores da opiniao piblica. 

0 sistema partidadrio responde, nesse sentido, a nature 
za altamente heterogénea da sociedade brasileira e aparecendo na 
forma de maltiplas "frentes" movidas por negociacgoes mais ou me- nos bem sucedidas, mas certamente inevitaveis e insubstituiveis
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por organizagoes com interesses ou ideologias homogéneas. 

A tendéncia liberal-progressista ou "hist6rica" do 

enquanto fragao ou partido auténomo, enfrentara e tropega™ 

ra inevitavelmente com esse desafio, mesmo quando seus sonhos a7 

pontem para um horizonte desenhado pela experiéncia dos socialis 
tas espanhdis. 

PMDB, 

s 
9 Mas se esses sao conflitos e dificuldades previsivet 

do na linha tendencial da estratégia tragada pelos progressistas 

meee muitas so as incertezas que ainda confundem as suas OP 
G0es taticas, 

~ ue 

Assim, por um lado, com um calendario de decisoes qd 
. ma Passam, minimamente, pela definigao constituinte sobre ° siste 

tributario e do mandato do presidente Sarney, incluindo 4 regula 

Mentacao e deslanchamento das Campanhas municipais, culminande 

na convengao nacional do PMDB onde se desenharad a sua estrateg?? 
presidencial. Assim, nsoes © Gmulo de te por outro lado, com o acimu tada 

crises que se prevem na trilha da politica econémica anune 
pelo governo. 

do 
Esse, ao transformar-se no epicentro articulador 

" i 
Partido" conservador, dispoe ainda de cargos e de alguns 

res e recursos Para as administragdes estaduais. Mas enfren 

na tentativa de consolidar seu bloco de apoios individuais: 

favo 
tara , 

om 

A - da~ as inevitaveis deser¢ses dos nao favorecidos 4dmediatamenter 

a queles que pressionados pela aproximacgado da hora do voto des 

ditem da capacidade eleitoral do poder central e, Finalmente, 

queles que por opon 

aS restricdes q ara tam 
b adas as 

ham, 

ore 

ham 
Principios ou interesses mais fortes S¢ 
ecorren e tes da politica econémica. Enfrent em uma disposicao aut 

reform ondmica dos governadores que, aPro¥ 
as = Lies tributarias Propostas na Constituinte, se dispon 
© sucesso e i : Sia 

1989, Teitoral, a uma peniria transitéria ate 

a Se 5s ult2 omarmos estas desergoes 4 inexisténcia de res 
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dos palpaveis no curto prazo da politica recessiva e 4s insatis- 

fagoes dos militares, teremos um denso caldo de cultura apontan- 

do, sendo no sentido de eleigoes presidenciais em 1988, pelo me 

nos no de uma tendéncia crescente dos governadores peemedebistas 

a um distanciamento do governo federal. Ambos se enfrentarao no 

debate da reforma tributaria e, a partir dai, seja qual fora o 

resultado, tenderado a pensar no médio prazo com perfeita cons- 

ciéncia de que sua viabilidade eleitoral, mas sobretudo a do PMDB, 

passa também pela manutengao de sua "face hist6rica". O mesmo, e 

com maior razado, com sua facgdo "“ulissista". Nesse sentido, no 

curto prazo, cremos que as tendéncias reais apontam para uma pre 

senga decisiva das teses progressistas nas conclusoes da proxima 

convengao nacional. 

10. Em sintese, o que quisemos dizer @ que a opgao presi- 

dencialista do poder constituinte teve consequéncias necessarias 

e deslanchou conflitos até entao reprimidos, abrindo novos es5pa— 

gos tatico-estratégicos para as forgas em presenga. 

Entre as consequéncias inevitaveis incluem-se, do pon- 

to de vista de nossas preocupagdes, o redeslocamento do epicen- 

tro condutor do movimento conjuntural para a diregao da politica 
econémica; a redugao do peso e o esvaziamento da coesao conserva 

dora no espa¢co parlamentar; a confirmagao dos governadores esta- 

duais como articuladores politicos decisivos, pelo seu controle 

das maquinas partidarias e dos principais recursos de pressao sO 

bre 0 governo central; a repolarizagao pendular ao interior da 

confederagao peemedebista, com o paradoxal fortalecimento defen- 

sivo do peso de sua tendéncia progressista ou “hist6rica"; e o 

automatico esvaziamento do seu espa¢go de negociagoes e concilia- 

¢gdo dessa confederagao conhecido pelo nome de "ulissismo". 

© que, somado ao fato de que as principais forgas so- 

cio-econémicas aliadas em torno a estratégia econémica vitoriana 
possuem outras bases parlamentares fora do PMDB, “ © outros canais 
de representagao fora do parlamento, nos levou a coneluir que , = - a 
iniciativa tatico-estratégica na luta interna peemedebista se
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~ 
omaticamen 

transferiu para as maos de seus progressistas, que aut 
te aderiram 3 Oposi¢cdo, depois da derrota parlamentarista. 

A partir desse ponto e com base nessas premissas, ee 

mamos o inicio de uma nova conjuntura que tera na politica ee mica do governo e no comportamento dos "histdéricos" pose 
tas, seus principais centros de iniciativa, e nos  governadore 
dos Estados, seu ponto de equilibrio ou desequilibrio. 

Dentro dessa nova conjuntura, @ indicutivel que 9° a 
cio de um novo partido aumentou enormemente o poder’ de barge u- dos "histéricos" no processo sucessGrio e os transformou em _ dal assimilavel dos descontentamentos que se avolumarao nos ey 
ximos meses. Antes disso, os “histéricos" serdo a es ae na proxima convengao, na medida em que sua postura oposicion a- © aut6noma desnudara o carater inorganico e subalterno de a 
la Conservadora, reencontrando um "ulissismo" ja uinel Compromissos impostos pela sua opgao preferencial pela tarefa aoe tituinte. Essa convergéncia nao deixara de atrair os aPyEr de res que, descontentes por um lado com a politica de conten¢gao _ 
gastos, estardo, de outro, com suas expectativas desanuviadasS P= 

= hora la Reforma Tributaria. O péndulo estara, entao, indicando 
de sistole na confedera¢ao peemedebista. 

: i- = : a div Nessa hora de "reencontro" é previsivel uma nov =~ - 
ae nto e 

sao dos "hist6éricos", entre OS quais optarado pelo afastame 
= = = reivin- 

OS que defenderado uma negocia¢ao que dever4 premiar suas = ss 
yarao 

dicagoes fundamentais. Multiplos e complexos interesses at 
ta 

_ 
tos de "expecte 

heste momento, nado sendo absurdo supor que elemento 
no ~ = s 

tiva racional" pesem na decisao dos varios grupos envolvido 
posicionamento "histérico", 
ferencial por um PMDB mais n 
ta. 

Soper 
favorecendo uma tomada de posi¢a° i 

~ ssis itidamente de oposi¢gao e progre 

raci2 
Naquele momento, Ssobretudo, deverad pesar no seu cinio e decisao © fato de que, ~ 44 produ na contramao dos avangos ja P a 

a e ré 
zidos pelo anuncio do novo partido, esta a certeza de que el Produzira, 

1 DB 
inevitavelmente, as dificuldades "frentistas" do PM 
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ou sera apenas um gueto de intelectuais. Mas, devera Pee ‘on 

bém, o fato de que a criagao desse novo partido apenas adia i 

talvez numa hora em que nao se possa fazé-lo — o enfrentamen ° 

da questao central que esta na ordem do dia. Assim, se os histé 

ricos" se colocam como alternativa de poder, se ee ; na 

alianga com o brizolismo e compreendem o evenge secemees oe _ 8 

tido na politica econémica do GONEENS, RENEE EO enfrentar de mew 

diato, dentro ou fora do PMDB, a questao de como e o que nee 

ciar em termos programaticos com aquelas forgas liberais e madex 

nas que viabilizem, pela ocupagao sateligente do ESPago =enee 

ta, a obstrugao das tendéncias autoritarias, pela afirmagao de 

uma alternativa de governo que leve em conta as teses fundamen- 

i i escimento. tais dos progressistas: democracia, eqttidade e cr
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