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Resumo — 0 presente artigo analisa os pro- 

blemas polfticos e institucionais associados 

a retomada seietiva e socialmente orientada 

do crescimento economico. O argument© 

inicia-se com um diagnostico das principais 

transformagoes ©corridas na economia e na 

sociedade nas ultimas decadas. Em seguida, 

investiga os principais aspectos da transi- 

pao, assinalando as dificuldades para conso- 

lidagao de ampla e estavel coalizao do go-, 

verno. Finalmente, argumenta que os pro- 

blemas da recuperagao democratica reque- 

rem, para obterem efetiva solugao, um ca- 

lendario nftido de agoes governamentais no 

campo polftico, economico e social que es- 

claregam a nova diregao do padrao de de- 

senvolvimento nacional. Para tanto, tornam- 

se necessaries um acordo polftico explfci- 

to e profundas mudangas institucionais e 

de polftica economica e social. 

Abstract — The paper analyzes the political 

and institutional dilemmas to be faced by 

Brazilian society in the course of a selective 

and socially oriented recovery of economic 

growth. It begins with an overview of the 

main social and economic changes that 

took place in the last two decades of rapid 

growth. It also discusses the major features 

of the process of political transition, to 

point out the obstacles to the consolida- 

tion of a broad and stable governing coali- 

tion. Finally, it stresses that a democratic 

recovery requires an unambiguous agenda 

of social, political and economic measures 

to set the direction of the new pattern of 

development, as well as deep institutional 

changes and a new economic and social po- 

licy. 

I.Mudanga Estrutural e Crise 

Institucional 

0 Brasil encontra-se, atualmente, talvez 

na mais grave conjuntura historica de seu 

process© recente de desenvolvimento. His- 

toria e circunstancia combinam-se na deter- 

minagao de confluencia particularmente 

complexa de forgas e fatores, que deli- 

neiam os perfis de uma crise de transigao 

em varias dimensoes, simultaneamente. 
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0 estilo de desenvolvimento das decadas 

autoritarias dramatizou a imagem contradi- 

toria de uma sociedade no limiar da maturi- 

dade industrial, porem marcada por pro- 

fundos desequilfbrios e descompassos em 

sua estrutura social. No piano macrossocio- 

logico, observa-se o fracionamento da es- 

trutura de classes, que determina a multi- 

plicapao de demandas setoriais competiti- 

vas, a emergencia e exacerbagao de confli- 

tos, em multiplas configuragoes, cortando 

horizontal e verticalmente as fronteiras da 

estratificagao social. 

No piano distributive, padroes de pro- 

dugao, renda e consume proximos daqueles 

vigentes nos pai'ses capitalistas industriali- 

zados caracterizam o espago socio-econo- 

mico dos setores mais avangados da socie- 

dade. Ao mesmo tempo, parcela conside- 

ravel da populagao ainda persiste em condi- 
goes socio-economicas tfpicas das nagoes 

em desenvolvimento, bastante inferiores a 

estes padroes. Finalmente, parte nao menos 

significativa da populagao vive em condi- 

goes de destituigao similares aquelas que 

prevalecem nos pai'ses mais pobres. 

Esta coincidencia de situagoes tao con- 

trastantes define uma formagao social mui- 

to distinta, quer das nagoes industrializa- 

das, que apresentam maior homogeneidade 

social, quer das chamadas "nagoes plurais" 

divididas por clivagens regionais e culturais 

muito poderosas, mas cujos diferentes 

"blocos culturais" sao internamente homo- 

geneos, como nos casos da Holanda, Belgi- 

ca ou Austria. Trata-se de um caso de eleva- 

da heterogeneidade, tanto da estrutura eco- 

nomica quanto da estrutura social. Esta re- 

flete-se nos diferenciais tecnicos e de pro- 

dutividade, entre ramos e entre empresas; 

nos m'veis de renda entre regioes, setores 

economicos e grupos sociais; nos graus de 

integragao e organizagao entre classes, fra- 

goes de classes e grupos ocupacionais, ape- 

nas para mencionar algumas dimensoes 

mais salientes do problema. Responde, po- 

rem, a uma mesma logica historica e estru- 

tural de expansao. Corresponde a manifes- 

tagoes distintas de um mesmo movimento, 

que atinge por inteiro o tecido economico 

e social do pai's. 

0 avango do capitalismo industrial e 

qualificado por diacronia estrutural, asso- 
ciada a seu carater retardatario em relagao 

a ordem capitalista global e a profunda he- 

terogeneidade de sua formagao social. As 

forgas do progress© atingem desigualmente 

esta malha di'spar, determinando ritmos di- 

versos e conjunturas estruturalmente dife- 

renciadas. As decisoes de investimento e as 

opgoes distributivas sancionam ou exacer- 

bam este movimento. Os constrangimentos 

externos e os impulses internes compdem- 

se na produgao das desigualdades. Eleva-se, 

por isto mesmo, a taxa potencial de confli- 

to. Este permaneceu reprimido de varias 

maneiras, da repressao aberta a sutil impo- 

sigao de barreiras elitistas, institucionais, 

polfticas e sociais a sua plena manifestagao. 

Persistem focos graves de conflito, que per- 

mearam a propria estabilidade coercitiva da 

ordem autoritaria. Conflito reprimido nao 

e conflito resolvido e nem mesmo institu- 

cionalizado. 

0 Estado tornou-se uma arena fechada, 

na qual operavam, paralelamente, mecanis- 

mos burocraticos de selegao de demandas e 

procedimentos decisorios impermeaveis ao 

controle publico. O isolamento burocratico 

das demandas reconhecidas pelo aparelho 

estatal reduzia, artificial e discriminatoria- 

mente, o escopo do conflito, restrito as rei- 

vindicagoes de nucleos da sociedade que lo- 

gravam obter entrada nos corredores do po- 

der atraves de canais estreitos e comparti- 

mentados. A centralizagao e a opacidade 

do processo decisorio limitavam o escopo 

das questoes que tinham probabilidade de 

transformar-se em objeto de decisao subs- 

tantiva, alem de confinar as opgoes aquelas 

delineadas pelos grupos com acesso privile- 

giado a maquina estatal. 

Houve peculiar associagao entre estatis- 

mo e privatizagao. O estatismo caracteri- 

zou-se pelo crescimento generalizado da 

maquina burocratica do Estado. Novas 

agencias, maiores e mais complexas, surgi- 
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ram com resposta a diversificapao e com- 

plexidade das demandas reconhecidas peio 

regime. 0 processo decisorio burocratizou- 

se, isto e, passou a se dar no interior do 

aparelho de Estado, sob controle de grupos 

tecnoburocraticos, ligados ou nao a setores 

especi'ficos da sociedade. Alem disso, o po- 

der tornou-se centralizado, concentrado e, 

por vezes, personal izado. As decisoes eram 

centralizadas em algumas unidades burocra- 

ticas mais importantes, concentravam-se 

em alguns poucos grupos que detinham o 

controle dos centres de poder estatal e, nao 

raro, decorriam do exerci'cio efetivo da ca- 

pacidade deliberativa de indivi'duos no co- 

mando destes centres. 

0 estatismo, assim compreendido, foi 

acompanhado pela fragmentapao da maqui- 

na estatal. No quadro de proliferagao de 

agencias e centraliza(?ao burocratizada das 

decisoes, certas jurisdi<?6es no interior do 

Estado autonomizaram-se, passando a atuar 

isoladamente. Com isto comprometeu-se 

gradativamente a capacidade de planeja- 

mento e apao governamental, somente pos- 

si'vel atraves de m'veis cada vez mais altos 

de centralizapao decisoria. A resolucao de 

conflitos passou a requerer arbitragem em 

instancias superiores de poder, tornando-se, 

no limite, puro arbi'trio. Com o agravamen- 

to da crise das cisoes internas na diregao 

poh'tica do regime e no proprio aparato 

tecnoburocratico, assistiu-se a perda de ca- 

pacidade de estrategia, a submissao absolu- 

ta a administrapao cotidiana dos problemas 

sob a otica mais imediatista e a crescente 

paralisia de grande parte do Estado. A ad- 

ministrapao da crise passou a ser feita em 

uma circunstancia de progressive desgover- 

no. 

A privatizapao, associada ao estatismo, 

assumiu varias formas (ABRANCHES, 

1984). A mais relevante para a presente 

analise, todavia, refere-se a particularizapao 

das apoes governamentais, isto e, sua captu- 

ra por interesses particulares de grupos es- 

peci'ficos, tornando-se privilegios setoriais. 

Este padrao decisorio, subordinado a inte- 

resses particulares, produz necessariamente 

distribuigao discriminatoria de recursos e 

benef/cios publicos, transforma direitos em 

privilegios e benefi'cios legi'timos em favo- 

res clienteh'sticos. Rode dissolver focos es- 

peci'ficos de conflito, mas agrava o carater 

im'quoda apao estatal e, portanto, exacerba 

e amplia o conflito de interesses no piano 

societario. 

0 burocratismo autoritario teve como 

correlate a atrofia das instituigoes propria- 

mente poh'ticas, sobretudo as de represen- 

tagao. Tanto a estrutura partidaria quanto 

o Congresso ficaram a margem do processo 

de formulagao de poh'ticas. Sua agao, quan- 

do possi'vel, encaminhou-se, do lado gover- 

nista, para o bloqueio as iniciativas de mu- 

danga e, secundariamente, para alguma 

contengao negociada, sempre topica, de an- 

tagonismos desestabilizadores. Mas o Esta- 

do, embora grande e poderoso, demons- 

trou-se incapaz de exercer, com eficacia, 

fungoes de regulagao socialmente positive 

do conflito distributive e das relagoes eco- 

nomicas e mostrou-se seguramente despre- 

parado, pela limitagao das opgoes politica- 

mente reconhecidas, para fornecer a indis- 

pensavel cobertura social aqueles setores 

mais diretamente atingidos pelo trauma do 

crescimento acelerado e desigual. 

Em smtese, a estrutura economica al- 

cangou substancial diversidade e complexi- 

dade, a estrutura social tornou-se mais dife- 

renciada, adquiriu maior densidade organi- 

zacional, persistindo, porem, grandes des- 

continuidades, marcada heterogeneidade e 

profundas desigualdades. Dai' resultaram 

maior amplitude e pluralidade de interes- 

ses, acentuando a competitividade e o anta- 

gonism© e alargando o escopo do conflito. 

Ao mesmo tempo, o Estado cresceu e buro- 

cratizou-se e a organizagao poh'tica seguiu 

estreita e autoritaria. 

2. Os Desequih'brios Socio- 

Economicos 

Pode-se, para efeito de analise da econo- 

mia poh'tica da transigao, ressaltar as prin- 

cipais dimensoes de manifestagao da crise 
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nos pianos economico, social e institucio- 

nal. Evidentemente, trata-se de uma classi- 

ficapao sumaria, que permite introduzir um 

raciocmio mais analftico sobre os dilemas 

poh'ticos e institucionais com que nos de- 

frontamos na tarefa de construpao de uma 

nova ordem democratica e de efetiva recu- 

peracao economica. 

No campo economico, a transipao carac- 

teriza-se por crises agudas em pelo menos 

tres dimensoes importantes. Em primeiro 

lugar, no piano mais geral, pela crise do 

modelo economico. 0 padrao de desenvol- 

vimento delineado acima exaure-se, depa- 

rando-se com seus proprios limites, e dissol- 

ve-se em desequilfbrios acumulados em vir- 

tude de sua propria logica autofagica, in- 

tensificados por circunstancias externas ad- 

versas e pela dinamica paralisante que defi- 

ne o process© decisorio estatal. O desafio, 

nesta instancia, diz respeito a formulapao 

de estrategia de desenvolvimento, mais sele- 

tiva quanto as suas prioridades e mais sinto- 

nizada com os persistentes problemas estru- 

turais, que permaneceram sem solupao ade- 

quada. Mesmo correndo o risco dos rotulos 

desgastados, trata-se da expressao economi- 

ca de novo contrato social, que define os 

termos para construpao da nova ordem. Es- 

ta engenharia requer delicadas negociapoes 

e acertos e resultara da propria dinamica de 

interapao entre os diversos grupos de inte- 

resses, liberada pelo fim do autoritarismo. 

Em segundo lugar, e como corolario do 

esgotamento do modelo anterior, ha oque se 

pode chamar de cheque de maturidade nes- 

sa formapao socio-economica estrutural- 

mente heterogenea e diacronica. 0 grande 

desafio e a progressive, mas consistente re- 

dupao das disparidades tecnicas, economi- 

cas e sociais, sem o que, a crise propria do 

amadurecimento industrial, apos transfor- 

mapoes muito rapidas e intensas, pode se 

tornar cronica e comprometer o usufruto 

socialmente positive do progress© ja acu- 

mulado. Nao sao muitos os exemplos histo- 

ricos de industrializapao tao acelerada e de- 

sigual, que tenha se estabilizado em um pa- 

tamar de maior homogeneidade social. Mas 

e este o curso compati'vel com o objetivo 

democratico e com o mmimo de justipa so- 
cial necessario a estabilidade do regime. 

Finalmente, a crise das instituipoes esta- 
tais e governamentais, que se reflete nas de- 

formapoes do estatismo burocratizado e 

perversamente privatista. 0 modo de orga- 

nizapao e apao do Estado, os mecanismos 

de formulapao e implementapao da poh'tica 

economica e social sao insuficientes e ina- 

dequados, tanto poh'tica quanto institucio- 

nalmente, para atender aos desafios impos- 

tos pelas demandas de recuperapao econo- 

mica e mudanpa no estilo de desenvolvi- 

mento. 

Agregue-se, como complicador circuns- 

tacial, o quadro recente de recessao cfclica 

e descontrole inflacionario, que dificulta 

ainda mais o ato de conjugar a continuida- 

de da gestao com o planejamento da mu- 

danpa. 

As transformapoes na estrutura produti- 

va, sob o impulse da industrializapao, dei- 

xaram marcas importantes tambem na agri- 

cultura e no setor de servipos. Do lado agn- 

cola, a expansao da produpao de exporta- 

veis, em detrimento da produpao de ali- 

mentos basicos para consume interne, e o 

assalariamento extensive da mao-de-obra 

talvez sejam os dois pontos mais salientes. 

No setor de servipos, houve intensa modifi- 

capao no sentido da diversificapao, tanto da 

demanda quanto da oferta, e nos perfis tec- 

nicos e profissionais (SERRA, 1982a e b; 

BRESSER RE RE IRA, 1983; SANTOS, 
1985 e ABRANCHES, 1985). 

No piano social, a mudanpa nao foi me- 

nos intensa, rapida e descontmua. 0 cresci- 

mento urbano acelerou-se nas ultimas deca- 

das e foi acompanhado pela concentrapao 

de grande massa de subempregados nas ci- 

dades e por pressoes forti'ssimas sobre as 

estruturas citadinas. A distribuipao popula- 

cional do Pai's passou por significativa in- 
versao, entre 1940 e 1980, sendode salien- 

tar que as decadas de 60/70 e 70/80 corres- 

pondem a ritmos muito intensos de deslo- 
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camento populacional. A populapao urbana 

passou de 31%, em 1940, para quase 70% 

em 1980. Sua participagao na populapao 

total cresceu 25% entre 60 e 70 e 21% en- 

tre 70 e 80. Em 1980, como resultado des- 

ta trajetoria de crescimento demografico, 

praticamente 70% da populagao economi- 

camente ativa localizava-se no setor urba- 

no. 

Esta ultima tambem passou por rapidas 

e importantes transformagoes: a PEA na 

agricultura caiu de 54%, em 1960, para 

30% em 1980, enquanto a PEA industrial 

passou de 13% para 24% aproximadamen- 

te, no mesmo pen'odo. A PEA na industria 

de transformagao subiu de 9% para 16%, 

ou, em grandezas absolutas, de aproxima- 

damente 1,9 milhao para 6,9 milhoes de 

trabalhadores {Cf. SANTOS, 1985). A par- 

ticipagao dos assalariados na agricultura su- 

biu de 25% para 35%, entre 1970 e 1980. 

Embora a maior parcela dos trabalhadores 

se concentre nas industrias mais tradicio- 

nais — sua participagao na forga de traba- 

Iho ocupada era de 15,6% em 1980 — cres- 

ceu consideravelmente o estrato de traba- 

lhadores ocupados nas industrias mais mo- 

dernas: o numero de empregados mais que 

dobrou, entre 1970 e 1980, e sua participa- 

pao na mao-de-obra ocupada atinge 6,5% 

nesse ultimo ano (HASENBALG & VALLE 

SILVA, 1984). A sindicalizapao, tanto no 

setor urbano quanto no rural, expandiu-se 

notavelmente. O numero de sindicatos de 

empregados cresceu 65% entre 1961 e 

1980, enquanto o numero de sindicaliza- 

dos, rurais e urbanos, aumentou quase dez 

vezes, entre 1961 e 1979, chegando a perto 

de 12 milhoes nesse ultimo ano {Cf. SAN- 

TOS, 1985). 

Ha processes fundamentais, ainda que 

pouco visi'veis atraves da leitura de estatfs- 

ticas tao agregadas. O novo padrao de in- 

dustrializapao e as transformapoes na agri- 

cultura modificaram significativamente o 

perfil sociologico das classes trabalhadoras. 

A nova estrutura industrial, articulada a 

partir da grande empresa, privada e estatal, 

nacional e transnacional, marcada pela orga- 

nizapao oligopolista dos mercados mais mo- 

dernos e impulsionada pelo dinamismo dos 

setores produtores de bens duraveis de con- 

sumo, insumos basicos e bens de capital, 

induziu substantiva alterapao na composi- 

pao e na natureza da classe operaria. Re- 

quer um contingente ponderavel de traba- 

lhadores qualificados, com grande capaci- 

dade de organizapao e mobilizapao. A con- 

centrapao industrial promove a concen- 

trapao operaria e desenha os caminhos de 

um novo sindicalismo. Ao mesmo tempo, a 

necessidade tecnica e poh'tica de maior in- 

tervenpao do Estado na economia, a con- 

centrapao do capital e a politizapao dos 

mercados modificam o perfil empresa- 

rial predominante, reduzindo o peso do 
empresario individualista, e conferem 

maior densidade organizacional e poh'tica a 

apao empresarial. A nova burguesia, apoia- 

da por executives profissionais e de alta 

qualificapao, adquiriu maior capacidade de 

defesa organizada de seus interesses. O novo 

perfil de organizapao dos interesses econo- 

micos, representado por organizapoes patro- 

nais solidas e ativas e pelo novo sindicalis- 

mo, modifica a I6gica e os rumos do con- 

flito industrial. 

Redefine-se a pauta de servipos, com a 

ampliapao do terciario, alterando-se as 

hierarquias de renda e presti'gio das profis- 

soes e ocupapoes tecnicas. Emerge nova es- 

tratificapao das classes medias, privilegian- 

do os segmentos tecnicos e gerenciais, re- 

baixando as tradicionais profissoes liberais 

e ofi'cios da antiga elite. A educapao univer- 

sitaria massificada contribui para o assalaria- 

mento das antigas profissoes de elite e para 

a redupao de suas expectativas e m'veis reais 

de renda. Cria-se, assim, um estrato medio 

assalariado, educado, politizado e proximo, 

social e politicamente, na sua base, aos se- 

tores operarios qualificados,.Este encontro, 

promovido pelas forpas contrarias da mobi- 

lidade ocupacional, empresta caracten'sti- 

cas singulares aos movimentos reivindicato- 

rios, no processo historic© brasileiro, a par- 

tir da ativapao de categorias sociais relativa- 

mente novas em nossa formapao. A estas, 

juntam-se outras, talvez menos avancadas, 
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mas nao menos ativas, dos demais segmen- 

tos do setor terciario, da construgao civil, 

do setor publico e, com especial enfase, do 

moderno contingente de trabalhadores 

agncolas. 

Estas mudangas, alem de elevarem o 

m'vel de demandas economicas e extra-eco- 

nomicas dos setores assalariados, conferem 

novo ritmo e novo conteudo a dinamica de 

interesses na sociedade, sustentada por no- 

vos m'veis de mobilizaQao, organizagao e 

pressao. Organizacao e capacidade de apao 

estrategica. Assim, o conflito de interesses 

assume novas formas, tornando mais possf- 

vel a negociagao mas, por outro lado, au- 

mentando a capacidade de resistencia das 

partes, ampliando a pauta de reivindicagoes 

e reduzindo relativamente a probabilidade 

de sua resolugao, sem concessoes reais. Este 

novo formato de interagao entre organiza- 

goes de interesses requer um quadro insti- 

tucional sofisticado, agil e aberto, que tor- 

ne possi'vel estabelecer parametros de nego- 

ciagao, arbitragem e resolugao de conflitos 

aceitaveis e reconhecidos por todos. 

A descrigao acima corresponde ao que 

ocorreu em todas as sociedades industrials 

do Ocidente. Entretanto, no Brasil persis- 

tem a heterogeneidade, o fracionamento e 

a desigualdade, em m'veis comparativa- 

mente muito mais elevados, que recortam, 

horizontal e verticalmente, toda a estrutu- 

ra de classes. Eleva-se a taxa de conflito, 

avolumam-se as demandas, agregadas em 

conjuntos competitivos entre si, quando 

nao antagonicos e contraditorios, cresce a 

base organizacional que operacionaliza e 

potencializa o conflito, enquanto o apara- 

to poh'tico e institucional de canalizagao e 

resolugao de conflitos permanece atrofia- 

do e inadequado. 

Mas ha, ainda, outra diferenga especi'fi- 

ca e essencial no quadro do Brasil indus- 

trial. O modelo concentrador e excludente 

determinou um tragado muito mais im'- 

quo de distribuigao da renda e da proprie- 

dade contribuindo, ao mesmo tempo, para 

a cristalizagao de vastos espagos de pobre- 

za absoluta. Grande contingente de brasi- 

leiros permanece destitui'do de meios e 

acesso a bens e servigos indispensaveis a 

subsistencia mmima. Os padroes vigentes 

de produgao e consume tornam os bens 

dispom'veis inacessi'veis a estes setores, 

nao existindo, alem disso, mecanismos al- 

ternatives aos de mercado para sua obten- 

gao pelos despossui'dos. A privagao ocorre 

em contexto de crescimento da renda e 

manutengao de desigualdades. Deriva do 

efeito combinado da evolugao insatisfato- 

ria dos salarios de base e de mudangas no 

padrao de oferta de bens e servigos. 0 

proprio process© de desenvolvimento acar- 

reta alteragoes no tipo de bens e servigos 

e em seus pregos relatives, por razoes tec- 

nologicas e mercadologicas. A composigao 

da oferta modificou-se em detrimento dos 

bens e servigos destinados ao provimento 

das necessidades basicas dos setores de 

menor rendimento. A elevagao dos pregos 

relatives foi desproporcional para itens co- 

mo alimentagao, medicamentos, vestuario 

e habitagao. Sua disponibilidade foi tam- 

bem prejudicada por sua desigual distri- 

buigao entre os diferentes mercados 

(ABRANCHES, 1985). 

As pessoas muito pobres, que conso- 

mem a maior parte de suas energias e de 

seu tempo apenas para sobreviver por um 

triz, nao podem atuar como cidadaos inte- 

grals. Ao contrario dos setores com maior 

capacidade de organizagao e agao ainda 

que com rendimentos relativamente bai- 

xos, os que vivem em total privagao care- 

cem tambem de recursos para agao, reivin- 

dicagao e vocal izagao de demandas. Histo- 

ricamente, a insurreigao dos despossui'dos 

corresponde a antevespera da desagregagao 

da ordem social, poh'tica e economica vi- 

gente. A necessidade tolhe a liberdade e 

deixa como unico recurso de reclamagao 

o levante desesperado. 

Esta e uma questao da maior relevancia 

para a reconstrugao poh'tica e a recupera- 

gao economica. lr perfeitamente plausi'vel 

obter-se um acordo social, que permita 

conciliar o combate a inflagao e a retoma- 
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da seletiva do crescimento, satisfazendo 

minimamente aos mais importantes setores 

organizados da sociedade. Mas, dependen- 

do das escolhas politicamente articuladas, 

pode acontecer nao apenas que nao se de 

solugao adequada ao probiema da pobreza 

absoluta, como ate se agrave a destituigao. 

A prioridade social depende da vontade 

publica exercida acima das pressoes, esta- 

belecendo como parametro condicionante 

da programagao economica a protegao 

obstinada aos destitui'dos. 

3. A Crise Institucional 

Nao sao menores as dificuldades no 

campo polftico-institucional. A transigao 

corresponde, naturalmente, ao esgotamen- 

to do modelo polftico anterior, a falencia 

do conjunto das instituigoes do regime 

autoritcirio. Vive-se, em fungao do quadro 

economico-social sumariamente descrito 

acima e da derrocada da velha ordem, uma 

situagao de alta propensao a instabilidade. 

Em todo process© de mudanga de regi- 

me ha sempre descontinuidades e desajus- 

tes entre a composigao de forgas que pro- 

move o transit© imediato entre a velha e a 

nova ordem e aquela que conduzira efeti- 

vamente a construgao institucional. Alem 

disso, a propria mudanga excita as expec- 

tativas de todos que se sentiam lesados no 

pen'odo anterior, suscita a esperanga de 

mudangas, sem a consciencia clara de que 

a comunhao de princfpios poh'ticos nao 

implica consenso quanto as poh'ticas con- 

cretas a serem implementadas pelo novo 

govern©, nem tampouco quanto a diregao 

do process© de mudanga. Adicionalmente, 

ha uma contradigao inexoravel entre a ne- 

cessidade pratica de administrar o cotidia- 
no, com os instrumentos do passado, e a 

imposigao poh'tica e moral c^a reforma po- 

I Ttico-institucional, que requer forgosa- 

mente planejamento e complexa negocia- 

gao. 

As pressoes da conjuntura, associadas a 

persistencia da crise economico-social, exi- 

gem pronta agao governamental. Mas a 

solugao dos problemas do dia e garantia 

insuficiente de estabilidade e paz social 

mais permanentes. A instauragao da nova 

ordem libera demandas antes reprimidas, 

que se somam aquelas ja inscritas na pau- 

ta decisoria, mas inatendidas, produzindo 

sobrecarga na agenda pratica do Estado. 

Contudo, as proprias dificuldades poh'ti- 

cas, a serem contornadas com tempo e 

habilidade, reduzem a capacidade de for- 

mulagao de programa positive e seletivo, 

que condicione politicamente a adminis- 

tragao dos negocios as novas prioridades. 

Ate porque a desarticulagao progressiva da 

institucionalidade autoritaria incorpora 

novas forgas ao process© decisorio, sem 

que ja estejam em pleno funcionamento 

os novos mecanismos de processamento e 

selegao institucionalizada de interesses, 

ajustados as novas diretivas poh'ticas e aos 

princi'pios democraticos de interagao. Pre- 

valece uma certa informalidade pre-institu- 

cional nas transagoes poh'ticas, superposta 

a continuidade da gestao atraves de um 

aparelho estatal marcado ainda pelas dis- 

torgoes impostas pela regra burocratico- 

autoritaria de diregao poh'tica. 

0 risco de acumulagao de conflitos em 

multiplas dimensoes, precariamente conti- 

dos pelo pacto mais generico de transigao 

democratica, assim como de ciclos cumu- 

lativos de instabilidade, aumenta na pro- 

porgao em que as energias da nova dire- 

gao poh'tica sao consumidas, em grande 

medida, no esforgo de administragao da 

crise. Alem disso, a contengao dos multi- 

ples focos setoriais de antagonism©, que 

emergirao, muito provavelmente, de forma 

quase epidemica no governo e fora dele, 

entre os parceiros da Alianga Democratica 

e no interior dos proprios partidos, pode 

desgastar rapidamente a lideranga da coali- 

zao. Vem dai' a necessidade de rapida ins- 

titucionalizagao de procedimentos de ne- 

gociagao e resolugao de conflitos, que evi- 

tem que todas as crises desemboquem nas 

liderangas e, sobretudo, na Presidencia. 

Nao sao apenas o arcabougo constitu- 
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cional e poh'tico e a estrutura estatal que 

se encontram em transigao, convivendo, 

portanto, os elementos nao-residuais do 

antigo regime e novos prlnci'pios, que 

amadurecerao no edifi'cio da republica 

democratica. Tambem a estrutura geral de 

organizagao e representagao de interesses 

encontra-se em fluxo. 

A estrutura partidaria passou por uma 

serie de modificagoes ao longo do proces- 

so de abertura que, de fato, atravessou 

uma decada de marchas e contramarchas. 

Prossegue, todavia, seu curso de mudan- 

gas, que esta longe de alcangar o ponto de 

equih'brio e estabilidade somente possfvel 

com a consolidagao poh'tica da nova cor- 

relagao social e eleitoral de forgas. Nao 

apenas os partidos estao se adaptando as 

novas circunstancias, como encontram-se 

em nftido moment© de formagao e reali- 

nhamento. A remogao dos entraves legais 

permitiu a ampliagao do espectro partida- 

rio que, certamente, tornara mais compe- 

titivas as eleigoes. 

O quadro geral da organizagao partida- 

ria e ainda muito instavel. No momento, 

o PMDB ocupa o centro da estrutura, mas 

e posigao precaria, diante das indefinigoes 

que tornam opacas as diferengas ideologi- 

cas e os pesos relatives que conferem soli- 

dez as posigoes das diferentes organiza- 

goes partidarias nesta estrutura. Nao e o 

partido que esta em situagao provisoria, e 

o proprio centro. 0 alinhamento atual ca- 

racteriza-se por uma direita desarticulada 

e uma esquerda congestionada, em busca 

de diferenciagao e nitidez. A alianga 

PMDB/PF L forga os dois a negociarem 

deslocamento reci'proco de suas proprias e 

naturais posigoes, definindo um centro 

sem contrastes ate agora eleitoralmente 

significativos. Mas a nova legislagao eleito- 

ral e partidaria e as eleigoes para a Consti- 

tuinte podem produzir maior transparen- 

cia e fragmentagao desta estrutura, de 

um lado, com o surgimento de novos parti- 

dos, sobretudo a esquerda, como os PC's e 

os PSs, de outro, com a redistribuigao dos 

votos, em fungao desta diversificagao. Ha 

o risco, porem, de que o congestionamen- 

to a esquerda force os diferentes partidos 

a seguirem a logica inarredavel da compe- 

tigao eleitoral, enfatizando as diferengas, 

aumentando a polarizagao e tangenciando 

a radicalizagao. Sera deste confronto por 

vir que se definira o novo centro e as 

perspectivas efetivas de composigao esta- 

vel da coalizao governante. 

4. Caracten'sticas Institucionais e 

Governo de Coalizao 

A ordem institucional da Nova Repu- 

blica so sera definida apos a reuniao da 

Assembleia Nacional Constituinte e a pro- 

mulgagao da nova Constituigao. No entre- 

meio, aplicam-ser seletiva e negociadamente, 

os dispositivos da desengongada constitui- 

gao legada pelo autoritarismo. Os elemen- 

tos mais constrangedores a marcha da 

transigao estao sendo revistos, mas o qua- 

dro geral continuara sendo o resultante da 

desobediencia ajustada, da aplicagao da 

Carta onde couber e for legi'timo e daque- 

la informalidade de acordos ja menciona- 

da. Alguns elementos institucionais e orga- 

nizacionais, porem, tern maior persistencia 

e dificilmente serao alterados pela Consti- 

tuinte: o presidencialismo, o federalism©, 

a divisao de poderes e o bicameralismo, o 

multipartidarismo e a representagao pro- 

porcional. 

Estas caracten'sticas compoem uma or- 

dem poh'tica que guarda certas especifici- 

dades importantes no que diz respeito a 

probabilidade de estabilidade institucional 

de longo prazo, sobretudo quando analisa- 

das a luz das transformagoes sociais ja 

mencionadas, do grau de heterogeneidade 

estrutural e da propensao ao conflito. 

Toda comparagao tern algo de arbitra- 

rio. Querer aplicar regras de organizagao 

observadas em certas formagoes com his- 

toria e estruturas diversas corresponderia a 

um exerci'cio de engenharia poh'tica arti- 
fical e exotico. Mas a observagao de expe- 

riencias diversas pode tornar mais saliente 
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o que ha de especi'fico e problematico em 

nossa propria situapao e estimular a busca 

de solugoes apropriadas. 

A tabela 1# em anexo, apresenta um 

sumario das principals caracten'sticas insti- 

tucionais das 17 principais democracias 

ocidentais do apos-guerra. Nela, pode-se 

verificar que o Brasil compartilha, com a 

maioria, varies elementos: mais da metade 

(9/17) adota a representa(pao proporcio- 

nal; 76% tern parlamentos bicamerais 

(13/17); 12 tern mais de tres partidos com 

representapao superior a 5%na Camara Po- 

pular, e outras tres tern pelo menos tres 

partidos nesta condipao (somente os EUA 

e o Reino Unido sao bipartidarios, por 

este criterio). Mas o que o Brasil nao 

compartilha com a maioria tambem e sig- 

nificativo: 13 destes pai'ses liberal-demo- 

craticos sao parlamentaristas. De fato, o 

unico efetivamente presidencialista, como 

o Brasil, e os EUA. A Franpa da V Repu- 

blica e presidencialista, e o foi fortemente 

no governo De Gaulle, mas e, de fato, um 

sistema misto, no qual o Parlamento tern 

o poder de demitir o Ministerio. A Finlan- 

dia tambem tern seu presidencialismo quali- 

ficado pelo poder de dissolugao do Gabi- 

nete pelo Parlamento: tecnicamente e con- 

siderada como um regime de gabinete. Fi- 

nalmente, na Sui'ga, nao existe o voto de 

confianga, mas o Executive e um Conse- 

Iho Federal, de sete membros, eleito pelo 

Parlamento. 0 presidente e o vice-presi- 

dente do Conselho sao escolhidos entre 

seus membros, para mandates anuais. 

Mas e nas combinapoes mais frequentes 

destas caracten'sticas, e nao na sua presen- 

pa isolada, que as especificidades brasilei- 

ras aparecem. Nao existe, entre as socieda- 

des capitalistas com regime liberal-demo- 

cratico, um so exemplo de combinapao 

entre presidencialismo, multipartidarismo 

e representapao proporcional. A Franpa, 

misto de presidencialismo e parlamentaris- 

mo, multipartidaria, adota o voto majori- 

tario distrital. 0 sistema dos EUA e presi- 

dencialista, bipartidario e majoritario. As 

democracias proporcionais sao multiparti- 

darias e parlamentaristas. 

A ultima coluna da tabela apresenta a 

freqiiencia com que estas democracias fo- 

ram governadas por coalizoes amplas, as 

chamadas "grandes coalizoes", nos pen'o- 

dos de 1918-1940 e 1945-1970. Na ulti- 

ma linha, encontra-se a proporgao de coa- 

lizoes governantes no Brasil entre 

1945-1964. Adotando-se um criterio mais 

n'gido, baseado na representapao parla- 

mentar, eliminam-se os governos Dutra e 

Quadros (a porcentagem entre parenteses). 

Examinando-se, tambem, a composipao 

dos ministerios, chega-se a uma proporpao 

maior. 0 que se pode verificar e que cin- 

co das democracias ocidentais apresentam 

proporpao significativa de governos de 

coalizao, que abrangem mais parceiros que 

o mmimo necessario para obter maioria 

simples no parlamento, e sao mais hetero- 

geneas. Observa-se, tambem, que sao so- 

ciedades com maior grau de "pluralism© 

cultural" e diferenciapao social (Cf. LIJ- 

PHART, 1981). Sobretudo a Franpa e a 

Italia sao sociedades que apresentam alta 

propensao ao conflito e razoavel instabili- 

dade poh'tica, especialmente em compara- 

pao com as outras experiencias europeias 

e anglo-saxonicas. Observe-se, contudo, 

que em ambos os pai'ses alcanpou-se a 

estabilidade no apos-guerra, a despeito do 

centralism© gaullista e da pequena dura- 

pao dos gabinetes italianos mais recentes. 

A Franpa, que foi parlamentarista e pro- 

porcional na IV Republica, tornou-se mais 

presidencialista e majoritaria. A Italia e 

parlamentarista e proprocional, embora te- 

nha experimentado o fortalecimento pro- 

gressive do poder presidencial, principal- 

mente como instancia de arbitragem no 

context© da instabilidade das coalizoes go- 

vernamentais. Em ambos os pai'ses exis- 

tem estruturas multipartidarias ideologica- 

mente diferenciadas e polarizadas. A fre- 

qiiencia de coalizoes reflete a fragmenta- 

pao partidario-eleitoral, impedindo a emer- 

gencia de governos sustentados por um so 

partido majoritario. Esta correlapao entre 

fragmentapao partidaria, diversidade social 
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e maior probabilidade de coalizoes exten- 

sas beira o trui'smo. ^ nas sociedades mais 

divididas e mais conflitivas que a governa- 

bilidade e a estabiiidade institucional re- 

querem a formagao de alianqas e maior 

capacidade de negociapao. 

A experiencia republicana brasileira, 

em sua fase, digamos pre-democratica, for- 

nece evidencia de que tambem aqui o 

recurso a negociapao e a coalizao foi a 
marca predominante da ordem poh'tica. 

Todos os presidentes, naquele pen'odo, fo- 

ram eleitos por alianpas que associavam 

diferentes partidos, mesmo quando estas 

nao se consolidaram em coalizoes explfci- 

tas. Alem do mais, todos os ministerios 

foram formados a partir de composipoes 

entre diferentes grupos partidarios. Ne- 

nhum presidente governou com ministros 

oriundos apenas de seu partido ou da 

"coalizao mmima" que o apoiou, ainda 

que Ihe conferisse a maioria dos postos. 

No ministerio Dutra tiveram representa- 

pao o PSD (francamente majoritario), a 

UDN, o PTB e o PR. No governo Vargas, 

tiveram participapao ministerial o PSD, o 

PTB, o PSP e a UDN. Cafe Filho gover- 

nou com o PSD, a UDN, o PTB, o PR e o 

PDC. Nereu Ramos teve em seu gabinete 

o PSD, o PTB, o PSP e o PR. Kubitschek 

estruturou o Executive com a participa- 

pao do PSD, do PTB, do PSP, e do PR, Qua- 

dros deu representapao a UDN, ao PTB, ao 

PSD, ao PSP e ao PR. Finalmente, no gover- 

no Goulart,de um modo ou de outro, parti- 

ciparam praticamente todos os partidos 

(Cf. HIPPOLITO, 1985). A diversidade re- 

gional e o fracionamento partidario sem- 

pre requereram composipao poh'tica no 

piano ministerial, alem da base de susten- 

tapao parlamentar mmima para obter a 

maioria simples. Adicionalmente, o carater 

inclusive da Constituipao exigia ir-se alem 

da maioria simples para aprovapao de re- 

formas e emendas constitucionais. No pro- 

prio piano eleitoral, a freqCiencia de alian- 

pas e coalizoes partidarias cresceu sistema- 

ticamente, no pen'odo, por varias razoes 

{Cf. SCARES, 1973; CAMPELLO DE 

SOUZA, 1976; LIMA JR., 1983). 

Em smtese, a situapao brasileira con- 

temporanea, a luz de seu desenvolvimento 

historico, indica as seguintes tendencias: 

• Alto grau de heterogeneidade estru- 

tural, quer na economia, quer na socieda- 

de, e fortes disparidades regionais; 

• Alta propensao ao conflito de inte- 

resses, cortando a estrutura de classes ho- 

rizontal e verticalmente, associada a dife- 

rentes manifestapoes de clivagens inter e 

intra-regionais; 

• Probabilidade de fragmentapao e po- 

larizapao partidaria e eleitoral, assim como 

propensao a formapao de alianpas e coali- 

zoes, no Executivo e no Legislative; 

• Forte tradipao presidencialista e pro- 

porcional. 

Varies analistas tendem a interpretar a 

historia institucional brasileira no sentido 

da inadequapao, seja do presidencialismo, 

seja da representapao proporcional, as ou- 

tras caracten'sticas sociais, economicas e 

polfticas de nossa formapao. Nao e esta a 

inclinapao do raciocmio aqui empreendi- 

do. De um lado, esta tradipao polftico-ins- 

titucional reflete a especffica dinamica so- 

cial do Pai's. Sua propria heterogeneidade 

e as contradipoes a ela inerentes contri- 

buem para esta combinapao entre propor- 

cionalidade e presidencialismo. De outro, 

nao ha evidencia persuasiva de que a solu- 

pao parlamentarista ou a representapao 

majoritaria ou mesmo o bipartidarismo 

pudessem oferecer salvaguardas suficientes 

e mais eficientes a instabilidade e a exa- 

cerbapao do conflito. Os contrapesos esta- 

rao, possivelmente, em outro piano de ins- 

titucionalidade, que permite evitar a frag- 

mentapao polarizada e radicalizada da es- 

trutura partidaria e do conflito de interes- 

ses, que constituem os elementos efetiva- 

mente desestabilizadores e disruptivos da 

ordem (Cf. SANTOS, 1979). Parece claro 

que a linha de desenvolvimento mais fac- 

tfvel aponta na direpao de certo hibridis- 

mo poh'tico-institucional, que mantenha o 
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presidencialismo mas amplie o espago de 

apao parlamentar na formapao e manuten- 

pao do governo. Uma forma, talvez, de 

responsabilidade limitada do governo pe- 

rante o parlamento. 

Mesmo admitindo-se que, no futuro, o 

sistema poh'tico brasileiro tenda a forma- 

pao de governos majoritarios, baseados em 
um partido eleitoralmente hegemonico, o 

que nao parece provavel, o encaminha- 

mento da recuperapao economica e o pro- 

cesso de construpao democratica far-se-ao 

no contexto de um governo de coalizao, 

tanto no Congresso, quanto no Executive. 

Vale, portanto, perseguir estas pistas, indi- 

cativas de que a estabilidade futura e o 

sucesso na transipao dependerao crucial- 

mente da capacidade de manutencao da 

coalizao governante. E e aos requisites 

polfticos de estabilidade da Alianca De- 

mocratica e de sua sustentacao social que 

a estrategia de recuperapao economica 

e combate a inflapao devera obedecer. 

5. A Logica Poh'tica das Coalizdes 

A teoria empi'rica das coalizoes, embo- 

ra excessivamente descritiva e assentada 

na logica das preferencias individuais, per- 

mite identificar algumas questoes que aju- 

dam a compreensao da intrincada dinami- 

ca poh'tica e institucional associada a go- 

vernos de alianpa. Em geral, a observapao 

de estruturas poh'ticas e sociais mais ho- 

mogeneas e estaveis leva a enfase em coa- 

lizoes que minimizem o numero de parcei- 

ros e maximizem as proximidades ideolo- 

gicas, tendo como limite a obtencao de 

maiorias simples. Entretanto, em situacdes 

de maior heterogeneidade e risco, esta es- 

trategia e claramente insuficiente. Nestes 

casos, a solupao mais provavel e a "grande 

colizao", que inclui maior numero de in- 

tegrantes e admite maior diversidade ideo- 

logica. Evidentemente, a probabilidade de 

instabilidade e a complexidade das nego- 

ciapoes sao muito maiores. Estes contex- 

tos, de maior divisao economica, social e 

poh'tica caracterizam-se pela presenpa de 

forpas centn'fugas persistentes e vigorosas. 

que estimulam a fragmentapao e a polari- 

zapao. Requerem, portanto, mecanismos e 

procedimentos institucionais complemen- 

tares para resolupao de conflitos e forma- 

pao de "consensos parciais" 

A formapao de coalizoes envoive tres 

mementos ti'picos. Primeiro, a constitui- 

pao da alianca eleitoral, que envolve nego- 

ciapao em torno de diretivas programaticas 

mmimas, em geral amplas e pouco especf- 

ficas, e de princi'pios a serem obedecidos 

na formapao do governo, apos a vitoria 

eleitoral. Segundo, a constituipao do go- 

verno, no qual predomina a disputa por 

cargos e compromissos em torno de um 

programa mmimo de governo, ainda bas- 

tante generico. Finalmente, a transforma- 

pao da alianpa em coalizao efetivamente 

governante, quando emerge, com toda for- 

pa, o problema da formulapao da agenda 

real de poh'ticas, positiva e substantiva, e 

das condipoes de sua implementapao. 

fi o transito entre o segundo e o tercei- 

ro momento que esta no caminho cn'tico 

da consolidapao da coalizao e que deter- 

mina as condipoes fundamentais de sua 

continuidade. A formapao do governo, a 

elaborapao de seu programa de apao e do 

calendario negociado de eventos tern im- 

pacto direto sobre a estabilidade futura. 

Numa estrutura multipartidaria, marcada 

pelo conflito, e decisive o sucesso das 

negociapoes, na direpao de um acordo ex- 

ph'cito, que compatibilize as divergencias 

e potencialize os pontos de consenso, de 

modo que o sistema poh'tico se capacite 

para resolver ou conter legitimamente as 

demandas poh'ticas, sociais e economicas 

competitivas e formule um programa de 

poh'ticas coerente e efetivo. Neste acordo, 

tern relevancia tanto a substancia das me- 

didas quanto o seu calendario, isto e, sua 

distribuipao no tempo. Somente assim se 

estabelece uma base concreta de compro- 

misso, baseado na selepao encadeada de 

medidas, que evita a sobrecarga inicial de 

demandas contraditorias sem, ao mesmo 

tempo, frustrar os principais segmentos 

que sustentam a coalizao. A observancia 
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estrita, ainda que ajustada a circunstancias 

nao previstas, dos compromissos assumi- 

dos e do calendario contratado, sera a 

base da legitimidade e continuidade da 

coalizao. 

Este e, naturalmente, um processo de 

negociagao e conflito, no qual os partidos 

na coalizao se enfrentam em manobras 

calculadas para obter cargos e influencia 

decisoria. Da-se uma combinapao natural 

de reflexao, deliberacao e improvise, da 

qual resulta a fisionomia final do governo. 

Boa parte das manobras de cada parti- 

do destina-se nao somente a influenciar os 

outros, mas sobretudo a persuadir suas pro- 
prias bases e, acima de tudo, suas facgoes 

parlamentares e seus militantes (LUEB- 

BERT, 1983). 

For isto mesmo, a adesao a prinefpios 

mmimos para orientagao de polfticas ou a 

diretrizes programaticas assume relevancia, 

na medida em que possam reduzir as di- 

vergencias intrapartidarias e engajar o par- 

tido no seu conjunto na realizagao de 

objetivos amplamente compartilhados. 

Do ponto de vista da negociagao com 

os outros partidos, busca-se enfatizar os 

prinefpios compatfveis e complementares 

e contornar aqueles que sejam divergentes. 

O problema e que, em circunstancias de 

crise, entre os pontos de divergencia 

usualmente encontram-se questoes inarre- 

daveis da agenda de polfticas, tais como o 

controle da inflagao, as prioridades para o 

gasto publico ou a polftica salarial. O dile- 

ma que se apresenta e a identificagao do 

limite de tolerancia dos parceiros, que de- 

pende da posigao das liderangas polfticas 

e de fatores a ela externos, ligados a sua 

relagao com as bases, os grupos de mili- 

tantes e as facgoes parlamentares, de um 

lado, e da reagao de interesses organizados 

da sociedade, de outro. No que diz respei- 

to as liderangas, o crucial e sua capacida- 

de de negociar a inclusao recfproca de 

polfticas contrarias aos prinefpiosdiretivos 

dos partidos e de seu calculo da amplitude 

de sua legitimidade e autoridade junto as ba- 

ses. Em outras palavras, competencia na ne- 

gociagao de sacriffcios recfprocos, resguar- 

dando os interesses coletivos, e extensao 

real de seu mandate para fazer concessoes 

em nome da estabilidade da coalizao. 

No que se refere as bases e grupos 

parlamentares, o fator decisive e a intensi- 

dade de sua adesao aos prinefpios em 

questao. O risco deste delicado fazer con- 

tas e conceder em areas de polfticas consi- 

deradas inegociaveis pelas bases. Nao e um 

processo de calculo tao racional e explfci- 

to quanto a teoria descreve, mas e bastan- 

te consciente, embora seja feito diante de 

ampla area de incerteza. Esta, porem, 

nunca e tao grande nas questoes mais im- 

portantes e a consulta permanente permi- 

te evitar que se subverta o consenso basi- 

co do partido. 

0 maior obstaculo a negociagao da 

agenda do governo esta no relative vazio 

institucional das situagoes, como a brasi- 

leira, de transigao. Nelas, o conflito e po- 

tencialmente alto, mas nao existem ainda 

mecanismos adequados de formagao de 

consenso. A tendencia e retirar do progra- 

ma mfnimo negociado as questoes divisi- 

vas, transferindo-as para outras fases do 

processo decisorio. Viabiliza-se o pacto 

polftico de constituigao do governo, mas 

sobrecarrega-se a pauta de decisoes na eta- 

pa de governo, com temas conflitivos e 

nao negociados. Para que o processo deci- 

sorio nao seja bloqueado e desestabilize a 

coalizao no future, torna-se, entao, indis- 

pensavel um esforgo de construgao institu- 

cional que viabilize acordos a medida que 

os conflitos forem surgindo. 

A viabilidade da coalizao depende da 

possibilidade de formulagao de um progra- 

ma de polfticas que Ihe confira identidade 

substantiva; da existencia de perfis de po- 

lfticas compatfveis entre seus integrantes; 

da capacidade das liderangas em utilizar 

estas compatibilidades para dar sustenta- 

gao e consistencia polftica a coalizao e ao 

governo. 
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Nao e demais insistir no fato de que, 

no limite, o future das coalizoes depende 

de sua capacidade de formular e imple- 

mentar polfticas substantivas. A situapao 

brasileira, como se procurou indicar, nao 

se caracteriza apenas pelo desafio da reno- 

vapao polftico-constitucional, mas tambem 

por graves problemas economicos e socials 

de diffcil equacionamento. 

Uma coalizao pode formar-se com base 

em amplo consenso polftico e ser liquida- 

da pela divergencia quanto a prinefpios e 

orientagoes de polftica economica e so- 

cial. Esta pode produzir seu progressive 

fracionamento e dificultar, sistematica- 

mente, a formulagao e implementagao de 

polfticas governamentais imprescindi'veis, 

a administragao de programas e a alocagao 

de recursos. Mais que isto, pode compro- 

meter irremediavelmente o relacionamento 

com as bases majoritarias de sustentagao 

do governo, estimulando a polarizagao e a 

radicalizagao das forgas socials e polfticas 

do Pafs. 

A existencia de distancias muito gran- 

des na posigao ideologica e programatica 

e, principalmente, na agao concreta dos 

componentes da colizao e do governo, po- 

de comprometer seriamente sua estabilida- 

de, a menos que existam subconjuntos 

capazes de encontrar meios de suprir estes 

vazios com opgoes reciprocamente aceita- 

veis. Mais que do peso da oposigao dos 

"de fora" o destino da coalizao depende 

da habilidade dos "de dentro" em evitar 

que as divisoes internas determinem o fra- 

cionamento da coalizao. 

0 fracionamento termina por alimentar 

a polarizagao. Cada segment© descontente 

passa a negar a legitimidade dos demais. 

Esta desligitimagao recfproca compele ca- 

da um a se distanciar dos outros e a 

enfatizar, mais radicalmente, suas diferen- 
gas, em termos de orientagoes de polftica. 

Expande-se o espago da competigao, rom- 

pendo os limites da tolerancia, e reduz-se 

a autonomia das liderangas e autoridades 

de seus mandates. A resolugao negociada 

dos conflitos fica comprometida porque a 

polarizagao a torna objetivamente mais 

complexa na medida em que as conces- 

soes necessarias, de parte a parte, am- 

pliam-se desmesuradamente. Correlatamen- 

te, aumentam as dificuldades de persuasao 

das facgoes parlamentares para que 

apoiem tais concessoes, e a fragilidade da 

posigao das liderangas as faz mais relutan- 

tes em encampar acordos que Ihes possam 

custar o apoio das bases. 

Em certo sentido, dificilmente uma 

"grande coalizao" governante tera condi- 

goes de estabilidade, em perfodos de crise 

aguda, sem um amplo acordo polftico- 

social que ultrapasse os limites das li- 

derangas partidarias e envolva todos os 
segmentos sociais politicamente organi- 

zados. Sao varies os exemplos de pactos 

explfcitos, e ate formalmente contratados, 

que obtiveram sucesso em momentos 

crfticos da historia de varies pafses 

(MERKL, 1970). 

Sao inumeras e incontrolaveis as amea- 

gas a continuidade de tais coalizoes. Ha 

fatores que exacerbam o conflito entre os 

partidos que as constituem. Outros divi- 

dem os partidos internamente. Ha os que 

produzem clivagens entre o governo e nu- 

cleos poderosos de interesses organizados. 

Outros, ainda, estimulam disputas entre 

ministros e/ou seus diferentes grupos de 

apoio. Finalmente, ha aqueles que promo- 

vem o rompimento entre os ministros e 

suas clientelas. 

Estas ameagas e a instabilidade inerente 

a sua emergencia sao naturais em qualquer 

governo de colizao, embora adquiram con- 

tornos mais graves em epocas de crise. Em 

diversas circunstancias historicas da vida 

de muitos pafses, derrubaram governos ou 

foram eficazmente controladas. Aqui, apa- 

rece, com vigor e seriedade, a especiflcida- 

de anotada do caso brasileiro. Nos gover- 

nos parlamentaristas, a instabilidade atinge 

o gabinete e o Primeiro-Ministro, mas so- 

mente em circunstancias excepcionais poe 

em cheque o regime. No presidencialismo, 
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ela pode atingir diretamente a Presidencia. 

Alem disso, e manor o grau de liberdade 

de recomposigao de fonpas, atraves da re- 

forma do gabinete, sem qua se ameace as 

bases de sustentapao da coalizao governan- 

te. No Congress©, a polarizapao tende a 

transformar "coalizoes secundarias" e fac- 

goes parlamentares em coalizoes de veto, 

elevando perigosamente a probabilidade 

de paralisapao decisoria e conseqiiente 

ruptura da ordem poh'tica. 

For isto mesmo, governos de coalizao 

requerem procedimentos mais ou menos 

institucionalizados para solucionar dispu- 

tes interpartidarias internas a coalizao. 

Existe sempre urn m'vel superior de arbi- 

tragem que envolve, necessariamente, as 

lideranpas partidarias e do Legislativo e 

tern como arbritro final, o Presidente. 

Mas este nao pode ser o m'vel exclusive 

de solupao de crises, sobretudo no presi- 

dencialismo. Na medida em que seja o 

unico ponto para o qual convergem todas 

as divergencias, a Presidencia sofrera dano- 

sa e desgastante sobrecarga e tendera a 
tornar-se o epicentre de todas as crises. 

Sao necessaries espagos institucionais 

intermediaries, reconhecidos, abertos e de- 

mocraticos para resolupao de conflitos se- 

toriais e formapao de consensos parciais, 

Por outro lado, nao se pode, a pretexto 

do equih'brio e separapao de poderes, iso- 

lar Congresso e Executive. Formas de co- 
operapao ativa entre o Parlamento e as 

unidadesdo Executive permitem solidificar 
compromissos mutuos, que contribuem 

para a estabilidade, sem prejui'zo da inde- 

pendencia entre os poderes. Sobretudo, e 

importante preservar a Presidencia do en- 

volvimento direto em todos os conflitos, 

pois sua desestabilizapao corresponde, no 

presidencialismo, ao risco de ruptura do 

proprio regime. Ha uma importante dife- 

renpa entre a autoridade executive presi- 

dencia! e a excessiva dependencia das insti- 

tuigoes a pessoa do Presidente. Seu des- 

gaste pode levar ao isolamento politico, 

em um context© de fracionamento e pola- 

rizacao, reduzindo sua capacidade efetiva 

de agir por cima das divisoes e recompor 

o equih'brio. 

A constituigao da alianga eleitoral e 

subseqiiente vitoria das oposigoes ocorre- 

ram em condigoes extremamente favora- 

veis. Fortalecida em sua legitimidade, uma 
mobilizagao popular pelas eieigoes diretas, 

a oposigao pode transformar um episodio 

eleitoral, considerado espurio pela cons- 

ciencia nacional, em um movimento ci'vi- 

co, de dissolugao efetiva do regime autori- 

tario. 0 apoio majoritario a ida ao pleito 

indireto, por sua vez, conferiu indispensa- 

vel sustentagao popular a Alianga Demo- 

crat ica. 0 document© constitutive da 

Alianga continha as orientagoes basicas 

necessarias a sua identificagao como uma 

coligagao de mudanga e transformagao. 

A formagao do govern© — selegao de 

ministros e liderangas no Congresso — se- 

guiu o curso normal, nestas circunstancias: 

negociagoes baseadas em confrontos e 

acordos, que permitiram a distribuigao 

dos "premios" de acordo com a correla- 

gao de forgas partidarias e regionais. Sob 

este aspecto, o ministerio Tancredo Neves 

tinha a marca da tradigao pessedista, ajus- 

tada a nova conjuntura. Entretanto, se 

oferecia uma solugao politicamente eficaz 

para fortalecimentoda coalizao, deixava du- 

vidas quanto as orientagoes concretas de 

poh'tica economica e social, sua fisiono- 

mia executiva, substantiva. 

Os episodios traumaticos que se segui- 

ram e terminaram na morte amargurante 

do Presidente produziram um momento 

de paralisia generalizada e compreensi'vel. 

O discurso lido diante do Ministerio, pelo 

Presidente em exerci'cio, avangava algumas 

linhas que poderiam orientar um progra- 

ma de governo, mas persistiu a falta de 

uma proposta coerente e executiva de 

agao. A prioridade social recem-anunciada, 

juntamente com as negociagoes em torno 

do novo valor do salario mi'nimo, ofere- 

cem indicagoes adicionais. Contudo, nao 

sao suficientes para fixagao de prioridades, 
consistentes e coerentes, persistindo areas 
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de incerteza importantes, quanto ao modo 

pelo qual se dara a retomada seletiva do 

crescimento e se encaminhara o combate 

a inflagao. Com isto, aquela identidade 

substantiva a que se aludiu, como impor- 

tante instrument© de transformagao da 

coalizao de govern© em coalizao efetiva- 

mente governante, permanece difusa e in- 

certa. Esta devera ser a tarefa do I Piano 

Nacional de Desenvolvimento da Nova Re- 

publica. 

Talvez o ponto cn'tico, quanto a agao 

substantiva do governo, esteja na necessa- 

ria inversao dos termos em que a poh'tica 

economica devera ser formulada e imple- 

mentada. 0 autoritarismo erigiu a retorica 

da eficiencia e a despolitizapao (aparente) 

da poh'tica economica como eixos defini- 

dores da agao executiva. 0 mito das solu- 

goes tecnicas inarredaveis e da poh'tica 

corruptora da eficiencia acobertou a cen- 

tralizapao decisoria, a burocratizagao e a 

privatizagao dos privilegios. 

Na transipao, sob direpao de uma coali- 

zao interpartidaria cujo destine e o julga- 

mento decisivo pelo voto e cuja estabilida- 

de depende da legitimidade e do apoio 

popular ativo, a poh'tica economica nao 

pode se fazer de costas para a sociedade. 

Isto significa, objetivamente, que a viabilida- 

de poh'tica das medidas e mais importan- 

teque sua precisao tecnica e que a eficacia e 

estabilidade das instituigoes deve ter prio- 

ridade sobre a eficiencia administrativa de 

curto prazo. Nao se quer dizer que a 

gestao cotidiana seja irrelevante ou que 

nao se possa impor sacriffcios, com o in- 

tuit© de debelar a crise inflacionaria. A 

conclusao e diferente: no calculo tecnico, 

deve predominar a viabilidade poh'tica das 

solugoes e a distribuigao dos custos e be- 

nefi'cios da gestao economica deve seguir 

a nova orientagao social, inscrita no pacto 

poh'tico de formagao do governo. Neste 

context© democratizado de governo nao 

pode existir autonomia ministerial que ex- 

travase os limites impostos pelo acordo 

poh'tico. 

6. A Poh'tica da Recuperacao 

Inflagao e desemprego sao elementos 

classicos na gestagao das crises poh'ticas. 

Particularmente quando ultrapassam os 

m'veis de tolerancia social, que variam am- 

plamente de sociedade a sociedade (RO- 

BERTSON, 1984). A capacidade poh'tica 

do governo de fornecer solugoes eficazes 

para a crise economico-social e, ela mes- 

ma, corroi'da pelo aumento exponencial 

da complexidade dos problemas, desequi- 

h'brios e conflitos. 

0 desemprego e a recessao criam novas 

demandas competitivas e agravam os con- 

flitos ja existentes, que estao na base da 

desestabilizagao da ordem economica. A 

aceleragao da inflagao, neste quadro, reba- 

te sobre a estrutura de conflitos, alteran- 

do papeis sociais e promovendo o reali- 

nhamento das classes e grupos sociais 

(MAIER, 1978). 

A situagao brasileira atual revela-se par- 

ticularmente complexa, pois ha especial 

interagao entre diferentes fatores de crise 

e desorganizagao economico-financeira 

que, alem de provocarem series conflitos 

entre interesses poderosos, vem sendo en- 

frentados com instrumental de poh'tica 
economica e em urn quadro institucional ni- 

tidamente inadequados e insuficientes. 

De um lado, mencione-se as evidentes 

anormalidades do sistema financeiro e as 

restrigoes aos mecanismos de financiamen- 

to do gasto public©. De outro, os proble- 

mas associados as di'vidas externas e inter- 

na, que se mostraram o principal determi- 

nante do deficit publico e fator importan- 

te de pressao inflacionaria, especialmente 

atraves da pressao altista sobre os juros. 

Finalmente, os desequih'brios nas contas 

externas, que criam oposigao particular- 

mente perversa entre a necessidade de 

remuneragao do setor exportador e os es- 

forgos de equih'brio financeiro do setor 

publico. Essas restrigoes atuam como limi- 

tes de difi'cil superagao para a retomada 

socialmente orientada do crescimento. E 
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precise lembrar que, alem do componente 

tecnico e economico, a interdependencia 

entre esses processos assenta-se em oposi- 

poes poh'ticas de interesses que, no limite, 

apresentam tendencia a se tornarem irre- 

conciliaveis, exigindo profundas mudanpas 

de orientagao na formula(?ao da poh'tica 

economica e no seu aparato institucional 

e financeiro. E nesse quadro de conflito 

distributive e divergencias quanto aos ru- 

mos a serem seguidos pela economia na- 

cional que a inflapao torna-se exemplo 

ilustrativo do complexo jogo poh'tico sub- 

jacente as apoes economicas. 

Para a analise poh'tica, qualquer que 

seja a explicapao eventual das causas do 

process© inflacionario, este, como fenome- 

no economico-social, e visto como expres- 

sao e parte do process© de conflito distri- 

butive. Constitui-se, portanto, em proble- 

ma de regulapao de interesses e distribui- 

pao de custos e benefi'cios, no curso do 

desenvolvimento e na gestao da poh'tica 

economica e social. Neste sentido, todo e 

qualquer conjunto de medidas de controle 

inflacionario implica escolhas poh'ticas, 

imph'citas ou exph'citas, quanto a distribui- 

pao dos onus da estabilizapao e das vanta- 

gens das excepoes as regras de austeridade. 

For isso mesmo, do ponto de vista poh'ti- 

co nao ha poh'tica antiinflacionaria conce- 

bi'vel, sem decisao poh'tica previa e sem 

desenvolvimento institucional, destinado a 

prover meios efetivos de regular politica- 

mente o conflito distributive (CROUCH, 

1978). 

A dinamica poh'tica da inflapao asseme- 

Iha-se a um pacto de conivencia generali- 

zada, sancionado pelas apoes e omissoes 

do Estado que beneficia, em medida varia- 

da, os setores melhor organizados da so- 

ciedade em detriment© daqueles que tern 

menor acesso a recursos organizacionais 

efetivos. De qualquer modo, e um meca- 

nismo de disfarce na operapao menos visf- 

vel e direta dos mecanismos redistributi- 

vos. Implica solupoes sempre provisorias 

ao dilema do crescimento continuado, 

com restripoes a ampliapao e diversifica- 

pao de seus meios de financiamento. 

Neste process©, as oppoes de mudanpa 

real nos padroes de distribuipao sao blo- 

queadas, o que determina acelerapao adi- 

cional do process© inflacionario em um 

context© de incerteza crescente. A incer- 

teza alimenta estrategias conservadoras. A 

mudanpa aparece como um salto (mortal) 

no escuro e alarma a todos. Em outras 

palavras, como a reversao inflacionaria re- 

quer um novo perfil de distribuipao de 

custos, associado a um novo patamar de 

prepos relatives e crescimento, de difi'cil 

(pre)visibilidade para a maioria das forpas 

sociais, o curso mais facil de apao e vetar 

a mudanpa e fechar-se na defesa das posi- 

poes presentes. 0 resultado e uma nova 

espiral inflacionaria. A experiencia histori- 

ca demonstra que este sistema fechado e 

auto-alimentado de ilusoes monetarias, re- 

forcadas pelo veto reci'proco, so pode ser 

rompido por meio de mudanpas macropo- 

h'ticas, na propria correlapao de forpas na 

sociedade e no pacto basico de direpao 

poh'tica. 0 ci'rculo vicioso da inflapao so 

se rompe a partir de mudanpas na ordem 

social com a revisao imposta ou negociada 

do contrato poh'tico. Em ambos os casos 

— imposipao ou negociapao — o resultado 

e raramente progressive. Os traumas da 

estabilizapao atingem os setores mais des- 

protegidos. 

Evidentemente, a intensidade do cho- 

que depende do grau atingido pela infla- 

pao. No caso de hiperinflapoes — o que 

nao ocorre no Brasil —, o reajuste levou 

ao fim de estaveis coalizoes historicas, co- 

mo na Alemanha e na Austria, nos *anos 

20. Nos dois casos, a estabilizapao se deu 

atraves de profundas modificapoes na cor- 

relapao de forpas sociais e custou, no cur- 

to prazo, retrocesso dos contratos sociais 

obtidos anteriormente. Em prazo mais 

longo, deu-se a consolidapao de alternati- 

vas poh'ticas muito mais conservadoras 

que as que naufragaram na crise inflacio- 

naria. Na Alemanha, por exemplo, revo- 

gou-se a "parceria social" articulada cinco 
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anos antes, em situapao quase pre-revolu- 

cionaria, e dissolveu-se a coalizao social- 

democrata. Na Austria, os social-democra- 

tas perderam a representapao no gabinete 

e a jornada diaria de oito horas foi aban- 

donada. 

Nos casos de patamares menos elevados 

de inflapao, mas ainda acima do limite de 

tolerancia social, os resultados tern tido, 

historicamente, intensidade menos drama- 

tica, mas ainda extremamente dolorosa. 

Na Franpa dos anos 20, so foi possi'vel 

controlar o process© inflacionario apos a 

organizagao de urn gabinete de uniao na- 

cional, em moment© de grave crise, que 

acumulou legitimidade suficiente para im- 

por os reajustes necessaries. Nos anos 40, 

a superapao da inflagao, na Franga e na 

Italia, se deu atraves de reajustes conserva- 

dores e recessivos, que marcaram o fim 

das ''grandes coalizbes" do apos-guerra 

(Cf. MAIER, op. cit). Nos anos 70, a 

"estagnagao" levou a recentralizagao con- 

servadora na maioria dos pafses euro- 
peus, com a excegao conspi'cua da Franga. 

Esta smdrome de impasse inflacionario 

parece ser politicamente agravada com a 

aceleragao da inflagao. A estabilizagao do 

process© em um patamar elevado, mas 

ainda nos limites da tolerancia, permite 

certa folga no movimento avassalador dos 

antagonismos, criando condigoes para a 

renegociagao de medidas de mudanga e 

controle. Ja a aceleragao indica a persis- 

tencia da incapacidade institucional de 

equilibrar os conflitos e romper o blo- 

queio generalizado as mudangas. 

Cada patamar inflacionario reflete pro- 

fundas diferengas no padrao de conflito 

de interesses, variando, portanto, o leque 

de medidas requeridas por cada context© 

socio-economico. A aplicagao de qualquer 

poh'tica (policy) deve ser orientada pela 

adequada avaliagao das condigoes sociais e 

poh'ticas especi'ficas a cada conjuntura. 

Quanto mais se eleva o patamar infla- 

cionario, maiores se tornam os custos da 

estabilizagao e, portanto, maiores as resis- 

tencias. O recurso sistematico a indexagao 

subverte e disfarga, ainda mais, as forgas 

subjacentes em conflito, que alimentam a 

espiral inflacionaria. A aceleragao infiacio- 

naria sanciona a logica autofagica de defe- 

sa propria e intransigente e condena o 

interesse coletivo a selvageria das raciona- 

lidades particulares, em soma expansiva e 

descontrolada. Tem-se a impressao de que 

o conflito distributive nao e mais, no li- 

mite, soma-zero, e elide-se a necessidade 

de rigor seletivo na distribuigao dos recur- 

sos sob controle public© {CROUCH, 

1978). 

A inflagao esta intimamente associada 

ao modo especi'fico de operagao do mer- 

cado e asdivisoes e conflitos sociais que sus- 

cita recorrentemente. Reflete mudangas 
no perfil de estratificagao social, nas es- 

truturas de distribuigao de benefi'cios e 

poder, privilegio e destituigao. Estas deri- 

vam do process© de desenvolvimento eco- 

nomico, com forga de reestratificagao, is- 

to e, alteragao na hierarquia socio-poh'tica 

de interesses e na distribuigao de recursos 

e vantagens. A maior densidade organiza- 

cional resultante, como se viu, fornece 

recursos ponderaveis a negociagao, mas 

traz, em contrapartida, maior capacidade 

de resistencia, barganha e diversificagao de 

demandas. 

Do ponto de vista da economia poh'ti- 

ca, a inflagao nao pode ser tratada como 

um problema tecnico de estabilizagao mo- 

netaria. Para reverter a situagao que a 

gerou e necessario alterar o equih'brio de 

poder entre os diferentes grupos de inte- 

resse e forgas sociais, na ordem poh'tica. 

As agoes de poh'tica economica envoivem 

seletividade jamais socialmente neutra. 

0 que e verdade para a inflagao, como 

fenomeno particular que compoe o qua- 

dro geral de crise, vale, tambem, para a 

questao-chave para a Nova Republica, que 

e a retomada seletiva e socialmente orien- 

tada do crescimento economico. Assim, 

do ponto de vista poh'tico, a recuperagao, 
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de fato, requer acordo exphcito. A base 

material ja acumulada pela sociedade ga- 

rante a viabilidade de crescimento susten- 

tado, de longo prazo, a m'veis razoaveis. 

Mas depende do estabelecimento de novas 

prioridades, claras e coerentes, que alterem 

os padroes de producao e consume e os 

tornem mais compati'veis com as capacida- 

des e as necessidades da maioria da popu- 

lagao. O fundamental e tornar mais publi- 

ca e exph'cita a distribuipao social e tem- 

poral dos custos e beneffcios da estabiliza- 

gao e da expansao seletiva da atividade 

economica. 

E possi'vel obter-se a aprovagao de me- 

didas de austeridade, no curto prazo, des- 

de que haja uma agenda positiva, lastreada 

pelo compromisso publico, politicamente 

resgatavel, que identifique acoes concretas 

e beneffcios em tempos subsequentes. O 

prazo entre a austeridade e o usufruto 

depende dos limites de tolerancia e estes 

sao fungao inversa da regressividade social 

da distribuigao de custos e sacriffcios e 

fungao direta da progressividade dos bene- 

ffcios. 

O maior problema dos acordos antiin- 

flacionarios, das polfticas de rendas e dos 

"pactos sociais" nao esta na sua alegada 

inoperancia. Na verdade, sao inumeros os 

exemplos historicos de sucesso. A questao 

crucial esta no fato de que, objetivamen- 

te, esses acordos gerais requerem organiza- 

gao, isto e, capacidade de auto-regulagao, 

estrategia e planejamento. Portanto, atin- 

gem e, no limite, beneficiam mais os seto- 

res mais organizados. Ha evidencia de que 

os mais prejudicados sao os setores mais 

fracos, polftica e organizacionalmente, e 

de menores rendimentos {CROUCH, 

1978; THOMAS, 1981). Segue-se, portan- 

to, que qualquer acordo, para obedecer ao 

criterio inarredavel de justiga social, deve 

incluir, como premissa, a defesa dos inte- 

resses dos despossufdos. 

O sucesso da reconstrugao democratica 

no piano polftico assenta-se no desenvolvi- 

mento de instituigoes de regulagao de 

conflitos e na observancia de um calenda- 

rio publico e politicamente resgatavel de 

mudangas, cuja distribuigao no tempo 

obedece a criterios de coerencia, conve- 

niencia e necessidade. 0 mesmo ocorre 

com a polftica economica. Nao ha muita 

duvida de que as prioridades sao o comba- 

te a pobreza e a retomada do crescimento 

continuado. Sao eventos que devem, ainda 

como na polftica, ser orientados nao pela 

perspectiva da administragao cotidiana da 

crise, mas por mudanga efetiva no padrao 

de desenvolvimento. 

A estabilidade da Alianga Democratica 

e da ordem institucional em formagao de- 

pende do sucesso da retomada, democrati- 

ca e socialmente justa, do desenvolvimen- 

to. Esta passa necessariamente pela formu- 

lagao negociada de uma polftica coerente 

e exph'cita, quer em suas implicagoes dis- 

tributivas, quer em seu desdobramento no 

tempo. Nao basta negociar o dia-a-dia, e 

precise negociar ja, para depois. 
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TABELA 1 

CARACTERISTI CAS INSTITUCIONAIS DAS PRINCIPAIS 

DEMOCRACIAS OCIDENTAIS E DO BRASIL 

(1945-1964 E NOVA REPUBLICA (? )) 

Regime Eleitorai'®' 
e . ^ j N.0 de Partidos Grandes 

Parlamemolal Forma de Governed na ^ZTpcpufaM ^TxT' 

Alemanha 

Australia 

Austria 

Etelgica 

Canada 

Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 

Fran?a 

Holanda 

Italia 

Japao 

Noruega 

Nova Zelandia 

Reino Unido 

Su6cia 

Sufpa 

Misto (Majoritcirio 
Distrital e 
Proporcional) 

Majoritario-trans- 
ferencia simples 

Proporcional 

Proporcoinal 

Majoritdrio 
Distrital 

Proporcional 

Majoritcirio 
Distrital 

Proporcional 

Majoritcirio 
Distrital 

Proporcional 

Proporcional 

Majoritirio 
Distrital (dist. 
plurinominais) 

Proporcional 

Majoritdrio 
Distrital 

Majoritario 
Distrital 

Proporcional 

Proporcional 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Unicameral 

Bicameral 

Unicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Unicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Bicameral 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Presidencialista 

Presidencialista 
gabinete pode ser 
demitido pelo parla 
mento) 

Presidencialista 
(gabinete pode ser 
demitido pelo parla- 
mento) 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Parlamentar 

Executive: Con- 
selho Federal de 
7 Membros eleito 
pelo Parlamento. 
Nao voto de 
confianga. 

28 

19 

16 

42 

74 

49 

43 

20 

13 

74 

Brasil (1945- 
1964) 

Brasil (Nova 
Republica) 

Proporcional 

Proporcional 

Bicameral 

Bicameral 

Presidencialista 

Presidencialista 

83(66) 

Notas: (a) HERMAN & MENDEL, 1977. 
(b) MACHIE & ROSE, 1974. 
(c) LIJPHART, 1981. 
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