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Organizada por Lourdes Sola, esta coletanea e fruto de seminario 

realizado em Sao Paulo em 1991, congregando cientistas politicos e econo- 

mistas brasileiros e estrangeiros. A tnade do titulo (estado, mercado e demo- 

cracia) enuncia com precisao o objetivo do seminario, que foi o de refletir 

sobre o cerne dos projetos de reforma economica em curso no mundo 

moderno. O pano de fundo da discussao e a articula9ao tensa entre dois 

processos de liberalizagao: a liberaliza9ao politica proveniente do impulse a 

democratiza9ao, que neste fim de seculo ganhou escala mundial; e a libera- 

liza9ao economica, ideologicamente ancorada no neoliberalismo, as voltas 

com o enxugamento do Estado, para a supera9ao da crise economica, 

O interesse pela discussao parece ter levado espontaneamente os 

participantes do seminario a ado9ao de uma perspectiva comparada, que 

prevalece mesmo nos textos cujo foco e uma unica experiencia historica. 

Como diz Whitehead em seu artigo, tratar da democratiza9ao de um unico 

pafs e algo impensavel no mundo de hoje. A propria dicotomia entre fatores 
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internos e externos, que muitos daqueles que se debru9am sobre um caso 

historico particular costumam estabelecer, e artificial, pois deixa a sombra as 

determina96es reciprocas entre os dois tipos de fatores. Os processes de 

reforma economica em vigor so fazem sentido, portanto, do ponto de vista 

da inser9ao de cada economia no sistema mundial. 

Ao adotar uma perspectiva comparada, a coletanea encara o desafio 

teorico colocado para as ciencias sociais pelo tripe do titulo. Ja o prefacio 

destaca um subproduto importante do trabalho de investiga9ao: o de apon- 

tar a necessidade de rever teorias construidas a luz de situa96es historica- 

mente distintas, cuja insuficiencia para a analise dos atuais processes de 

transi9ao e patente. E o caso da teoria da dependencia, para citar um exem- 

plo notavel, mas e o caso tambem de algumas de suas sucedaneas menos 

bem articuladas. Existe aqui uma evidencia daquilo que parece distinguir as 

ciencias humanas de ciencias como a geologia ou a astronomia. Enquanto 

nestas ultimas as mudan9as transcorrem num ritmo secular ou milenar, as 

primeiras enfrentam um cronograma apertado para o ajuste da teoria as 

condi96es do mundo real. Na linguagem de Thomas Kuhn, a velocidade da 

mudan9a gera a necessidade de um movimento continuo de conversao de 

anomalias em quebra-cabe9as da ciencia normal. 

A forma de organiza9ao da coletanea reflete a estrutura do seminario 

que a originou. A primeira parte situa o processo de democratiza9ao no 

tempo e no espa90, seja no que diz respeito a suas dimensoes internacionais 

(Whitehead), seja no que se refere ao apoio externo com que tern contado 

(Hurrell). 

O artigo de Fernando Henrique Cardoso que abre a Parte I destaca-se 

pela lucidez, inusitada num pensador que ja estava, aquela altura, atolado 

no dia-a-dia da politica. Nao que a argumenta9ao tenha tido um bom poli- 

mento, ao contrario: a discussao e muito mais aflorada do que plenamente 

desenvolvida. Ela esta ancorada em temas centenarios da ciencia politica, 

como e o caso da 00930 de "boa sociedade" Quern e afinal essa boa socieda- 

de, que passa a representar para os movimentos sociais latino-americanos, 

na decada de 70, uma comunidade unida na luta contra o estado militariza- 

do e ditatorial? e que na decada seguinte, sensibilizada pelo discurso neoli- 

beral, engrossa o coro daqueles que bradam pela redu9ao do papel do 

Estado? 
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Outro tema centenario da ciencia politica, estreitamente ligado ao 

primeiro, e a relate entre o publico e o privado. Neste momento, diz 

Cardoso, varios paises da America Latina vivem um penodo de primazia dos 

interesses privados sobre o interesse publico; dai o declinio do homem 

publico, a suspei9ao e o desencanto em relagao a politica, bem como o 

renascimento da esperanga no "doce" mercado. 

A segunda e terceira partes da coletanea tratam dos processos de 

democratiza9ao politica e liberaliza9ao economica na America Latina e no 

Brasil, respectivamente. 

As experiencias de paises latino-americanos sao objeto dos artigos de 

James Malloy, Juan Carlos Torre, Philippe Faucher & outros e William 

Smith. Aos governos democraticamente constituidos que sucederam os go- 

vernos militares na America Latina, ou com eles se alternaram no poder, foi 

confiada a tarefa de gerir um Estado economicamente enfraquecido. Esta 

era uma tarefa crucial para a legitimidade da ordem democratica, por isso 

mesmo da mais alta relevancia. Em tempos dificeis, diz Torre, os novos 

governos nao podiam simplesmente valer-se dos meritos intnnsecos a de- 

mocracia para assegurar sua sustenta9ao no poder. Era preciso demonstrar 

eficiencia na condu9ao da politica economica. Nesse contexto, a questao da 

"governabilidade" tornou-se uma questao de primeira grandeza. 

Contudo, como bem argumenta Malloy, seria precipitado atribuir a 

dificuldade de atingir essa meta a pura falta de "vontade politica" de condu- 

zir as reformas economicas. Nao falta vontade, falta competencia na gestao 

economica, vista como tarefa precipua do governo. Tem-se aqui um dos 

pontos nevralgicos do processo de democratiza9ao, denominador comum 

das preocupa96es dos colaboradores da coletanea, pois prende-se a obstacu- 
s 

los recorrentes na tentativa de conciliar democracia e mercados. E inegavel 

que as ditaduras militares, apos curtos penodos de sucesso, tiveram um 

desempenho pifio em termos da condu9ao das politicas publicas e da pro- 

mo9ao do bem-estar das classes populares. Por outro lado, a gravidade da 

crise economica nao torna as coisas faceis para os governos respaldados no 

voto popular. Na implementa9ao da politica existe um problema de "enge- 

nharia constitucional" cuja severidade nao deve set subestimada. Em ultima 

analise, indaga Malloy, "sera que governos formados a partir de procedimentos 
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democrdticos podem mobilizar recursos de poder necessdrios para definir, imple- 

mentar e sustentar programas de austeridade, 

Na Parte III da coletanea, Lourdes Sola, Brasilio Sallum Jr. & Eduar- 

do Kugelmas, e Guilherme Leite da Silva Dias & Basilia Baptista Aguirre, 

pela ordem, detem-se no caso brasileiro. Este e qualificado como um episo- 

dic valioso para a analise da intera9ao entre Estado e mercado. Sola parte 

da constata9ao de perda de terreno das teorias construidas como cnticas a 

sociedade de mercado. Ruim com elas, ruim tambem sem elas. O mau 

desempenho economico dos governos constitmdos apos a abertura demo- 

cratica no Brasil sinaliza para a dificuldade de interpretar as redoes entre 

institui96es politicas e economicas a luz de experiencias concretas. 

Se o Estado brasileiro perdeu legitimidade com o esgotamento do 

pacto social estabelecido durante o milagre economico, constatam Dias & 

Aguirre, a democratiza9ao e a reorganiza9ao politica do final dos anos 80 nao 

o instrumentalizaram ainda para empreender as reformas economicas, muito 

menos para atender ao imenso surto de demandas insatisfeitas trazidas a 

tona na nova situa9ao. Como diriam Sallum Jr. e Kugelmas, "a sociedade 

extravasou o Estado, tornou-se complexa demais para ser absorvida por sens 

mecanismos de representagdo e cooptagdo^ Surge ai um impasse que e ao mes- 

mo tempo pratico e teorico, e para cuja solu9ao impoe-se um maior empe- 

nho de pesquisa interdisciplinar. 

Na Parte IV da coletanea, o cenario da discussao se transfere para o 

Leste Europeu, estudado por Joan Nelson e Laszlo Bruszt. A indaga9ao 

inicial sobre a relevancia da experiencia do Terceiro Mundo para a Europa 

Ocidental Nelson responde afirmativamente, mas com o cuidado de esta- 

belecer os contrastes que conferem singularidade ao processo de reformas 

em curso nesta ultima regiao. No artigo de Bruszt ha um esquema analitico 

interessante, que relaciona a montagem das bases de sustenta9ao social das 

mudan9as a velocidade do processo. 

Finalmente, a Parte V apresenta um novo esfor90 de sintese, nos 

trabalhos de Stephan Haggard 6c Robert Kaufman, e Peter Gourevitch. O 

primeiro artigo e particularmente instigante, pois situa algumas questoes 

cruciais no encaminhamento da liberaliza9ao economica. Uma destas ques- 

toes e a de seus beneficiarios potenciais, que e relevante mesmo quando o 

governo esta empenhado em reduzir seu papel na economia. Se nao ha 
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duvida de que as reformas liberals beneficiam mais alguns grupos do que 

outros, o exito das mesmas depende de como o governo "costura" suas bases 

de apoio politico, como mostra a pesquisa emprrica sobre paises de renda 

media da Asia e America Latina. A capacidade da burocracia no poder, o 

tipo de regime politico, o sistema partidario e o ciclo eleitoral sao variaveis 

estrategicas para o sucesso das reformas. Neste ultimo aspecto, passada a 

fase de "lua-de-mel" entre governo e opiniao publica no penodo subseqiien- 

te a eleigao, durante o qual as reformas sao deslanchadas, estas devem 

encontrar ressonancia em amplos segmentos da populate, convencendo-os 

de que oferecem de fato uma alternativa de melhora no bem-estar social. 

Ate aqui, o trivial simples de uma resenha, que e o compte-rendu da 

leitura. Para fechar esta parte, e preciso dizer que a coletanea editada por 

Lourdes Sola contribui para o debate politico contemporaneo, tanto pela 

forma de apresenta9ao do material quanto por enriquecer a discussao, deslo- 

cando-a para um patamar mais elevado. 

Mas uma inquieta9ao fica na cabe9a do leitor, e sobre ela preciso dizer 

alguma coisa: e possivel, afinal, compatibilizar democracia e reforma econo- 

mica, liberaliza9ao politica e liberaliza9ao economica? em caso negative, 

com qual das duas devemos ficar? 

Esta inquieta9ao perpassa todos os textos, com maior ou menor visibi- 

lidade. Ha uma grande dose de "incerteza estrategica e analitica", para usar a 

expressao de Sola, e a evidencia empirica acerca da questao e ainda escassa 

e fragmentaria. Diante disso, o maximo que se pode exigir do livro sao 

algumas pistas para o encaminhamento de uma solu9ao. Aponto aqui tres 

dire96es gerais, sugeridas pela leitura de Joan Nelson, Malloy e Cardoso, 

respectivamente. 

Nelson ensina que os pafses que se lan9aram simultaneamente a 

liberaIiza9ao politica e a liberaliza9ao economica (o grupo de "reformadores 

vigorosos") viveram penodos conturbados. Se a longo prazo os dois proces- 

ses sao compativeis, a curto e medio prazos a ocorrencia simultanea de 

ambos suscita tambem serios conflitos. Diante da oposi9ao popular as me- 

didas economicas, os governos adotaram procedimentos que variaram da 

simples persuasao ^ repressao, neste ultimo caso como expediente tempora- 

rio, mas sempre com um resultado negative sobre o exercicio das liberdades 
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democraticas. Ja os Tigres Asiaticos e a China sao exemplos de paises cujos 

esfor^s concentraram-se, num primeiro momento, nas reformas economicas. 

O contra-exemplo e fornecido pela propria autora: na decada de 90, 

muitos sistemas politicos autoritarios, de direita e de esquerda, tentaram em 

vao implementar reformas economicas. Isso significa que o adiamento da 

liberaliza9ao politica ou mesmo a reversao deste processo nao podem ser 

justificados pela necessidade de consertar a economia. A sincronia entre 

liberaliza9ao politica e economica nao e uma questao puramente tecnica, diz 

Nelson, que aqui formula uma peti9ao de principio: "o relogio politico [dos 

paises que viveram aberturas polfticas com amplo apoio social] nao pode 

realmente ser atrasado" 

Malloy lembra o leitor da necessidade de pensar a democracia muito 

menos em termos de sistemas de escolha de representantes, e muito mais 

como um processo contmuo de elabora9ao de politicas. Neste segundo 

campo, a questao central diz respeito aos canais de comunica9ao entre a 

sociedade civil e os organismos incumbidos da gestao economica. O com- 

promisso de representa9ao popular nao se esgota no momento da troca de 

governo, mas prossegue na negocia9ao entre grupos de interesse e governo, 

na formula9ao de politicas publicas. Neste contexto, a questao dos partidos 

politicos e das demais institui95es que fazem a intermedia9ao entre o gover- 

no e a sociedade e al9ada a primeiro piano. 

Finalmente, de Cardoso tomo emprestada a cita9ao que se segue, 

com a qual dou por encerrada esta resenha: 

0 tema "Estado, mercado e democracia" requer um cuidado ess en- 

cial, o de sublinhar a democracia: no vaivem da Historia o mer- 

cado comega doce, depois toma-se amargo; passa-se pelo Estado 

suave, depois e o Estado besta-fera, mais adiante e o mercado de 

novo que e recuperado como o "abre-te Sesamo" da felicidade uni- 

versal £ preciso olhar tudo isso cum gram salis. 
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