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Cap��tulo 3Constitui�~ao, essa Desonheida
N~ao temos, om efeito, uma Carta Magna que promova o Estado de DireitoAo tentar de�nir o que �e Constitui�~ao, n~ao s~ao muitos os brasileiros que v~ao al�em do oneito de\lei m�axima do pa��s" ou, simplesmente, \a Carta Magna". Essas de�ni�~oes n~ao s~ao inorretas, masqual �e mesmo o papel de uma Constitui�~ao? Quais omprometimentos essa lei suprema produz? Emque medida ela inuenia a ultura? Ou ser�a o inverso: o quanto a ultura da soiedade afeta suaelabora�~ao?Em 2016, o desonheimento da Constitui�~ao produziu ru��dos omo a quali�a�~ao de \golpe" aoproesso ontra a ex-presidente Dilma Rousse� - narrativa que hegou a ruzar o Atlântio e inu-eniar alguns jornais de boa reputa�~ao. Uma olhadela r�apida na pr�opria Constitui�~ao eslareeria ad�uvida e simplesmente aniquilaria o disurso do golpe em minutos. Depois, o Partido dos Trabalha-dores passou a difundir que o impeahment seria, na verdade, um \golpe onstituional". Ora, ou �egolpe ou �e onstituional. �E imposs��vel que uma medida seja as duas oisas. Al�em disso, um golpede Estado normalmente muda o regime - de totalitarismo para demoraia, ou mesmo o ontr�ario.Como se viu, n~ao foi o que tivemos no pa��s.No entanto, ainda h�a espa�o para que oneitos omo esse prosperem no Brasil. Por quê? Porqueainda n~ao entendemos bem nossa lei suprema, suas fun�~oes e objetivos. E, para que possamosompreender melhor a fun�~ao das onstitui�~oes, �e neess�ario reuar um pouo na hist�oria.Cera de 1.800 anos antes de Cristo, o C�odigo de Hamurabi, talhado em pedra na Mesopotâmia(regi~ao onde hoje �a o Iraque), foi a primeira legisla�~ao esrita de que se tem not��ia. Criado porHamurabi, fundador do Primeiro Imp�erio Babilônio, o �odigo tinha omo objetivo uni�ar a regi~aoem torno de um onjunto de leis omuns e �xas. Um dos maiores desa�os de um imp�erio daquela�epoa era onseguir que as leis estabeleidas pelo l��der entral fossem umpridas em toda a extens~aode seu dom��nio. A falta de uma unidade jur��dia, por assim dizer, era motivo de fragmenta�~ao edisputas.Para onter essa fragmenta�~ao, o C�odigo de Hamurabi de�nia padr~oes de omportamento aeit�aveise estipulava puni�~oes espe���as para viola�~oes inaeit�aveis. Ele estabeleia, ainda, meanismos dedireito de defesa e um foro de julgamento. Aquela legisla�~ao primitiva foi preursora de todas as leisda humanidade desde ent~ao - e, tamb�em, para as onstitui�~oes modernas sob as quais vivemos at�ehoje.Leis �xas - ou, pelo menos, relativamente �xas - servem para dar estabilidade e seguran�a aosidad~aos. A maleabilidade das leis verbais gera inseguran�a de que as regras poder~ao mudar onformea onveniênia de quem deve apli�a-las, al�em de aumentar muito o poder dos governantes. Essaperep�~ao riou a neessidade de se esrever �odigos e regras que mais tarde deram origem �as leis eonstitui�~oes. 19



No pr�oprio C�odigo de Hamurabi, o autor a�rma: \Anu e Bel me hamaram, a mim, Hamurabi,o exelso pr��nipe, o adorador dos deuses, para implantar justi�a na Terra, para destruir os maus eo mal, para prevenir a opress~ao do frao pelo forte, para iluminar o mundo e propiiar o bem-estardo povo". Ou seja, j�a havia ali uma perep�~ao de que a ordem soial n~ao deveria se estabeleer peladitadura da maioria ou dos mais fortes; as leis esritas deveriam proteger a todos, inlusive os menosfavoreidos e aqueles om poua inuênia pol��tia ou �naneira.No aso da antiga Mesopotâmia, a legisla�~ao estabeleeu uma s�erie de normas para o dia a diadaquela soiedade, desendo a min�uias omo o uso de baros e o funionamento dos sistemas deirriga�~ao. O �odigo estabelee, por exemplo, que se algu�em abrir seu reservat�orio de �agua parairrigar as terras, mas for negligente e provoar uma inunda�~ao no ampo do vizinho, dever�a ressariro indiv��duo prejudiado pela perda da olheita.Evidentemente, a ideia de justi�a para todos dos antigos mesopotâmios n~ao pode ser enquadradano nosso humanismo moderno. Penalidades que hoje onsideramos brutais eram frequentes naquela�epoa. A lei de tali~ao �e a linha mestra do C�odigo de Hamurabi. O termo vem do latim talio-nis, que signi�a \omo tal", \idêntio". Ou seja: a palavra remete �a orrespondênia de danos,exemplarmente simbolizada pela express~ao \olho por olho, dente por dente".Apesar de o C�odigo de Hamurabi ser visto omo a mais �el origem do Direito, h�a outras fontesquase t~ao antigas. Esrito de forma po�etia em sânsrito, o C�odigo de Manu estabeleeu as leis domundo indiano e o sistema de astas. Difundiu-se na Ass��ria, na Judeia e at�e mesmo na Gr�eia. �Eomposto por doze livros e foi esrito entre os s�eulos II a.C. e II d.C.H�a outro onjunto de leis que inueniou iviliza�~oes e �e muito mais onheido no Oidente, alegisla�~ao mosaia dos hebreus, estabeleida era de 1.300 anos antes do surgimento da B��blia rist~a.A maior parte das normas morais, ivis e religiosas pode ser onsultada na B��blia, no Pentateuo - osino primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Lev��tio, N�umeros e Deuteronômio.Assim omo o C�odigo de Hamurabi, h�a puni�~oes duras. A pena de morte �e estabeleida pararimes omo assassinato, inesto, sequestro e espanamento de pai ou m~ae. A adora�~ao a qualqueroutro deus, que n~ao a Jeov�a, era tamb�em rime apital. As puni�~oes, entretanto, n~ao eram apliadasdesordenadamente. Os r�eus tinham de ser julgados e n~ao podiam ser ondenados aso houvesseapenas uma testemunha de ausa�~ao. Era neess�ario, no m��nimo, duas.Embora seja verdade que as leis esritas surgiram tamb�em da perep�~ao de que, ao registraras regras, os mais fraos seriam protegidos de desmandos, isso n~ao signi�a, por exemplo, que osantigos mesopotâmios vivessem em uma soiedade igualit�aria ou que o C�odigo de Hamurabi pregasseigualdade de direitos entre os idad~aos. Aquela era uma soiedade estrati�ada, om grupos bemseparados que deviam umprir regras distintas. Nem mesmo as leis da demoraia ateniense naGr�eia antiga previam universalidade: mulheres, estrangeiros e esravos, por exemplo, geralmente�avam de fora.Somente depois do Iluminismo, no ent~ao muito distante s�eulo XVII, oneitos omo direitosuniversais do homem e igualdade na aplia�~ao das leis passaram a inueniar muitas das onstitui�~oesem vigor nos dias de hoje. Salvo rar��ssimas exe�~oes, a maioria dos mais de 200 pa��ses que existemno mundo hoje tem uma Constitui�~ao que organiza seu Estado.As onstitui�~oes de�nem os prin��pios que devem reger a na�~ao, quem s~ao os agentes de Estado,governo e buroraia, e omo devem ser organizados. Elas estabeleem o ampo de atua�~ao de adaum desses agentes, seus limites e os sistemas de ontrole.As onstitui�~oes tamb�em informam quem s~ao os idad~aos do pa��s e os poderes que têm. S~ao elasque tamb�em de�nem o balan�o dos poderes entre as institui�~oes de Estado e a soiedade organizada.De modo geral, quanto mais amplo �e o ampo de atua�~ao dos idad~aos, mais limitada �e a a�~ao dogoverno e da buroraia - e vie-versa. 20



A Constitui�~ao de um pa��s �e a express~ao m�axima do intento que seus autores vislumbraram paratoda a na�~ao. A lareza e a sabedoria da vis~ao fundadora, quando transferidas para palavras e parao papel, ter~ao o poder de de�nir quais omportamentos ser~ao tolerados e quais ser~ao punidos dentrode seu dom��nio. Trar�a mais estabilidade pol��tia ao validar valores de base existentes e menos aotentar riar valores de base inexistentes. Isso mesmo: a Constitui�~ao tem o poder de riar valores eultura, mesmo que arti�ialmente, de ima para baixo ontra a base sobre a qual se erigiu a na�~ao.Para entender omo a Constitui�~ao de um pa��s afeta um indiv��duo ou o povo omo um todo,proponho mais uma alegoria. Imagine v�arios peixes oloados em um aqu�ario pequeno, om poua�agua e sem nenhuma outra esp�eie de peixe. Nesse aqu�ario, n~ao h�a objetos a serem explorados.Muito bem. Observe os peixes durante algum tempo. Depois, imagine-os sendo retirados do aqu�ariopequeno e removidos para um outro, maior, quase oeânio, sem limites vis��veis e repleto de diversasoutras esp�eies de peixes, fauna variada, orais e magn���as forma�~oes rohosas. Novamente, observeom aten�~ao os peixes. Voê onstatar�a que o omportamento e a amplitude de a�~ao dos peixesmudar~ao ompletamente.Agora, suponha que uma pessoa que n~ao aompanhou o experimento seja onvidada a dizer o queaha. Essa pessoa apenas viu rapidamente os peixes no espa�o diminuto, e agora observa o que sepassa no aqu�ario gigante. Provavelmente pereber�a que, dadas as ondi�~oes do novo ambiente, oomportamento dos peixes ter�a mudado tanto que sua pr�opria esp�eie pareer�a outra.Voê, no entanto, sabe que se trata da mesma esp�eie. Logiamente, voê onlui que qualqueresp�eie de peixe ter�a seu omportamento modi�ado aso venha a oupar um ambiente de maioramplitude. E mais. Possivelmente, qualquer outra esp�eie, de natureza aqu�atia ou n~ao, tamb�em setransformar�a aso seja modi�ada a amplitude de seu meio ambiente.
Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Pois bem, aro leitor. Constitui�~oes s~ao omo aqu�arios. Elas delimitam a amplitude do sistemapol��tio do ser humano - seu \meio ambiente pol��tio", por assim dizer. E quando esse ser humano �esujeito a mudan�as do ambiente, ele tamb�em vai alterar seu omportamento. Como o omportamentoompartilhado em soiedade �e parte fundamental da ultura da mesma, as onstitui�~oes têm um papelfundamental na ria�~ao e na perpetua�~ao da ultura.H�a bons exemplos hist�orios de povos que viviam sob onstitui�~oes interventoras e que, umavez passando a operar debaixo de artas magnas menos interventoras, libertaram suas ulturas epassaram a gozar de riquezas e liberdades que jamais imaginaram poss��veis. Houve altera�~oes nosseus omportamentos e perspetivas.Jap~ao e Alemanha, em um per��odo hist�orio de menos de em anos, migraram de estruturas e va-lores b�elio-naionalistas para estruturas de Estado de direito liberais apitalistas. Isso oorreu entreo �nal do s�eulo XIX e meados do XX. Hoje, esses pa��ses s~ao inuentes produtores de onheimentoe riquezas para si pr�oprios e para a humanidade - de tal modo que o tamanho de suas ontribui�~oes�e dif��il de ser medido de maneira adequada. Na base de suas transforma�~oes est~ao altera�~oes emseus �odigos de leis e o fomento de omportamentos e valores de base distintos daqueles promovidosanteriormente.A Constitui�~ao japonesa de 1947 �e um exemplo not�avel. Como o Jap~ao saiu derrotado da SegundaGuerra Mundial, o texto foi fortemente inueniado pelos Estados Unidos. A Carta introduziu valores21



liberais, tais omo os direitos de ir e vir, de liberdade de express~ao e de livre assoia�~ao. Instituiuainda o habeas orpus, as elei�~oes livres e o meanismo de reall, que permite o afastamento depol��tios eleitos de aordo om regras demor�atias, bastando para isso que haja vontade popular.Um ap��tulo espe���o da Constitui�~ao estabelee que o pa��s renunia �a partiipa�~ao em qualquerguerra, o que desartiulou de�nitivamente a ultura imperialista e beliista que antes predominava.A Carta tamb�em limitou a atua�~ao do imperador a um poder estabilizador. Assim omo a Cons-titui�~ao norte-ameriana, a nipônia n~ao �e detalhista aera de direitos omo sa�ude, transporte,edua�~ao, f�erias, lazer, moradia, emprego, alimenta�~ao, seguran�a, greve e lien�a-maternidade -omo o faz, por exemplo, a Constitui�~ao brasileira de 1988. A Carta japonesa limita o governo aatender os direitos ivis liberais listados no in��io deste par�agrafo.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Com a onsiênia de que um governo sem limites �e interventor em todas as �areas da soiedadee geram instabilidade pol��tia ao longo do tempo, o advogado ameriano Milo Rowell (* 1903 - y1977), assistente do general Douglas MaArthur (* 1880 - y 1964), esreveu pratiamente sozinhoa Constitui�~ao liberal japonesa de 1946. Pela primeira vez na hist�oria do pa��s, foram estabeleidoslimites rigorosos para as a�~oes do governo e a soiedade organizada do Jap~ao ganhou poderes parase autodeterminar e limitar o governo e a buroraia. Isso mudou por ompleto a ultura pol��tia eeonômia do pa��s e assegurou ao Jap~ao a estabilidade que preisava para a reonstru�~ao eonômia.A na�~ao aabou por riar uma soiedade exemplar para a humanidade.Mais do que alterar e moldar o omportamento e a ultura, as onstitui�~oes têm o poder de limitarou at�e mesmo esravizar todos sob sua jurisdi�~ao. Constitui�~oes interventoras omo as de quase todosos pa��ses da Am�eria Latina, e sobretudo a do Brasil, n~ao respeitam a ordem natural ao oloar oEstado, o governo e a buroraia omo gestores do bem-estar soial em detrimento da livre esolhada soiedade.Constitui�~oes om esse vi�es podem servir omo trampolim para a ria�~ao de um Estado totalit�ario,uma vez que reduzem a importânia da soiedade ivil - vista omo problema e n~ao solu�~ao.J�a artas omo as dos Estados Unidos e do Jap~ao ompreendem e respeitam a natureza do serhumano. Estabeleem que, via de regra, ele deve ser livre para exerer suas esolhas, aspira�~oesnaturais e universais. Essas onstitui�~oes que respeitam o direito natural onseguem se �rmar aolongo do tempo exatamente por n~ao interferir demasiadamente na vida das fam��lias e omunidades,muito menos na atividade eonômia. �E somente por meio da longevidade da mesma s�erie de regrasque as onstitui�~oes ofereem as seguran�as b�asias neess�arias e a estabilidade jur��dia que permitema todos os que optam por viver debaixo de sua regênia a realiza�~ao de seus objetivos.A maioria dos homens e mulheres n~ao inueniaram diretamente na ria�~ao de suas pr�opriasonstitui�~oes e at�e hoje n~ao detêm o onheimento de quem riou esse onjunto de leis, de omofoi produzido e qual sua importânia pr�atia. A soiedade entrega passivamente a pouas pessoasanônimas a responsabilidade de riar ou refor�ar ultura e valores - presumivelmente, importantes22



instrumentos para a promo�~ao do bem-estar oletivo. Que impressionante, n~ao �e mesmo? Apenasum pequeno punhado de pessoas foi respons�avel pela ria�~ao do onjunto de leis que determina otamanho do nosso aqu�ario.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Pensando em �odigos de leis modernos, talvez a Constitui�~ao dos Estados Unidos seja um dosmaiores exemplos de lei universal e lara que pretende proteger o idad~ao dos desmandos da eliteeonômia e dos agentes do governo, da buroraia e da maioria. Promulgada em 1789, ela s�o foialterada 17 vezes e �e a mais antiga ainda em vigor. A t��tulo de ompara�~ao, onv�em ressaltar que,antes de ompletar trinta anos, a Constitui�~ao Brasileira de 1988 j�a foi modi�ada mais de 80 vezespor meio de propostas de emenda feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.O poder da Constitui�~ao ameriana reside no fato de ser uma arta de prin��pios lara e suinta.Com sete artigos originais e 27 emendas, �e a mais urta arta naional esrita em vigor. Quanto �amais longa, n~ao �e dif��il adivinhar: �e a nossa, om mais de 150 p�aginas.Os sete artigos originais de�nem omo o governo �e organizado, quais as fun�~oes de ada um dospoderes, desrevem o federalismo e as responsabilidades dos governos estaduais e da administra�~aofederal. J�a as dez primeiras emendas, onheidas omo Bill of Rights (\Carta de Direitos"), tratamde direitos naturais, omo aqueles relaionados �as liberdades individuais e �a Justi�a.Um ponto-have para se ressaltar �e omo o esp��rito e as onvi�~oes dos onstituintes est~ao presentesna \letra", na forma omo as leis s~ao redigidas. A Constitui�~ao norte-ameriana, por exemplo,reonhee que o indiv��duo det�em direitos naturais de livre express~ao. Um artigo reete essa premissae postula que \o Congresso n~ao passar�a nenhuma lei que venha a limitar a liberdade de express~ao".Em ontraste om essa forma de apresentar um dos direitos individuais, a Constitui�~ao brasileiraestabelee \�e livre a express~ao da atividade inteletual, art��stia, ient���a e de omunia�~ao". Fiouimpl��ita a premissa dos onstituintes de 1988 de que abe ao Estado brasileiro estabeleer essedireito natural omo sendo \livre". Na outra dire�~ao, aminha a Constitui�~ao norte-ameriana: ela �eobjetiva em querer limitar o Estado de riar qualquer lei ontra o direito natural de livre express~ao.Para muitos defensores do liberalismo pol��tio, �e onsiderado um ato de tirania de qualquer Estadoo de querer de�nir os direitos naturais.A natureza n~ao intervenionista na soiedade e na eonomia blindou a Constitui�~ao norte-amerianaontra o anseio por altera�~oes. N~ao por aaso, onstitui�~oes menos intrometidas tendem a durar mais.Na hist�oria do Brasil, isso n~ao foi diferente. As onstitui�~oes que tiveram vigênia mais longa forama do Brasil Imperial, de 1824, e a da Primeira Rep�ublia, de 1891. Eram, de longe, as menos inter-ventoras e, em erta medida, estavam em linha om a Constitui�~ao norte-ameriana. As demais, queestabeleeram um Estado extremamente ativo na soiedade e na eonomia, aabaram remendadasem v�arias oasi~oes e depois desartadas. Foi o que oorreu om as artas de 1934, 1937, 1946 e 1967,onforme o quadro n�umero 8 (par�agrafo 3 45).At�e hoje, os amerianos têm sua Constitui�~ao e a imagem dos pais fundadores da na�~ao omovalores primordiais. George Washington, Thomas Je�erson, Alexander Hamilton, John Adams,Benjamin Franklin, James Madison e tantos outros uniram as elites militar e rural a pro�ssionais23



liberais urbanos para estabeleer as bases de uma soiedade em que a alternânia de governos se d�adentro de uma onep�~ao muito lara e limitada do que �e a fun�~ao do Estado.�E desneess�ario assinalar que esse n~ao paree ser o aso das soiedades de pa��ses em desenvolvi-mento ou subdesenvolvidos de hoje. Com efeito, ter uma onstitui�~ao n~ao resolve tudo. Est�a longede ser o bastante - e isso n~ao preisa ser expliado a um brasileiro. �E preiso ter intentos laros,universais e atemporais.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Artigos e leis esritas no papel n~ao neessariamente reetem o intento maior e a miss~ao hist�oria deum pa��s. Basta notar que a Constitui�~ao da antiga Uni~ao Sovi�etia garantia liberdade de express~ao,de imprensa, de manifesta�~oes p�ublias e de protesto.Para evitar esses desvios de intento nas interpreta�~oes, a Constitui�~ao norte-ameriana ontou omos Federalist Papers. Idealizados por Alexander Hamilton e om importantes ontribui�~oes de JamesMadison e John Jay, esse onjunto de an�alises da Carta n~ao faz parte da mesma, mas deixa laro oprop�osito de ada artigo e o tipo de Estado que os pais fundadores quiseram onstruir. Desneess�arioaresentar que os Federalist Papers s~ao utilizados at�e hoje pelas ortes norte-amerianas. Quando aletra da lei for limitada para avaliar ju��zo, usa-se os prin��pios e intentos bem desritos nos FederalistPapers.�E poss��vel alterar uma onstitui�~ao? A resposta �e sim. Mas esse proesso deve ser simples, f�aile r�apido? Naturalmente, n~ao. Como vimos at�e aqui, leis �xas, laras, onisas e de preferêniaregistradas por esrito ajudam a garantir a justi�a na maior parte das soiedades. A instabilidadejur��dia oloa os setores mais desprotegidos sob riso, al�em de n~ao dar aos idad~aos a on�an�a deque podem investir e ter um retorno dentro de regras estabeleidas.Como podemos, por exemplo, tomar um empr�estimo, ontratar um funion�ario ou abrir uma em-presa om tranquilidade se as regras que devemos seguir mudam a ada momento? Isso �e justamenteo que aontee no Brasil. Al�em de haver um exesso de leis, as regras s~ao movedi�as. Um em-pres�ario pode ontratar um funion�ario hoje e, daqui a um mês, ver as regras trabalhistas mudarem,adiionando ustos que o empregador, na ondi�~ao de empreendedor, n~ao previa.Ent~ao, que tipo de onstitui�~ao devemos adotar? Como vimos, onstitui�~oes que limitam inter-ven�~ao na soiedade e na eonomia sofrem menos altera�~oes ao longo do tempo. Como a lei maior�e um instrumento de Estado, e para riar uma base legal est�avel �e neess�ario limitar a interven�~aodas institui�~oes de Estado na soiedade e na eonomia, paree lara a neessidade de adotarmos umaConstitui�~ao liberal para riar um Estado liberal. Ser�a que isso signi�a que, om o advento de umaConstitui�~ao liberal, governos que postulam maior interven�~ao na eonomia e na soiedade jamaisvenham a surgir no Estado liberal que a Carta riou? Claro que n~ao. Um governo de vi�es maisintervenionista atuar�a om esse prop�osito dentro de limites impostos pela onstitui�~ao do pa��s. Maso importante �e que haver�a limites. O governante n~ao poder�a omprometer o que se ostuma hamarde intento maior da na�~ao. 24



A maioria dos pa��ses da Europa tem onstitui�~oes liberais, n~ao interventoras, similares �a dosEstados Unidos, e isso n~ao limita a asens~ao de governos soialistas que pregam alta interven�~ao. Oque as onstitui�~oes liberais limitam de modo mais e�iente que aquelas intervenionistas �e o risode totalitarismo.O Brasil, ao ontr�ario da Europa e dos Estados Unidos, tem um Estado reonheidamente in-tervenionista. Nossa Constitui�~ao de 1988 �e a mais reente varia�~ao de uma s�erie de onstitui�~oesintervenionistas desde a de 1934. Toda vez que tivemos governos que tamb�em pregavam inter-venionismo, houve s�erios problemas. Foi o aso dos governos de Jo~ao Goulart (1961-1964) e deDilma Rousse� (2011-2016). Ambos queriam intervir na soiedade e na eonomia de tal maneiraque o surgimento de um poder de Estado totalitarista seria inevit�avel. A onlus~ao �e �obvia: umgovernante om prop�ositos intervenionistas num Estado uja onstitui�~ao preoniza um alto n��velde interven�~ao pode onstituir-se num riso para a demoraia.A ombina�~ao explosiva de Estado e governo interventores ria totalitarismo e diversos segmentosda soiedade e do pr�oprio aparato de Estado tendem a se rebelar ontra isso gerando instabilidadepol��tia. Claramente, a aspira�~ao do brasileiro, assim omo a de todo oidental, h�a s�eulos tem sidoontr�aria a qualquer prop�osito totalitarista.Sob esse prisma, seria muito mais saud�avel para o Brasil ter um Estado liberal om onstitui�~aon~ao interventora. Na eventualidade de que isso possa oorrer no Brasil, o debate pol��tio seriamais pr�atio e menos ideol�ogio. Oasionalmente, um governante que entenda que a atua�~ao daburoraia �e deisiva em determinada �area enontrar�a espa�os para implementar uma pol��tia degoverno espe���a, sem omprometer o Estado de forma permanente.Os Estados Unidos, por exemplo, passaram por um per��odo de alta interven�~ao do governo naeonomia om o New Deal, entre 1933 e 1937. Para vener a depress~ao eonômia, a gest~ao dopresidente demorata Franklin Delano Roosevelt (* 1882 - y 1945) investiu mai�amente em obrasp�ublias, estabeleeu ontrole de pre�os de diversos produtos, reduziu a jornada de trabalho parariar novos postos e hegou ao extremo de determinar a destrui�~ao de estoques de ommodities omotrigo, milho e algod~ao om o prop�osito de onter a queda de pre�os desses gêneros agr��olas.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Outro aso mais reente de intervenionismo oorreu om o hamado Obama Care, a revis~ao dosistema de sa�ude promovida pelo governo do ex-presidente Barak Obama - assim omo Roosevelt,tamb�em do Partido Demorata. Por�em, mesmo om essas medidas, n~ao houve, nem nos anos 1930nem agora, altera�~oes na essênia da Carta norte-ameriana. �E a omprova�~ao de que o Estadoliberal permite a asens~ao de governos mais interventores, at�e mesmo de vi�es soialista, ontanto quesua pol��tia seja revog�avel e sua estadia, tempor�aria. E ainda, obviamente, que esse governo inter-ventor n~ao tenha poderes para alterar a Constitui�~ao liberal de modo a riar agentes de interven�~aopermanentes. 25



No Brasil, infelizmente, n~ao �e assim. O fato de termos uma Constitui�~ao interventora, quasesoialista, faz om que sejamos obrigados a lidar om uma bomba-rel�ogio pol��tia para desarmar aada elei�~ao. A Constitui�~ao brasileira de 1988 serve omo ombust��vel �a espera de que um governosoialista surja para produzir a fa��sa da gênese do totalitarismo. A ada elei�~ao em que surja apossibilidade de vit�oria de um andidato soialista, os merados �naneiros e a soiedade organizadatremem, gerando alta instabilidade em per��odos de suess~ao pol��tia.Postulo laramente que neessitamos de uma nova Constitui�~ao, de vi�es liberal, que limite drasti-amente o vasto poderio do governo em nossas vidas e reita a nossa miss~ao hist�oria de pa��s portadorde valores universais de fam��lia, da propriedade e livre iniiativa e de respeito �a ordem e aos direitosnaturais. Isso �e realista? Sim. Nosso passado prova que o tipo de Constitui�~ao interventora quetemos hoje fomenta rupturas instituionais mais edo do que tarde.Admitir que temos uma Constitui�~ao que sempre ser�a um elemento negativo na nossa tentativade riar estabilidade pol��tia �e um dos fatores mais importantes para entender a nossa limita�~ao emnos tornar um pa��s desenvolvido. �E essenial que os brasileiros onsientes dessa situa�~ao estejamno poder para onstruir a grande mudan�a.Mas, embora preise onstituir um Estado menos interventor, a soiedade paree dar sinais de quese aostumou ao modelo de Estado grande. E este �e o tema que nos remete ao pr�oximo ap��tulo.
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