
122 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASestrutura de omando.Foi por isso que, ao �nal de 2015, dois fatores externos aos movi-mentos pr�o-impeahment e antiorrup�~ao foram mais relevantes paraa abertura do proesso do que a pr�opria mobiliza�~ao popular. De umlado, a opera�~ao Lava Jato j�a erava quase todos os integrantes da�upula dos poderes Exeutivo e Legislativo e tinha atingido direta-mente o presidente da C^amara. De outro, a eonomia no �nal de 2015j�a registrava uma queda de mais de 3,5% do PIB, o que afetava a to-dos os empres�arios, inluindo os grandes grupos, sem que a presidenteDilma desse nenhum indiativo de que tomaria medidas sensatas parareverter o quadro. Muito pelo ontr�ario - om a sa��da do eonomistaortodoxo Joaquim Levy do Minist�erio da Fazenda e a entrada de Nel-son Barbosa, Dilma repetia a mesma pol��tia eon^omia que haviagerado a reess~ao e estava pronta para dar o empurr~ao �nal do qua-dro eon^omio brasileiro em dire�~ao ao preip��io de sua ignor^aniaont�abil. Foram esses fatores - a desmoraliza�~ao moral do governo;a perspetiva ada vez mais real de pris~ao de elementos entrais doPartido dos Trabalhadores e do Planalto; e a situa�~ao eon^omia in-sustent�avel - que riaram o ambiente para a abertura do proesso deimpeahment, em dezembro de 2015, muito mais do que as mobi-liza�~oes de rua ou do que a vontade popular, embora ambas j�a fossemimensas.Ao longo de 2015, vimos omo os pilares de sustenta�~ao da presi-dente ru��ram um por um, suessivamente. Primeiro foi sua aeita�~aopela opini~ao p�ublia, que se deteriorou em n��veis reordes ao longo doano, onforme a popula�~ao perebia a inapaidade t�enia do governoe o quanto estava afundado em den�unias. O segundo pilar a ruir foiaquele representado pelos grandes empres�arios, que passaram a temerpela sobreviv^enia de seus neg�oios aso ontinuassem apoiando umgoverno reessivo por mais um ano. O tereiro foi o da alian�a omo PMDB, que suumbiu aos pouos, mas ujo momento de rupturapode ser delimitado omo aquele em que Cunha deagrou o proesso
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Cap��tulo 8

Suess~ao de Oligarquias

Brasil nas m~aos de pouos - e para pouosEm 2015, �z parte de um dos movimentos que assinou o pedidode impeahment da ent~ao presidente Dilma Rousse�, protoolado naC^amara dos Deputados. Ap�os meses de espera, n�os resolvemos o-brar do ent~ao presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), umaposi�~ao sobre o proesso. Depois de muita insist^enia e j�a notandoalgum desgaste pessoal, o hefe do Parlamento resolveu responder.\Houve uma reuni~ao de grandes empres�arios em Comandatuba, naBahia, em abril. Eles n~ao querem o impeahment", disse Cunha, omnot�oria frieza. Questionamos o motivo da desaprova�~ao ao impedi-mento e n~ao houve resposta direta.O mesmo pareer nos foi dado pelo l��der do maior sindiato pa-tronal, a Federa�~ao das Ind�ustrias do Estado de S~ao Paulo (FIESP),de modo que �ou �obvio para n�os que o presidente da C^amara n~aoiria se sensibilizar ou reagir de aordo om o que os movimentos pr�o-impeahment demandavam naquele momento. Fiou igualmente evi-dente que os grandes empres�arios eram um pilar de apoio do poderp�ublio e que ofereiam resist^enia diante de pleitos por mudan�as na121



126 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASdos e om a inompet^enia eon^omia e administrativa. Nasia a baseda narrativa do \golpe" ontra a demoraia e ontra a presidente.A maioria dos movimentos ��vios ome�ou a observar a oligarquiapol��tia dos sindiatos e dos partidos pol��tios operarem ontra eles.Por serem dependentes de privil�egios regulamentares que garantem suaexist^enia, essas oligarquias pol��tias s~ao totalmente leais ao Estado eao governo que os promove. Elas pereberam que defender o governoDilma era uma quest~ao de sobreviv^enia.Diversos agentes da m��dia, blogs e sites notiiosos foram ompradosom dinheiro das estatais e formavam um verdadeiro s�equito de mili-tantes pagos, ��eis �a presidente Dilma, ao Partido dos Trabalhadorese �a ideologia soialista. Esse setor podre da m��dia pervertia a fun�~aoregulat�oria do poder que a imprensa deve ter e se voltava ontra osmovimentos populares, promovendo uma devassa p�ublia na vida deada um dos l��deres do levante.Al�em dos ataques terem nivelado o disurso abaixo da faixa m��nimapara se onstruir um di�alogo, o embate resultou tamb�em na extremapolariza�~ao de posiionamentos pol��tios. Finalmente, o governo pas-sou a adotar uma estrat�egia diferente: em vez de riar um embate\povo ontra governo" (no qual, via de regra, o governo sempre perde),resolveu ontra-ataar om seus pr�oprios militantes pagos sob a lide-ran�a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), doMovimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e da Central �Uniados Trabalhadores (CUT). A estrat�egia era riar um embate \povoontra povo" e dissimular a realidade de que o povo estava ontra ogoverno; e, paralelamente, mostrar que havia um segmento do povoque ainda queria a presidente no poder.A partir de abril de 2015, v�arios movimentos soiais falsos e apa-relhados assumiram a lideran�a dos ataques ontra os movimentos��vios da soiedade que promoviam o levante ontra o governo. Gru-pos omo MST, MTST, diversas entidades estudantis, de trabalha-

123de impeahment.O quarto pilar de sustenta�~ao foi o do Supremo Tribunal Federal(STF), que at�e ent~ao atuava omo um defensor do governo e do PT,mas viu-se ompelido a defender a legalidade do pedido de impeah-ment, ainda que om esabrosa interfer^enia no proesso. O quintopilar foi o da grande m��dia, que notadamente s�o deixou de apoiar apresidente depois de j�a iniiado o proesso de impeahment, quandoos outros setores de apoio j�a haviam abandonado o baro e n~ao haviamuita op�~ao sen~ao validar a vontade popular.No primeiro trimestre de 2016, v�arios parlamentares indeisos �nal-mente deidiram apoiar o afastamento da presidente, e no dia 17 deabril de 2016, mais de dezesseis meses ap�os o in��io das manifesta�~oeshist�orias ontra a presidente Dilma - as maiores j�a registradas nahist�oria brasileira -, votaram a favor do impeahment na C^amara dosDeputados.�E por isso que o ano de 2015 onverteu-se em uma verdadeira ba-talha do governo ontra os movimentos pr�o-impeahment e antior-rup�~ao, apontados erroneamente omo os respons�aveis pela queda dogoverno. Posso onjeturar om a intui�~ao de quem testemunhou esseseventos de perto que, aso a Lava Jato n~ao tivesse atingido diretamentea �gura de Eduardo Cunha e a eonomia n~ao estivesse em olapso, oimpeahment jamais teria um pareer favor�avel.Pode pareer estranho que eu, na ondi�~ao de militante dos movi-mentos antiorrup�~ao e pelo impeahment, relativize o peso das mani-festa�~oes de rua no desfeho do aso. E a a�~ao dos movimentos que selevantaram ontra Dilma e ontra a orrup�~ao? N~ao valeu de nada?�E neess�ario reonheer que, desde a �epoa do es^andalo do Mensal~ao,que elodiu em 2005, movimentos omo o Revoltados Online e o NasRuas j�a estavam engajados na batalha ontra a orrup�~ao. Outros,omo o Endireita Brasil, se onentravam na luta a favor do liberalismoe ontra o omunismo. Ao �nal de 2014, surgiram o Vem Pra Rua,



124 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASque ampliou a reeptividade da opini~ao p�ublia �a mobiliza�~ao popular;o Movimento Brasil Livre, que introduziu o omponente ideol�ogio eliberal no segmento jovem; e o Avan�a Brasil, que trouxe de volta aodebate p�ublio o importante segmento da ma�onaria. Os movimen-tos liberais Aorda Brasil e Brasil Melhor se debru�aram sobre a�~oespontuais na dissemina�~ao da ideia de um Estado liberal alternativa -vis~ao de que todos esses movimentos areiam.S�o quem partiipou de todo o levante da soiedade ivil brasileiraentre 2014 e 2016 por meio de um desses movimentos pode ter umaompreens~ao exata do que signi�aram. Ao longo de 2015, a impress~aoque se tinha era de que o papel desses movimentos ��vios era antesvalidar as a�~oes da Opera�~ao Lava Jato, deagrada pelo Minist�erioP�ublio, do que pressionar por mudan�as pol��tias diretas.Embora os movimentos mostrassem vigor e uma ades~ao abrangentehist�oria, trazendo um n�umero reorde de pessoas �as ruas e mantendoessas pessoas mobilizadas por meses a �o, a verdade �e que n~ao tinhamnenhum impato direto no governo, em nenhum n��vel. Nenhuma me-dida instituional, legislativa ou investigativa foi tomada em resposta�as mobiliza�~oes. Colo�avamos milh~oes nas ruas e n~ao t��nhamos nadapara mostrar omo resultado dessas mobiliza�~oes. E isso �e que preo-upa.Desde 2014, not�avamos omo, longe de reonheer a legitimidadeda press~ao popular por mudan�as e apresentar algo nesse sentido, ogoverno endureia as posturas que question�avamos. Not�avamos queas manifesta�~oes por vezes geravam respostas que eram o exato opostodo que elas reivindiavam, surtiam efeitos ontr�arios aos movimentosnas deis~oes do governo, do Legislativo e at�e mesmo da buroraiado Estado. Esse era um sinal laro de que, n~ao s�o o governo mas,tamb�em, o Estado, om todas as suas institui�~oes, se blindava ontraa press~ao pol��tia. O governo, por sua vez, dissimulava a situa�~ao, n~aoreonheendo os milh~oes nas ruas omo \povo". N~ao nos enxergavaomo uma for�a leg��tima om a qual seria neess�ario onversar, muito

125menos hegar a um meio-termo em eventuais negoia�~oes.Essa postura defensiva do governo ontra sua pr�opria popula�~aoontribuiu em muito para deteriorar a Rep�ublia, riando menos trans-par^enia e medidas punitivas ontra a liberdade de express~ao. Esseinstinto de prote�~ao do Estado transendia o governo e seus partidos deapoio, pois n~ao se manifestava somente no poder Exeutivo de Dilma,mas tamb�em no omando do Senado e da C^amara, no Judii�ario e nam�aquina buror�atia.Pode-se dizer que, em algumas quest~oes pontuais e de erta re-peruss~ao, a a�~ao dos movimentos pode at�e ter tido uma inu^enia.Quest~oes omo a quebra do veto ao voto impresso - quando, em no-vembro de 2015, o Congresso derrubou o veto de Dilma �a ado�~ao doomprovante em papel p�os-vota�~ao; a rejei�~ao un^anime das ontas daampanha do PT em 2014 no Tribunal de Contas da Uni~ao (TCU), e avota�~ao aberta que resultou na perda de mandato do senador Del��diodo Amaral (PT-MS).No entanto, em diversas outras deis~oes que envolviam quest~oesbasilares de um Estado de direito, omo a ria�~ao de limita�~oes aodireito de express~ao (om imposi�~ao de direito de resposta para qual-quer pol��tio que se sentisse \ofendido" pela imprensa, por exemplo),a perda de transpar^enia no tr^amite de informa�~oes p�ublias nos sitesdo Senado e da C^amara, a manuten�~ao do voto proporional omosistema eleitoral, al�em de diversas medidas infra-onstituionais queoorreram sob vota�~oes seretas, os movimentos antiorrup�~ao n~aotiveram qualquer poder de voz e o sistema brasileiro perdeu.O Exeutivo e seus apoiadores nos demais poderes e na burora-ia deidiram que aquele povo que se erguia ontra eles n~ao era omesmo povo que o tinha eleito, resumindo todas as reivindia�~oes dosopositores a uma quest~ao \de lasse" e partindo para uma ampanhasegregaionista da soiedade brasileira. Essa abordagem dava onta deque s�o os rios estavam insatisfeitos om a orrup�~ao, om os desman-



130 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASquando onsegue se apropriar de um governo. Elas dizem respeitoao est�agio �nal de inu^enia de um grupo de interesse sobre um go-verno. O proesso que ome�a om busa de privil�egios, failidades eperpetua�~ao no poder termina em plutoraia e em leptoraia.Na Am�eria Latina, nota-se toda uma gama de n��veis de inu^eniae modalidades de oligarquias. H�a desde situa�~oes em que a mesmaoligarquia eon^omia domina suessivamente v�arios governos at�e on-textos em que h�a ompeti�~ao entre oligarquias pol��tias diferentes quese alternam a ada novo governo. Em todos os asos, o importante�e tentar identi�ar a de�i^enia da estrutura de poder que permite ainu^enia desses grupos, a breha exata por onde entram os parasitasdo Estado.Os efeitos dessa inu^enia s~ao omuns a quase todos os pa��ses on-siderados olig�arquios. A maioria das oligarquias se arateriza pelaexist^enia de:1. Grupos de interesses rios em ontraste om uma popula�~ao po-bre;2. Alta tributa�~ao;3. Regulamenta�~ao exessiva e ontrole da eonomia;4. Viola�~ao de leis ou ria�~ao de leis para se obter benef��ios ousubs��dios desproporionais;5. Baixa partiipa�~ao popular e renova�~ao pol��tia;6. Corrup�~ao instituional;7. Tratamento legal e instituional difereniado para pouos;8. Conentra�~ao de poder pol��tio e eon^omio;9. Rupturas onstituionais frequentes;

127dores, supostas \minorias raiais" e movimentos de a�rma�~ao LGBTestavam sob tutela e inu^enia direta do governo, peando pela faltade espontaneidade e de alinhamento om a ausa pela qual se organi-zavam.�E not�orio omo todos esses movimentos foram organizados pelogoverno e �naniados om dinheiro do ontribuinte. �E por isso que,na vis~ao dos movimentos pr�o-impeahment de Dilma Rousse� e ontraa orrup�~ao, o Estado omo um todo estava se armando ontra asoiedade organizada. E mesmo depois, om a derroada de Dilma e asuess~ao de Mihel Temer, as for�as pol��tias orruptas ontinuaram ase proteger ontra a soiedade. A amplitude das investiga�~oes da LavaJato omprometeram todos os tr^es poderes e se tornou natural queagentes p�ublios, no omando desses poderes, passassem a trabalharem onluio para se protegerem; algumas vezes, transendendo v��nulospartid�arios.Um leitor menos politizado talvez n~ao se hoque tanto om a retros-petiva dos aonteimentos soiais e pol��tios reentes apresentada nospar�agrafos anteriores. Mas, para uma pessoa engajada politiamente,o relato demonstra que temos um grande problema no nosso sistemapol��tio.No Brasil, o povo n~ao �e soberano. Essa soberania foi sequestradapelas oligarquias pol��tias e eon^omias e por toda a teia de apoio queelas riaram para se sustentar. E aqui hego �a resposta-t��tulo desteap��tulo para a grande pergunta do livro: \Por que somos um pa��satrasado?". Uma das respostas �e porque o pa��s vem sendo governadopor uma suess~ao de oligarquias. Com efeito, o oligarquismo �e umadas mais dram�atias mazelas do Brasil. O problema, evidentemente,n~ao �e novo. N~ao tem rela�~ao apenas om a era do lulopetismo: trata-sede uma antiga doen�a estrutural.Todo governo brasileiro dependeu de oligarquias, de grupos de inte-resse riados pelo pr�oprio Estado, para se manter no poder. �E quando



128 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASo governo falha om alguma dessas oligarquias que as sementes demudan�a s~ao plantadas.O Brasil vive suessivas troas de oligarquias no poder desde aProlama�~ao da Rep�ublia. De 1889 em diante, o pa��s teve seis ons-titui�~oes e ada uma delas foi marada pelos interesses da oligarquiavigente. O povo nesse nosso passado hist�orio tem sido usado omo\validador" das a�~oes das oligarquias, n~ao omo \promotor" direto demudan�as.Ora, em um Estado de direito de fato, quando o povo se levantaontra o governo ou ontra alguma medida o�ial, sua vontade inevi-tavelmente prevalee, na medida em que existem meanismos para quea soiedade aja omo um agente regulador. Nos raros asos de pa��sesque atingiram a eunomia - oneito grego que signi�a \boa ordem"-, o povo inuenia diretamente, sem que haja perda de legitimidadeonstituional.No Brasil, omo ainda n~ao tivemos essa evolu�~ao sist^emia, o �unioanal �e por meio dos representantes eleitos e buroratas. Com o tempo,esses representantes riaram legisla�~oes para permaneerem blindadosde demandas populares. Assim, pratiamente foram eliminados oslimites �as suas vontades e onveni^enias. As oligarquias s~ao as grandesmanipuladoras e as maiores bene�iadas desse jogo. Para entenderomo as oligarquias t^em inueniado a hist�oria do pa��s, preisamosde�nir quem s~ao e o que querem esses grupos de interesse. Quem,a�nal, omanda o Brasil.A palavra oligarquia �e de origem grega. Oligarkh��a signi�a literal-mente \governo de pouos". Trata-se de uma for�a pol��tia organizadaque �e a mais omum na atualidade. Embora n~ao exista nenhum pa��sque se de�na omo uma oligarquia, a maioria dos pa��ses �e omandadapor uma ou mais oligarquias.A arater��stia marante desse pequeno grupo de pessoas �e a ma-nipula�~ao de leis e pol��tias soiais e eon^omias para seus pr�oprios

129interesses. Empenham-se em riar e manter seus privil�egios em detri-mento do pa��s omo um todo.Por vezes, um grupo assim tenta lan�ar suas teias sobre o Estadode direito. Se o Estado n~ao for desenhado para mitigar as a�~oes dasoligarquias, se sua onep�~ao n~ao prev^e o surgimento desses parasitas,eles aabam por distorer o objetivo entral do Estado de direito, poissuas a�~oes visam o pr�oprio benef��io e n~ao o bem omum.As oligarquias se enquadram em duas ategorias b�asias. H�a aque-las que agem por interesses pol��tios de poder e ontrole; e as queatuammovidas por interesses eon^omios e �naneiros. Ambas, por�em,t^em omo prop�osito �nal o ontrole total do Estado. No proessode obten�~ao desse ontrole, tentam alijar por ompleto qualquer ou-tra forma de inu^enia no governo. Na pr�atia, oligarquias visam �aria�~ao de uma autoraia: um governo ilimitado, autossu�iente eabsoluto, sem valida�~ao popular.No s�eulo XXI, esses grupos de interesse olig�arquios se manifes-tam na forma de grandes bloos eon^omios: oligop�olios, monop�olios,estatais, grandes empresas. Apareem, ainda, sob a forma de grandesgrupos om poder pol��tio e normativo: partidos, sindiatos e burora-ia. Isso n~ao signi�a, laro, que toda grande empresa, toda empresaestatal, todo partido, sindiato ou aparato buror�atio seja uma oli-garquia. Signi�a apenas que esse tipo de estrutura �e muito �util paraamuar e fomentar a forma�~ao de oligarquias.Reentemente, dois termos foram adiionados ao repert�orio dos ana-listas pol��tios no Brasil e no mundo: leptoraia e plutoraia. Clep-toraia signi�a, literalmente, \governo de ladr~oes". Plutoraia, porsua vez, �e o \governo dos rios". Os termos ome�aram a �gurar emartigos e disursos sobretudo depois da rise �naneira de 2008 e seuuso foi intensi�ado por movimentos omo o Oupy Wall Street, quesurgiu no �m de 2011, em Nova York. Essas nomenlaturas nos per-mitem enxergar om preis~ao qual a inten�~ao �nal de uma oligarquia



134 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASOs �l�osofos posteriores a Plat~ao areditavam que esse ilo eramal�e�o e, portanto, seria neess�ario tomar medidas para evit�a-lo.Eles reonheiam que, desse ilo, somente tr^es poderes eram leg��timos(monarquia, aristoraia e demoraia), e se mostravam presentes emqualquer eossistema pol��tio, desde uma tribo a um pa��s. Hoje emdia o poder da monarquia est�a generiamente assoiado ao poder exe-utivo, o da aristoraia ao poder judii�ario e a da demoraia aolegislativo.Cada um desses pensadores, no entanto, estabeleeu v�arios pr�e-requisitos para que esse arranjo de for�as funionasse em equil��brioe harmonia - imposi�~ao onstituional de limites aos poderes, frag-menta�~ao dos poderes, sistema de valida�~ao de poderes atrav�es dovoto, limita�~ao de mandatos, v�alvulas e esape legais em aso de mu-dan�as abruptas, justi�a independente e inorrupt��vel e edua�~ao dopovo, entre outros. E isso s�o seria poss��vel de maneira onstituional,num Estado de direito.
Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.

13110. Institui�~oes p�ublias fraas e interligadas;11. Falta de limites e de transpar^enia nas a�~oes do poder Exeutivo;12. Baixo �Indie de Desenvolvimento Humano (IDH).Dado o tamanho da enrena, pode-se presumir que a melhor al-ternativa para um governo seja eliminar de vez as oligarquias. Masembora a op�~ao pare�a atraente, n~ao �e t~ao simples assim.Oligarquias s~ao forma�~oes espont^aneas de grupos pol��tios ou eon^omiosque se estabeleem quando h�a inentivos para a ria�~ao de grupos deinteresse ou aus^enia de puni�~ao ontra a�~oes noivas desses grupos.Elas est~ao presentes em todos os n��veis de governo: muniipal, esta-dual, federal e podem ser vistas at�e mesmo em organiza�~oes supra-naionais. Elas se regeneram automatiamente a ada ilo hist�orio.Tentar aabar om as oligarquias n~ao �e pr�atio e onsumiria todotempo e reursos de um governo.H�a, no entanto, outro aminho vi�avel. �E poss��vel estruturar as ins-titui�~oes do Estado, do governo e da buroraia de modo a impedirque grupos de interesse se apossem do poder. Um dos objetivos en-trais deste livro �e justamente onsientizar aqueles que querem mudaro pa��s para a import^ania das estruturas do Estado e do arranjo entreos poderes. �E preiso entender que a forma�~ao de grupos de interesse�e algo pratiamente inevit�avel. Um Estado forte, no entanto, pre-isa estar blindado para que a inu^enia desses grupos seja limitadae n~ao se sobreponha ao bem omum. Por isso �e neess�ario revisitarexperi^enias pol��tias anteriores e busar exemplos externos para quepossamos aprender om erros e aertos.�E poss��vel que alguns leitores se perguntem a essa altura se aristo-raias n~ao seriam tamb�em formas de oligarquias. As de�ni�~oes on-tempor^aneas de \aristoraia" e \oligarquia" as tornam pratiamentesin^onimas - ambas designariam grupos em defesa de seus privil�egiosem detrimento dos demais. Mas quando se resgata a origem do termo



132 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIAS\aristoraia", ou \governo dos melhores", o intento �a mais laro epassamos a entender o real valor de sua ontribui�~ao.Gostaria de deixar laro que meu interesse de resgatar o real signi-�ado desse termo de modo algum tem rela�~ao om a defesa do regimemon�arquio no Brasil ou om a possibilidade de ria�~ao de um poderaristor�atio. Meu objetivo �e exlusivamente pontuar que o sentidoontempor^aneo do termo aabou deturpando ompletamente o sentidooriginal.Oligarquia e aristoraia representam for�as pol��tias que se a-raterizam por pouos indiv��duos inueniando o poder pol��tio demaneira desproporional ao poder da maioria. O oneito de aristo-raia, no entanto, j�a foi defendido por v�arios �l�osofos, historiadorese pol��tios que viam a inu^enia desse grupo omo positiva para ooletivo. A grande distin�~ao entre as duas est�a na inten�~ao de adauma. Teoriamente, em sua onep�~ao l�assia, uma aristoraia agepelo interesse omum, ao passo que uma oligarquia age em interessepr�oprio.Como veremos adiante, desde a �epoa das demoraias tir^aniasda Gr�eia antiga, os bons tiranos, omo S�olon, agiam sob a l�ogia deum \governo dos melhores" em prol do bem omum. Os fazendeirosromanos que libertaram Roma da tirania etrusa agiram em prol dobem omum e riaram um sistema para o bem de todos, n~ao somenteem favor deles pr�oprios. Algo similar foi feito pelos fundadores dosEstados Unidos, todos eles \aristoratas", mas genuina e reonheida-mente preoupados om o bem da na�~ao que estavam riando.Entende-se, portanto, o motivo pelo qual v�arios �l�osofos ao longoda hist�oria, de Arist�oteles a Jean Jaques Rousseau, defenderam aaristoraia omo parte integrante e essenial para uma forma de go-verno est�avel. Arist�oteles tinha reeio dos kyklos - ilos, em grego -,tal qual desritos por seu mentor, Plat~ao.De aordo om Plat~ao, toda iviliza�~ao passa por ilos de orga-

133niza�~ao de governo. Da anarquia iniial surge um l��der que se tornao monara. Ao longo das gera�~oes, sua desend^enia se desvirtua,tornando-se desp�otia. Isso, por sua vez, leva o grupo de idad~aos maisproeminentes interessados no bem omum a estabeleer uma aristo-raia.Com o passar do tempo, esses aristoratas tamb�em perdem a vir-tude, passam a representar o bem pr�oprio e transformam-se em umaoligarquia. Os oligaras sem legitimidade invariavelmente s~ao des-titu��dos pela for�a leg��tima do povo, que estabelee uma demoraia.A maioria no omando da demoraia omete exessos e abusos depoder; o governo ent~ao se esfaela em anarquia e o ilo reome�a.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.



138 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASde oligarquias agindo no poder Exeutivo.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Em toda a Am�eria Latina, as rep�ublias foram riadas por oligar-as e quase todos os governos latino-amerianos ainda s~ao onsidera-dos oligarquias, om variados graus de liberdade ivil e de limita�~oes�a atua�~ao do governo. Em v�arios momentos da hist�oria da Am�eriaLatina, as oligarquias foram substitu��das por outras mais ou menostotalit�arias ou por governos populistas. Foi assim, por exemplo, oma Venezuela de Hugo Ch�avez ou om a Argentina do asal Kirshner.Esse quadro �e omum na regi~ao, mas est�a longe de ser exlusivo doslatino-amerianos. Na verdade, �e um quadro omum a todos os pa��sesque optaram por ummodelo de governo presidenialista em um Estadounit�ario. Isso aontee justamente porque o modelo presidenialistare�une dois fatores fundamentais para a ria�~ao e a sustenta�~ao deuma oligarquia: a entraliza�~ao do poder pol��tio e a onentra�~ao depoder.

135Todavia, somente no s�eulo XVII, ap�os o surgimento do libera-lismo pol��tio, �e que os sistemas pol��tios do Oidente ome�aram a in-luir tais premissas em suas reorganiza�~oes de Estado. Jos�e Bonif�aio,quando enomendou a elabora�~ao da onstitui�~ao de 1824 ao onselhode Estado, alertou para que o mesmo riasse \barreiras inaess��veisao despotismo quer real, quer aristor�atio, quer demor�atio [e℄ afu-gente a anarquia". Mesmo assim, isso n~ao foi o bastante para evitarque pa��ses omo o Brasil, fundado de aordo om esses prin��pios,suumbisse nas m~aos de oligarquias menos de em anos depois. H�aoutros aspetos de organiza�~ao que mitigam a a�~ao das oligarquias ea hist�oria do Brasil �e um exelente aso de estudo para expliar quaiss~ao eles.Nela podemos ver v�arios exemplos de a�~ao desses grupos olig�arquiosontra o bem geral da na�~ao. No s�eulo XIX, por exemplo, a eliteeon^omia que dominava o Brasil, omposta por fazendeiros, peua-ristas e afeiultores e apoiada por um grupo de militares dissidentes,busava manter os privil�egios que tinha gra�as a um sistema eon^omiobaseado no trabalho esravo. Como a monarquia brasileira eliminoua esravid~ao por dereto, gerando perdas ao modelo eon^omio dessesoligaras, e omo tamb�em almejava iniiar uma revolu�~ao industria-lizante no Brasil, aquela elite eon^omia se sentiu amea�ada e viu-seompelida a ontrolar a agenda pol��tia.Enquanto os senhores de esravos obi�avam o poder eon^omio dopa��s, outra oligarquia onspirava pelo ontrole do poder pol��tio. Oex�erito brasileiro queria mais poderes dentro do Imp�erio, uma vezque sua relev^ania e for�a reseram desde a Guerra do Paraguai, en-tre 1864 e 1870. Uma nova lasse militar surgida durante a segundametade do s�eulo XIX busava melhores ondi�~oes e amparo do Es-tado. Ambas, a oligarquia eon^omia dos agriultores e a oligarquiapol��tia do Ex�erito, onspiravam pelo poder. Isso fez om que noBrasil, assim omo em todos os outros pa��ses da Am�eria Latina, aRep�ublia fosse fundada para servir a um grupo de interesse - no aso,



136 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASuma oligarquia eon^omia agropeuarista.Durante as primeiras quatro d�eadas da jovem Rep�ublia brasi-leira, de 1891 at�e 1930, a altern^ania no poder Exeutivo se limitou aesse pequeno grupo de pessoas, ao ponto de ter sido unhado o termo\pol��tia do af�e om leite". Essa pol��tia, iniiada na Rep�ublia Ve-lha, visava �a predomin^ania no poder naional das oligarquias paulista(produtora de af�e) e mineira (produtora de leite), om presidentes i-vis fortemente inueniados pelo setor agr�ario daqueles estados.A pol��tia das oligarquias do af�e e da peu�aria fez om que ins-titui�~oes p�ublias omo os art�orios se forjassem sob pr�atias omo onepotismo, aparelhando a m�aquina p�ublia para preserv�a-las no po-der. A origem olig�arquia da Rep�ublia afetou o sistema de governo,impedindo a ria�~ao de institui�~oes republianas aut^onomas. E, omoaontee em todo modelo de oligarquia, o grupo agropeu�ario angarioubenef��ios em detrimento de todo o pa��s.A n~ao inlus~ao de outras parelas da soiedade na equa�~ao eon^omiae pol��tia do poder foi uma onstante desde o in��io da Rep�ublia bra-sileira at�e os dias de hoje. Esse per��odo iniial onturbado ausoureperuss~oes negativas, om suessivas rupturas da Rep�ublia por gol-pes militares e por governos populistas. O ilo perverso de derroadade sistemas pol��tios olig�arquios prevaleeu no Brasil durante todos�eulo XX, em grande parte inueniado pelo fato de que a Rep�ubliase estabeleeu sobre bases podres, uma vez que as pr�oprias institui�~oesrepublianas surgiram para a manuten�~ao de privil�egios de grupos es-pe���os, e n~ao para o bem omum.Dentro desse ilo, grupos de interesse esolhiam seus l��deres e lhesdavam apoio na luta ontra o grupo de interesse aliado ao governovigente. Isso resultava em instabilidade ou at�e mesmo em golpes deEstado. O revezamento no poder n~ao oorria de maneira pa���a edemor�atia. Era uma mera disputa entre grupos de interesse peloontrole da m�aquina p�ublia e de seu aparelho de arreada�~ao tri-

137but�ario sempre resente. Ao longo de 130 anos do Brasil Rep�ubliasempre foram pouos os que realmente omandaram o pa��s.O quadro n�umero 34 resume o Brasil Rep�ublia desde de sua funda�~ao.Nele, �e poss��vel pereber a presen�a de grupos de apoio e de sus-tenta�~ao pol��tia de diversos l��deres que o Brasil teve nesse per��odo.Vemos que por tr�as de um presidente eleito havia uma oligarquia equando ela perdia sustentabilidade, uma outra oligarquia ou grupopopulista surgia. Note-se que a arga tribut�aria resia a ada novaConstitui�~ao. Um povo soberano n~ao imp~oe a si mesmo tributos eburoraia resentes. E em nenhum momento da hist�oria republi-ana brasileira vemos a soiedade organizada inueniando direta-mente a ado�~ao de medidas do governo ou estabeleendo limites -arater��stias b�asias de Estados de direito. Tamb�em n~ao se v^e pre-sidentes da Rep�ublia refor�ando institui�~oes aut^onomas, muito peloontr�ario. Portanto, o Brasil republiano �e araterizado por um mo-delo olig�arquio om rupturas populistas.A essa altura, o leitor j�a onluiu que o Brasil tem uma estruturade poder olig�arquia que passou por per��odos populistas.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.O ilo de poder no Brasil nos �ultimos 130 anos �e uma boa s��ntesepara todas as outras rep�ublias presidenialistas que sofrem os efeitos



142 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIAS

e�iente ataar desa�os externos omo guerras e aordos omeriais demaneira mais oesa. O exemplo mais not�avel de modelo onfederativohoje �e a Uni~ao Europeia.A desentraliza�~ao administrativa omo forma de melhor atender�as demandas da popula�~ao tem sido uma tend^enia mundial desde oadvento do liberalismo pol��tio, no s�eulo XVIII. Com o avan�o dosmodelos de representatividade pol��tia do povo em ada pa��s, a op�~aopela desentraliza�~ao do poder tem sido a regra, n~ao a exe�~ao.Fonte: IBGE/ WikipediaSe h�a algum impedimento �a ria�~ao de um Estado desentralizadoom partes aut^onomas, esse impedimento se resume exlusivamenteao usto de ria�~ao de assembleias legislativas e outras institui�~oesloais, omo ag^enias reguladoras e ortes judiiais. A opera�~ao admi-nistrativa em estados federativos ou desentralizados ostuma ser maisara. Mas esse �e o �unio por�em. Em ompara�~ao om as outras van-tagens, evidentemente o usto se reverte em benef��ios efetivos para asoiedade.

139�A primeira vista, os dois fatores pareem dizer a mesma oisa. En-tretanto, s~ao muito distintos. A entraliza�~ao de poder refere-se aopoder de legislar (riar e alterar leis) e ao poder de tributar (obrarimpostos). Note-se que, quando o poder �e entralizado em uma �uniaassembleia e as jurisdi�~oes menores do pa��s n~ao t^em autonomia parariar suas pr�oprias leis, �a mais f�ail obter ontrole de toda a na�~ao.Tamb�em �e mais interessante ontrolar o poder entralizado justamenteporque ele onentra o maior volume de tributos. Aontee que o pro-esso eleitoral para um poder entralizado �e muito mais ompetitivoante ao modelo em que o poder entral n~ao onentra tanto os pode-res legislativos e tribut�arios. Os grandes grupos de interesse se for-mam para ompetir pelo poder quando existem essas irunst^anias,ao passo que em sistemas desentralizados o volume de reursos tri-but�arios e legislativos �a pulverizado em diversas assembleias legisla-tivas em todo o territ�orio naional. A desentraliza�~ao, portanto, mi-tiga o ontrole efetivo de todo o sistema e reduz o interesse eon^omiode se ompetir pelo poder entral.Quando um pa��s tem omando e representa�~ao entralizados, o quegeralmente oorre �e ine�i^enia administrativa. Em um governo en-tralizado, omo em um Estado unit�ario, a diversidade regional n~ao�e representada politiamente. �E por isso que a maioria dos Estadosunit�arios entralizados s�o funiona bem em pa��ses min�usulos, omuma popula�~ao reduzida e poua disparidade entre regi~oes. Liehtens-tein, M^onao, Luxemburgo e Andorra s~ao bons exemplos.Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.A maioria dos Estados unit�arios om popula�~ao mais numerosaou om maior extens~ao de terras que os menionados aima ontaom meanismos de desentraliza�~ao do poder ou om prov��nias eregi~oes que gozam de erta autonomia administrativa. Pa��ses omoFran�a, Inglaterra, Espanha, It�alia e Jap~ao s~ao exemplos de na�~oesom grande volume populaional e om algum n��vel de desentra-liza�~ao administrativa. Nesses asos, o Estado unit�ario permite que
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as diferentes regi~oes se representem politiamente, mas pode retomaro poder pol��tio ou interferir na administra�~ao loal a qualquer mo-mento.Fonte: Wikipedia, 2007H�a uma forma de desentraliza�~ao mais efetiva e permanente do queum Estado unit�ario desentralizado. Essa forma �e a federa�~ao. Emum sistema federativo, as prov��nias ou estados-membros gozam deum n��vel de autonomia administrativa, jur��dia e tribut�aria que umaprov��nia em um Estado unit�ario n~ao teria. O poder da Uni~ao n~aotem lien�a para interferir nas quest~oes de ada um de seus estados-membros, a n~ao ser em situa�~oes raras e extremas determinadas pelaConstitui�~ao. As federa�~oes, por outro lado, n~ao t^em soberania, que�e exerida pelo poder da Uni~ao.Interessante notar que a estrutura de poder dos estados-membros
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de uma federa�~ao para om seus muni��pios �e ompar�avel a de umEstado unit�ario. Ou seja: uma federa�~ao �e omposta de v�arios estados-membros aut^onomos que s~ao, por sua vez, estados unit�arios em rela�~aoaos seus muni��pios.Os pa��ses federativos geralmente t^em maior tamanho geogr�a�o epopula�~ao extensa. Estados Unidos, Canad�a, Austr�alia, Brasil, Ar-gentina, Alemanha, �India e R�ussia se enquadram nessa de�ni�~ao. ASu���a e a B�elgia s~ao exe�~oes: mesmo pequenos, esses pa��ses t^emestados-membros federados.Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.A forma mais extrema de desentraliza�~ao pol��tia oorre no mo-delo de onfedera�~ao. Nesse modelo, ada estado-membro �e aut^onomoe soberano. Ou seja, os estados s~ao ompletamente independentes unsdos outros. O que os une �e um aordo de interesses para atua�~aoem onjunto em ausas omuns, mas eles podem at�e mesmo mantermoedas e l��nguas diferentes. Estados Unidos j�a seguiram esse modelo,assim omo a Su���a, om a Confedera�~ao Helv�etia, mas posterior-mente optaram por um modelo federativo por entender que seria mais



146 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASO segredo dos ditadores modernos que operam sob um Estado dedireito fragilizado �e onentrar o poder pol��tio enquanto mant�em umafahada de independ^enia do Legislativo e do Judii�ario. No Brasil,dois exemplos reentes dessa distor�~ao s~ao as nomea�~oes de ministrosdo Supremo Tribunal Federal pelo hefe do Exeutivo para a defesa deum projeto de poder e a me^ania de ompra de votos no Congresso,ujo proesso �ou onheido omo Mensal~ao. Com artif��ios omoesses, o governante mal-intenionado onsegue alterar as leis para go-vernar e se perpetuar no poder. Quando os poderes se mant^em equi-valentes e independentes, �a dif��il modi�ar as leis para que um ououtro se bene�ie.
Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.No perverso modelo brasileiro, a onentra�~ao de poder muitas ve-zes passa desperebida, esondida dentro das autarquias e ag^eniasreguladoras ujos diretores s~ao nomeados pelo poder Exeutivo. Es-sas autarquias t^em poder independente e podem regulamentar, riartaxas e limitar direitos de idad~aos.H�a mesmo aquelas ujas normatiza�~oes t^em impato direto na qua-lidade de vida do idad~ao. �E o aso da Ag^enia Naional de Vigil^aniaSanit�aria (Anvisa), que hega a impedir a importa�~ao de ertos medi-amentos indispens�aveis ao tratamento de doen�as raras apenas porraz~oes omeriais. Mesmo se o poder Exeutivo for reduzido �as no-mea�~oes para as autarquias, h�a riso de surgimento de um poder en-tral tir^anio. No Brasil, quando se trata de autarquias, o povo n~ao
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No aso brasileiro, a situa�~ao �e de tal modo peuliar que o poderextremamente entralizado em Bras��lia onvive om institui�~oes regi-onais, estaduais e at�e mesmo muniipais aptas, ao menos em tese, aoperar num regime desentralizado. Ou seja: implementar um federa-lismo de fato n~ao impliaria numa despesa estratosf�eria.Como �a a a�~ao das oligarquias em um Estado desentralizado?O efeito das oligarquias em um Estado unit�ario �e sempre maior queem um Estado federativo. Na federa�~ao, para que uma oligarquiaobtenha o poder total ela ter�a de onquistar poder pol��tio em adaum das subdivis~oes aut^onomas, ao passo que num Estado unit�ariobasta ontrolar o poder entral.�E poss��vel que surjam oligarquias loais num Estado federativo?Certamente. Mas, onforme o que j�a foi exposto, aabar de vez om as



144 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASoligarquias �e um objetivo ut�opio. Nossos esfor�os devem se onentrarem limitar o efeito de sua atua�~ao, algo que �a mais plaus��vel quandoo poder pol��tio �e pulverizado em diversas �areas, mitigando o interessede ompetir pelo poder entral e enareendo qualquer tentativa deontrole efetivo de todo o sistema pol��tio.

Fonte: WikipediaEm outras palavras, quanto mais poder onentrado houver, maiorser�a a ompeti�~ao por ele e isso pode gerar instabilidade. Em umaorganiza�~ao fragmentada, aso uma oligarquia domine o poder de ma-neira totalit�aria em um estado-membro, os demais estados e o pr�opriogoverno da Uni~ao limitar~ao as a�~oes desse grupo. A desentraliza�~aofomenta, portanto, a ria�~ao de limites bilaterais entre os estados-membros. J�a o poder entralizado est�a mais suset��vel a situa�~oesde onentra�~ao de poder. Quando h�a onentra�~ao, o poder entralrege por dereto, sem onsiderar as posi�~oes de representantes popu-lares. Invariavelmente, a onentra�~ao leva a um Estado totalit�ario,

145orrupto e desp�otio que, por sua vez, gera ainda mais onentra�~ao.Quando um grupo olig�arquio onsegue onentrar poder, ele faz detudo para entralizar ainda mais poderes legislativos e tribut�arios daspartes administrativas que ainda t^em alguma autonomia.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.A onentra�~ao de poder, por sua vez, refere-se �a destrui�~ao dostr^es poderes do Estado de direito (Exeutivo, Legislativo e Judii�ario).Quando o Exeutivo ome�a a ontrolar os outros poderes, o omandotorna-se onentrado. Note no quadro 41 omo no sistema \superpresi-denialista" brasileiro, o presidente nomeia para ag^enias reguladorase at�e mesmo outros poderes do Estado que deveriam ser independentese iguais ao poder do presidente. Se o poder exeutivo tem a prerro-gativa de nomea�~ao por de�ni�~ao, o poder nomeado �e dependente dopoder exeutivo. Dessa maneira, no sistema presidenialista, uma s�opessoa, o presidente, passa a ontrolar a agenda do poder pol��tio eeon^omio do pa��s.



147tem poder de impor limites sobre quem det�em poder sobre o povo. Eisso preisa ser revisto.Atualmente, a maioria das na�~oes, de uma maneira ou de outra,postula em suas onstitui�~oes os mesmos preeitos da Carta Magnanorte-ameriana. No papel, todas as na�~oes que omp~oem as Orga-niza�~oes das Na�~oes Unidas (ONU) t^em onstitui�~oes em linha omo liberalismo pol��tio idealizado por John Loke. Na pr�atia, no en-tanto, pouqu��ssimos pa��ses t^em o privil�egio de ser de fato regidos sobesses prin��pios. A sede pelo poder total onsegue maquiar qualquersistema pol��tio, at�e mesmo num Estado de direito om meanismosdemor�atios.A Am�eria Latina e a maioria dos outros pa��ses que optaram porsistemas presidenialistas sofrem os efeitos do entralismo e da on-entra�~ao de poder. Inevitavelmente, seus povos vivem uma mentirainstituional, inluindo os brasileiros. O que podemos fazer? Paraombater a atua�~ao das oligarquias, nossa estrutura de poder tem deser revista. Seria neess�ario:1. Submeter a referendo popular a ria�~ao de estatais, autarquiase ag^enias reguladoras;2. Coneder ao povo o poder de revoga�~ao do mandato das pessoasnomeadas pelo Exeutivo para estatais, autarquias e ag^eniasreguladoras;3. Transferir para os estados-membros atribui�~oes omo gest~ao daPrevid^enia, regulamenta�~ao trabalhista, libera�~ao ou n~ao de a-samento entre homossexuais, estabeleimento ou n~ao de pena demorte para determinados rimes et. Ou seja: responsabilidadeshoje restritas �a Uni~ao, onforme o Artigo 22 da Constitui�~aoFederal, se tornariam atribui�~oes dos estados-membros via le-gisla�~ao omplementar.



148 CAP�ITULO 8. SUCESS ~AO DE OLIGARQUIASEssas s~ao apenas algumas iniiativas que limitariam o poder entral.A maioria dos pa��ses modernos disp~oe desses e de outros instrumentosque, uma vez adotados aqui, se on�gurariam no primeiro passo paraa ria�~ao de um Brasil n~ao olig�arquio, om menos onentra�~ao dosmeios de produ�~ao nas m~aos de pouos.


