
150CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASEm agosto de 2014, atingi uma enruzilhada em minha pequenadistribuidora de autope�as. Em abril daquele ano, minha empresa teveo melhor desempenho de sua hist�oria e eu areditava que ap�os a Copado Mundo, o om�erio retornaria om a mesma for�a demonstrada emabril. Foi ent~ao que . . . Surpresa! Quase metade de meus lientes �ouinadimplente em maio, junho e julho.Como minha arteira de lientes �e pulverizada e omposta de peque-nos empres�arios - geralmente, lojistas - espalhados por todo o Brasil, oquadro tornou-se rapidamente preoupante. N~ao se tratavam de asospontuais. Fiquei intrigado. Quando ontrastava meus n�umeros omos dados da eonomia, a taxa de desemprego se mostrava baixa, pertodos 4%, e o PIB resia pouo aima de 1%. Como tamb�em tenho ex-peri^enia no merado �naneiro, notei que Copom havia aumentadoos juros duas vezes onseutivas no per��odo. Aquilo, aparentemente,n~ao fazia sentido: pequenos empres�arios fehando as portas ou tendodi�uldades em aertar as ontas e o governo subindo juros para on-ter a ina�~ao? Ser�a que outros segmentos da eonomia estavam indot~ao bem assim para alavanar aquele aumento de pre�os? Ser�a que omerado estava vendo algo que eu ainda n~ao via?D�uvidas a parte, no pr�oprio m^es de agosto tomei provid^enias parareduzir ustos �xos e administrativos e travei toda reompra de pro-dutos que n~ao girassem no m^es. Eliminei vendas a prazo e passei aaeitar somente dep�ositos em onta ou pagamentos om art~oes der�edito.Dois meses depois, registrei que a empresa tinha reduzido seus us-tos em mais de 70% e o faturamento havia despenado para menosde 40%. O neg�oio, que era pequeno, regrediu para a ondi�~ao de mi-roempresa em quest~ao de dois meses. O �unio dado positivo era queeu havia atingido um novo ponto de equil��brio sustent�avel e poderiamant^e-la operando om reposi�~ao m��nima de produtos de alto giro emargem.
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Cap��tulo 9

V�arias Oportunidades ePouos Capazes deAproveit�a-las

Conentrar renda n~ao �e o problema; o problema �eonentrar oportunidadesTodo sistema de governo sabe que tem de atender �as expetativasde sua popula�~ao. Mesmo as autoraias mais tradiionais pagam, deuma maneira ou de outra, para se manter no poder. A politiza�~aoda pobreza �e um fator potenialmente desestabilizador mesmo nossistemas mais bem ontrolados e leg��timos. Mas o que gera o deson-tentamento om a pobreza varia onforme a �epoa e o ontexto.Quest~oes omo a desigualdade soial, a m�a distribui�~ao de renda ea reivindia�~ao por reforma agr�aria n~ao geram no s�eulo XXI o mesmograu de desontentamento que geravam at�e o in��io do s�eulo XX. Oque produz a perep�~ao de pobreza e o desontentamento atualmente �eo dif��il aesso aos meios de produ�~ao e �as oportunidades. Vou expliaressa a�rma�~ao partindo de uma experi^enia pessoal.149



154CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASde �naniamento de grandes projetos om juros muito abaixo do que�e pratiado ao p�ublio em geral torna a depend^enia de todos grandesempres�arios nos mandos e desmandos do governo.No quadro 43 (par�agrafo 9 25), a lista (inompleta) de grandes em-presas om �naniamento do BNDES que est~ao envolvidas na Opera�~aoLava Jato.Fia o registro de omo a interdepend^enia de grandes empres�ariose o governo os for�am a se posiionar e agir em prol de agentes p�ubliosque os favoreem. O que �e importante notar �e que a mudan�a paraum sistema ompetitivo de livre merado n~ao �e a melhor op�~ao paraesses grandes empres�arios. E mesmo diante da gritante diverg^eniaideol�ogia que aparentemente possa existir entre um l��der empresarial eum sindialista defensor do soialismo �a moda petista, ambos estavamlado a lado no apoio a Lula, Dilma e assemelhados no que tange aosontroles exeridos sobre a eonomia.Para quem entende omo o sistema olig�arquio de eonomia pla-nejada funiona, essa aparente ontradi�~ao faz todo o sentido. Emum sistema olig�arquio, as oligarquias asseguram privil�egios para sipor meio do Estado. Grandes empres�arios, sindiatos, funion�ariosp�ublios (eleitos e nomeados) onstituem as oligarquias mais omuns.Em tese, se um pa��s olig�arquio registrar taxa de emprego resente,�e muito prov�avel que essa inje�~ao de for�a produtiva tenha origemem oligarquias eon^omias \amigas" do governo ou em oligarquiaspol��tias riadas pela Constitui�~ao. Enquanto isso, empresas menores,fora do \anal de valor" olig�arquio, resem menos, estagnam oufeham.Seguindo a teoria, a maior parte da regulamenta�~ao riada pelogoverno visa ao aumento de ontrole das oligarquias pol��tias ou �a eli-mina�~ao de ompeti�~ao ontra as oligarquias eon^omias. Tudo isso setraduz em mais buroraia e tributos sobre aqueles que est~ao fora dessearranjo: ou seja, a lasse m�edia trabalhadora, pro�ssionais liberais e

151Tomei as deis~oes neess�arias para sobreviver sem reetir tantosobre o ontexto geral j�a que muitos dos meus lientes tomavam asmesmas provid^enias. Apesar da dr�astia redu�~ao, estava aliviadode ter me anteipado a um en�ario que para mim era �obvio desdeaquele momento: o Brasil estava entrando em rise eon^omia. Comm�orbida satisfa�~ao, enarei minha ontabilidade alulando o quantohavia poupado omparando om o aso hipot�etio de ter mantido amesma estrutura de ustos frente a baixa demanda que meu segmentoj�a registrava.Ent~ao resolvi prestar mais aten�~ao ao en�ario pol��tio. At�e aquelemomento, estava alienado das quest~oes pol��tias brasileiras. Aompa-nhava por alto as evolu�~oes do aso Mensal~ao. Intuitivamente, omotodo brasileiro, pensava que tudo poderia, omo se diz popularmente,\terminar em pizza", omo em diversos outros asos de orrup�~ao degovernos anteriores.Mas aquele es^andalo dava sinais de ser diferente. �Aquela altura, aOpera�~ao Lava Jato, deagrada em abril de 2014 por prouradores daRep�ublia e investigadores da primeira inst^ania da Justi�a Federaldo Paran�a, j�a ontava om 46 indiiados por rimes de forma�~ao deorganiza�~ao riminosa, ontra o sistema �naneiro naional, falsidadeideol�ogia e lavagem de dinheiro e om 30 presos, entre eles um doleiroligado �a ent~ao ministra da Casa Civil e um ex-diretor da Petrobras.O simples fato de que pessoas importantes estavam sendo presas eindiiadas, orriqueiro na maior parte dos pa��ses, soava surpreendenteno Brasil.H�a tempos eu areditava que o Brasil, tendo formado institui�~oesindependentes nas �ultimas d�eadas, ome�aria a ver evolu�~oes natu-rais em seu sistema pol��tio. A Lava Jato pareia indiar que essasevolu�~oes estavam em urso.Um re�em-empossado Ministro do Supremo Tribunal Federal, noentanto, esolhido a dedo pela ent~ao presidente, deu um banho de �agua



152CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASfria em meu otimismo. Ele libertou todos os envolvidos no esquemado Mensal~ao apenas uma semana ap�os sua posse. Naquele momento,tudo o que eu havia aprendido, admirado e resguardado omo sagradona Ci^enia Pol��tia me retornou �a abe�a omo um ashbak e umalerta.\N~ao temos um estado de direito!", pensei imediatamente. \H�auma n��tida onentra�~ao de poder no Exeutivo!", indignei-me. \Ser�a?Como os outros n~ao est~ao vendo isso? Jornalistas, ientistas pol��tios,onde est~ao vo^es? Ningu�em vai fazer nada?", questionei para, logo,em seguida, relativizar: \Devo estar errado, n~ao deve ser t~ao graveassim".Reeti a respeito do que minha empresa passava naquele momentoe me indaguei se os fatos n~ao poderiam estar relaionados. Pensei oseguinte: suponhamos que n~ao temos um governo de leis, um Estadode direito. Se isso for verdade, �e �obvio que n~ao temos tamb�em umsistema de livre merado. Foi a�� que me alarmei. Naquele momento,�quei de fato, pasmo. Todo ientista pol��tio sabe que o livre mer-ado s�o existe e s�o se sustenta se for regido por um de Estado dedireito, governado por leis e om institui�~oes p�ublias independentes,transparentes e repletas de freios e ontrapesos entre si.Mas por que tanto alarde? Porque sem isso o que nos resta �e aant��tese: um sistema pol��tio olig�arquio, de eonomia ontrolada eplanejada entralmente. Ou seja, uma esp�eie de soialismo que tantodesrevi em ap��tulos anteriores. Minha experi^enia empresarial medava sinais de que eu poderia estar erto. N~ao �e de hoje que peque-nos empres�arios om quem tive ontato se queixam da buroraia, daalta tributa�~ao, da baixa rentabilidade e do baixo resimento de seusneg�oios mesmo om o Brasil registrando um alto resimento do PIB.Muitos lamentavam n~ao poder expandir e abra�ar oportunidades porausa da legisla�~ao trabalhista ou por falta de aesso a um �nani-amento ompetitivo mesmo nos momentos em que o pa��s registravataxas de ina�~ao e de desemprego bastante baixas.

153Em outras palavras, algu�em estava resendo e ontratando, e n~aoeram os pequenos e m�edios empreendedores. Em onversas om gran-des empres�arios e organiza�~oes pr�oximas, eu onstatava que esse pro-blema pareia distante. Na medida em que a rise aumentava e oses^andalos passaram a envolver toda a �upula do governo, notamosque diversos grandes empres�arios se manifestaram para defender amanuten�~ao do quadro pol��tio. Eles n~ao viam neessidade de impea-hment mesmo diante de um Exeutivo desastroso.O presidente do onselho da COSAN, Rubens Ometto, por exem-plo, deu uma entrevista \reonheendo m�eritos" da presidente DilmaRousse�. A COSAN �e um onglomerado diversi�ado em log��stia,energia, alimentos e ombust��veis. Ometto pontuou que a presidenteera \mulher patriota, orreta e de �bra", e que foi essenial para in-terlou�~ao om o governo quando era ministra de Minas e Energia nogoverno Lula. Em 2015, a COSAN ontinuava on�ante om a pre-sidente Dilma e inaugurou uma nova re�naria om �naniamento dobano estatal BNDES. Depois da derroada do governo Dilma e o apro-fundamento dos es^andalos, essa opini~ao p�ublia de Ometto mudou.V�arios grandes empres�arios omo Ometto tiveram que se reposiionarpubliamente para evitar o es�arnio. Dos males, o menor.Em outro setor da eonomia, uma varia�~ao do mesmo tema se re-pete, mas om ra��zes muito mais profundas. Wesley e Joesley Batista,donos da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, �-zeram muito mais do que lobby em prol dos governos de Lula e Dilma.Como as investiga�~oes da Lava Jato depois de 2015 mostraram, as-sim omo a Petrobras e a Odebreht, a JBS on�gura omo uma dasempresas mais envolvidas e dependentes de relaionamento om o go-verno. Grandes esquemas de propina para ganhos pol��tios e obten�~aode �naniamento p�ublio oorreram.Infelizmente a lista de grandes empres�arios dependentes envolvidosom o governo n~ao se resume a esses pouos menionados. Tamb�em,pudera: a onentra�~ao de dep�ositos em banos estatais e a apaidade



158CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASintranspon��vel pelo indiv��duo.Na eonomia moderna, o oneito de meio de produ�~ao (apital)enontra-se em transi�~ao. Entre eonomistas e ientistas pol��tioss�erios, o termo \apital" j�a n~ao signi�a o mesmo daquele utilizadona araia narrativa marxista. Hoje, os meios de produ�~ao (ou o api-tal) est~ao mais vinulados ao aesso �as oportunidades e �a apaidadede materializ�a-las. Em um passado reente, a de�ni�~ao restringia-sea bens tang��veis, tais omo propriedades, moeda, m�aquinas, m~ao deobra et.Pontue-se aqui que vo^e n~ao tem raz~ao para se aigir aso seja essaa ideia que ainda tem de \apital". Oorre que as oisas tornaram-semais omplexas depois das revolu�~oes tenol�ogias e de informa�~aoda virada do mil^enio para �a. O valor de merado de muitos bensonretos - omo arros ou minas de diamante - pode ser inferior aopotenial de ideias e �erebros riativos. Qual �e o maior apital dis-pon��vel, por exemplo, no Vale do Sil��io, na Calif�ornia? O ativo imo-bilizado das empresas f��sias l�a instaladas ou o patrim^onio inteletualdas lideran�as de ompanhias omo Apple, Google e Mirosoft? Casoos Estados Unidos venham a se tornar um pa��s menos vi�avel paraneg�oios e as prinipais mentes da ind�ustria da tenologia deidammigrar, por exemplo, para a Isl^andia, em qual das duas na�~oes estar�ao maior apital do segmento? �E f�ail onluir que, no passado, os bensmais tang��veis tinham valor por si s�o. Hoje, o valor deles �e relativo eoutras oisas ganharam valor.Voltemos a 2014, para aquele momento em que eu ontrastava arealidade �ardua que vivia todo o setor em que atuava minha empresaom a relativa sa�ude da eonomia naional.Passei a notar que as oportunidades n~ao estavam se materializandopara muitos dos pequenos empres�arios e que somente os grandes esta-vam satisfeitos. Isso signi�a v�arias oisas ruins. Signi�a que diversasoportunidades nuna se materializar~ao no Brasil se n~ao forem do in-

155os miros, pequenos e m�edios empres�arios.

* Lista atualizada Maio de 2017Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.A distor�~ao desse sistema �a lara quando notamos que as gran-des empresas do Brasil frequentemente registram taxas de resimentosuperiores �as de pequenas empresas. A regra no merado global �ejustamente o oposto: �e mais normal uma pequena empresa reserproporionalmente muito mais do que uma grande empresa j�a estabe-leida. Numa situa�~ao de livre merado, por terem estruturas maisenxutas e ontar om gest~ao menos buror�atia, empresas pequenasgeralmente demonstram taxas de resimento superiores. Fia a su-gest~ao para que eonomistas se debruem de modo mais aprofundado



156CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASsobre essa distor�~ao.
Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Seria poss��vel que, por serem as �unias que det^em privil�egios re-gulamentares e aesso a �naniamentos subsidiados pelo governo viaBNDES, somente as grandes empresas fossem apazes de viabilizar amaioria das oportunidades, alijando boa parte dos empreendedores epequenos empres�arios do aesso ao jogo do merado? Em aso posi-tivo, isso araterizaria a onentra�~ao dos meios de produ�~ao e seriamort��fero para qualquer modelo de governo demor�atio. Eu diriaque essa onentra�~ao de r�edito, poder e inu^enia nas m~aos de unspouos empres�arios �e mais fatal para a demoraia do que a pr�opriaonentra�~ao de poder pol��tio.At�e o �nal de 2014, essa era uma tese emp��ria que eu ompar-tilhava om alguns outros pequenos empres�arios. Eles ahavam quefazia todo o sentido, mas nenhum de n�os podia validar a teoria omdados onretos. Foi ent~ao que perebi que embora fosse neess�arioum estudo mais alentado sobre a rela�~ao desigual de aesso ao r�editoe as regulamenta�~oes laramente favor�aveis �as grandes empresas, uma

157outra forma de valida�~ao da tese a��a em nosso olo. Os es^andalosdo Mensal~ao, do Petrol~ao e do BNDES estavam estourando na m��dia.E todos os oneitos oriundos de teorias visitadas h�a muito tempo sematerializavam diante de mim. Eu n~ao queria areditar que aquilofosse verdade, pois seria o olapso dos sistemas pol��tio e eon^omiodo Brasil. Ou seja, uma nova ruptura instituional do modelo repu-bliano.Exagero? Para um leigo, pode pareer que seja, mas a Ci^eniaPol��tia j�a oletou exemplos o bastante, em diversos momentos hist�oriosem diferentes pa��ses, para notar a�� erto padr~ao.A onentra�~ao da renda ou dos meios de produ�~ao (apital) nasm~aos de pouos �e sempre uma onstante. Todas as idades do mundotem onentra�~ao de renda e n~ao por isso vivem no aos. O queinevitavelmente ausa o olapso dos sistemas eon^omio e pol��tio �ea falta de aesso �as oportunidades que possibilitam a asens~ao soial.As oportunidades e n~ao neessariamente a renda ou o apital �e quepreisam estar aess��veis a uma massa r��tia de pessoas para se riar aperep�~ao de que todos podem sair da pobreza atrav�es de seus pr�opriosesfor�os. Caso ontr�ario, as pessoas sentem que existem obst�aulosintranspon��veis travando suas vidas. Desenvolvem a perep�~ao de queest~ao presos �a pobreza ou �a medioridade por meanismos que nadat^em a ver om seus esfor�os ou talentos. Essa perep�~ao torna-se umriso para a estabilidade de um pa��s.�E muito importante distinguir o debate aera da onentra�~ao deoportunidades em ontraposi�~ao aos temas de desigualdade soial, re-forma agr�aria ou distribui�~ao de renda. Essas tr^es �ultimas bandeirass~ao meros desinentivos ontra a livre iniiativa e o livre merado.J�a a onentra�~ao de oportunidades a que me re�ro �e uma tentativade rede�nir o termo \apital" omo aesso a hanes que abrem aspossibilidades de asens~ao soial. Ou seja: a injusti�a fundamental eperigosa n~ao �e a desigualdade de renda, mas a desigualdade de aessoa oportunidades que faz om que a desigualdade de renda seja um fato



162CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASum fator de riso soial, ome�aremos a lutar por uma soiedade maisjusta, em que todos sintam que podem hegar aos n��veis mais elevadosda pir^amide dependendo apenas de seus esfor�os e talentos. Quandoentendermos que a falta de aesso �as oportunidades e aos meios deprodu�~ao s~ao um riso onstante �a estabilidade da nossa ordem ins-tituional, ome�aremos a ombater seriamente essa injusti�a. E esseser�a o primeiro passo para uma estabilidade duradoura e leg��tima.

159teresse do Estado ou das oligarquias eon^omias. Signi�a que menosempreendedores ter~ao oportunidades de asens~ao soial. Signi�a queum n�umero maior de pequenos empres�arios tender~ao a �ar pequenospara sempre, independentemente de seus m�eritos, esfor�os ou do qu~aoboas sejam suas ideias. Signi�a que haver�a menos empresas atingindostatus de grandes empresas. Signi�a um merado menos din^amio eaqueido, om menos oportunidades e diversidade de postos de tra-balho. Signi�a que menos trabalhadores on�ar~ao seu futuro e seubem-estar ao empreendedorismo. Signi�a que haver�a menos inova�~aoriada por brasileiros no eossistema eon^omio global. Signi�a quehaver�a menos ompeti�~ao e, onsequentemente, mais pre�os altos pra-tiados por grandes empresas, em preju��zo dos onsumidores.Mas a pior onsequ^enia dessa limita�~ao de aesso a esse \novo api-tal" �e o fomento do populismo e da instabilidade pol��tia e eon^omia,justamente os maiores inimigos da prosperidade. �E esse o grande mo-tivo pelo qual preisamos nos opor ao arranjo olig�arquio de eonomiaentralmente ontrolada. Seguramente os grandes empres�arios que d~aosustento a tal arranjo pereberiam eles mesmos os risos que riarampara o pa��s aso tivessem alguma onsi^enia hist�oria e pol��tia. Masboa parte deles n~ao tem esse disernimento e �e essa uma das miss~oesdeste livro.Em um paralelo hist�orio, vemos que o Estado de direito modernoriou meanismos para se proteger de efeitos similares. Atualmente,todos os Estados de direito modernos ombatem, de uma forma ou deoutra, monop�olios e oligop�olios. Institui�~oes independentes monitorama onentra�~ao de poder pol��tio e eon^omio, dado seu potenial dedesestabilizar o Estado.O povo preisa rer que tem aesso a oportunidades de asendersoialmente, politiamente e eonomiamente. Essa perep�~ao s�o �efomentada por meio das diversas hist�orias de suesso de idad~aos o-muns hegando ao pio do poder eon^omio e pol��tio. Se o Estadoou agentes eon^omios ligados a ele, onentram essas oportunidades,



160CAP�ITULO 9. V �ARIAS OPORTUNIDADES E POUCOS CAPAZES DE APROVEIT�A-LASsendo os �unios que disp~oem de meios para usufruir das mesmas, ria-se o in��io da ilegitimidade das institui�~oes p�ublias e o onsequentefomento do populismo.A hist�oria da estrutura de poder da Rep�ublia Romana da Anti-guidade nos oferee um grande aprendizado, uma li�~ao que serviu deguia para a maioria dos historiadores do mundo oidental.A Rep�ublia Romana naseu da mais alta pureza que o esp��ritohumano havia onebido at�e ent~ao om o prop�osito de riar um Estadodesenarnado, menos dependente de d�espotas eslareidos. Seria ogoverno que os gregos hamariam de governo das boas leis, a perfeitaeunomia - o Estado de Direito.Se tivermos que reontar essa hist�oria pelo prisma do tema iniial,poder��amos reont�a-la da seguinte maneira: os senadores romanos,por n~ao observarem a onentra�~ao das oportunidades nas m~aos depouos n~ao pereberam o desequil��brio soial e de for�as pol��tias, pro-duzindo a ru��na de seu sistema. O Estado de Direito que orgulhara osromanos deteriorou-se numa demoraia populista sem meanismos delimites e ontrole dos poderes, produzindo frequentes abusos. Em on-sequ^enia, a legitimidade das institui�~oes foi orrompida, a Rep�ubliaenfraqueeu-se e todo o sistema foi posto em xeque. Nesse en�ario,uma nova for�a olig�arquia assumiu o ontrole. Como a suess~ao depoder entre oligarquias �e sempre inst�avel, houve lamor popular pelavolta de uma oligarquia ainda mais forte e ontroladora - ou seja, umatirania.Muitos aham que o Imp�erio Romano, que suedeu a Rep�ublia Ro-mana em 29 a.C., foi um per��odo glorioso. Engano. Sem d�uvida houveavan�os em algumas institui�~oes sob o omando de alguns C�esares, masa onentra�~ao de poder, �a la tirania grega de mil anos antes, garan-tiu a instabilidade pol��tia e a lenta e total ru��na do imp�erio. O quesobrou de onheimento sobre esse per��odo foi mais tarde resgatadopor historiadores da Igreja e de outros pa��ses, pois em 395 d.C. n~ao

161restava nenhuma institui�~ao p�ublia ou soiedade romana onsientepara ontar sua pr�opria hist�oria.Esse ilo de derroada nos permite entender por que �e impor-tante para um Estado de direito resolver de maneira efetiva a quest~aodo aesso �as oportunidades e em segundo plano aesso aos meios deprodu�~ao para o povo em geral.Na hist�oria da humanidade, sistemas de leis promissores omo o deS�olon na Gr�eia, 594 a.C. e da Rep�ublia Romana 509 a.C., falharamno mesmo ponto e sofreram as mesmas onsequ^enias. Como primeirosintoma de sua ine�i^enia, surgem os populistas. De Pis��strato, em561 a.C, em Atenas, passando por Grahus, em 133 a.C., e J�ulioC�esar, em 46 a.C., em Roma, as tentativas de se riar uma euno-mia (boas leis) no mundo antigo suumbiram. Na raiz do problema,l��deres populistas abra�ando a narrativa de distribui�~ao de renda paraonsertar a onentra�~ao de oportunidades.Diga-se de passagem que a onentra�~ao de oportunidades e a busanatural para sair da pobreza ontribuiu a derroada do modelo feudalentre os s�eulos IX e XV, sem os l��deres populistas, mas pelos mesmossintomas.A verdade �e que o Estado de direito romano era so�stiado e su-perior a v�arios sistemas de governo que surgiram do s�eulo XIX emdiante. Contudo, somente alguns pouos pa��ses souberam apliar osaprendizados e evoluir. A maioria, infelizmente, segue repetindo osequ��voos dos antigos gregos e romanos.Nos �ultimos em anos, o Brasil vem sendo um desses pa��ses. Aamea�a que sofremos hoje �e a mesma que Gr�eia e Roma viveramna Antiguidade. Nosso anseio de riar, preservar e progredir sob umgoverno de leis foi limitado pelo populismo e pela onentra�~ao dosmeios de produ�~ao. A aus^enia de estabilidade �e t~ao frequente quea instabilidade pol��tia tornou-se a norma no pa��s. Quando enten-dermos que limitar as hanes de prosperidade a uns pouos eleitos �e


