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Resumo

Este estudo mapeia alguns tr~os que compunham 0 autoritarismo bra
sileiro no inicio da chamada abertura politica no Brasil. Busca, nos textos
produzidos por Raymundo Faoro no inicio da decada de 1980 e publicados
em veiculos da grande imprensa (jomais e revistas de circula9ao nacional),
compreender as diversas amarras que eram geradas pelos condutores da
descompressao politica em andamento. Dentre os resultados mais destaca
dos, estao os que detectam que a mudan9a em curso reproduzia as exclu
soes politicas pormeio de atitudes, medidas eprocedimentos que minavam a
possibilidade de que novos agentes sociais adentrassem a arena politica. Es
sas estrategias utilizadas pelo estamento dirigente para impedir a democrati
za9ao da vida social e politica compunham 0 segredo da velhice'etema, ou
seja, 0 segredo estava num processo politico que guardava elementos capa
zes de fazer com que as pniticas estamentais fossem perpetuadas.
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Abstract

ThepUIpose ofthis studyis to map some traces thatmade up theBrazilian
authoritarianisminthebeginningofthe so-calledpoliticalopening inBrazil. It is
our intention to understand, in texts written byRaymundo Faoro in the begin-.
ning ofthe 80s thatwere made knownby the media, the several arrangements
thatweremadebythosewho led thepoliticaldecompressionunderway.Among
the most emphasized results are those which detect that the change that was in
progress continued to reproduce the political exclusions through attitudes, me
asures and procedures that hindered the possibility ofnew social agents in the
political arena. These strategies usedbythe ruling state inorder to inhibitdemo
cratizationofthe social andpolitical lifewere "the secretofthe eternal old age",

• Raymundo Faoro and the enigmas of the political transition in the beginning of the 80's in Brazil
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that is, the secret was in a political process that kept, inside itself, elements
that were capable ofmaking state practices to be perpetuated.

Keywords: Authoritarianism; transition; democracy; political change.

Introdu~io

n aymundo Faoro (1925-2003), desde a decada de 1950, quando publi
Rcou a primeira versao da obra Os donos do poder, preocupava-se
com destacar as vanas amarras que compunham 0 enlayamento do padrao
de dominio autoritario vigente no Pais3• Desatar esses nos era, em suas
anaIises, 0 grande desano que se havia colocado nas mais diversas conjun
turas historicas. Fazendo urna abordagem historica de lange prazo, Faoro
sempre buscou demonstrar, em seus livros4, em artigos publicados na gran
de irnprensa5 e em entrevistas6

, queeram inillneras as·dificuldades de cons
truyao, no Pais, de urn padrao de organizayao social e de dominio politico
democratico e inclusivo. Apetriflcayao das exclusoes sociais epoliticas ele
denominou, em urn titulo de seus artigos, 0 segredo da velhice eterna (30
abr. 1980, p.9).

o titulo do artigo mencionado e uma alusao as discussoes de We
ber7 (1993) sobre as ciencias sociais e seu dom da etemajuventude.

2 A obra Os donos do poder foi reescrita na decada de 1970. Raymundo Faoro propoe-se, na segunda
edi~Ao, a explicar inumeros pontos levantados na edi~Ao de 1958. 0 livro incorpoTOu tambem diversos
outros elementos, visando a esc1arecer aspectos significativos do regime militar instaurado em 1964.

3 Raymundo FaoTO, jurista e cientista politico brasileiro, desenvolveu, ao longo de 50 anos, uma vasta
reflexAo sobre a vida politica nacional. Suas amilises foram publicadas em livros e em centenas de
artigos editados, semanalrnente, na grande imprensa como colunista de diversas revistas. Exerceu
tambem expressiva militiincia politica contra 0 Estado de Exce~Ao vigente entre 1964 e 1985.

4 Vejam-se os seguintes livros: Os donos do poder (1989), Assembleia constituinte (1981), Existe um
pensamento politico brasileiro? (1994), Machado de Assis: a pirtimide e 0 trapezio (1988).

S SAo centenas de artigos publicados nas decadas de 1980, 1990 e 2000. Citam-se apenas alguns: So a
nal;iio podera sepultar 0 ATO 5 (1978), Os etereos programas dos partidos (1980), As lideranr;as
enfermas (1980), A quaresma das raposas (1980), A constituinte necessaria (1980), A caricatura
e a constituir;iio (1980), A maioria de cada partido (1980), Requiem para mais um plano (1990),
Inovar niio e reformar, nem mudar (1990), A triste "modernizar;iio" (1991), A pata do centralis
mo (1991), Um desapontamentojudicial (1991), A santidade do casuismo (1996).

6 Romance sem herois (1976), Pasquim (1978), 0 governo da ineficiencia (1991), Folha de S.
Paulo (2000), IstoE (2001).

7 Segundo Weber, "Existem as cietlcias para as quais a juventude eterna e assegurada, e entre elas se
encontram as disciplinas hist6ricas; sAo aquelas em que problemas novos sAo perpetuarnente susci
tados pelo fluxo eterno e continuo da cultura". Ele diz ainda: "Os problemas culturais que fazem
mover a humanidade renascem a cada instante, sob urn aspecto diferente, e permanecem variaveis:
o iimbito daquilo que, no fluxo eternamente infinito do individual, adquire para n6s importiincia e
significa~Ao e se converte em 'individualidade hist6rica'" (WEBER, 1993, p.133)
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Fazendo urn trocadilho com a ideia de Weber de que 0 "fluxo eterno
da cultura" impulsiona desafios sempre novos as disciplinas histori
cas, Faoro procura mostrar, em seus textos, que 0 fluxo continuo de
mudan9as que ocorreram no Pais durante sua historia tern indicado
que ha uma velhice etema se perpetuando por procedimentos e pniticas
politicas postos em andamento anD apos ano, decada apos decada, se
culo apos seculo.

o "segredo da velhice etema" tern vindo atona em muitos momen
tos, segundo Faoro. As [orma90es do Estado nacional e do processo de
constitui9ao e desenvolvimento da Republica fomecem elementos fartos
para a constata9ao de que se consolidavam, no Pais, vicios politicos e
praticas autoritarias quase inamoviveis. Todavia, nao sera possivel, no
ambito deste artigo, examinar as discussoes de Faoro sobre 0 modo como
se foram reproduzindo as velhas atitudes, as velhas praticas, os velhos
vicios politicos e as velhas exclusoes ao longo da historia. Trabalhar-se
a, entao, com 0 seguinte problema: De que modo os procedimentos po
liticos, dentro da transi9ao politica, em andamento no inicio da decada de
1980,ja davam sinais evidentes, segundo Faoro, de que a logica autori
taria provavelmente sobreviveria apos 0 regime militar?

Em razao da complexidade dos elementos indicadores da manuten
9ao da sinuosidade desse processo de longa dura9ao e pela impossibili
dade de refletir sobre ele em sua inteireza, este artigo se restringira a
analise de Faoro sobre 0 periodo denominado transi9ao politica, iniciado
na ditadura militar, a partir de 1973. Mais precisamente serao analisados
os artigos escritos por ele, no inicio da decada de 1980, nos quais eram
destacadas as a90es dos condutores da descompressao politica, visando
a perenizar duas logicas politicas ja ha muito conhecidas: ada exclusao e
a do impedimento de forma9ao de espa90s publicos por onde pudessem
fluir demandas capazes de democratizar a vida social e politica.

A analise de Faoro acerca da transi9ao dialoga constantemente com
os demais processos politicos postos em andamento em momentos histo
ricos anteriores. Ele indica, em todos os artigos escritos nas decadas de
1970, 1980 e 1990, que ha procedimentos patrimonialistas e estamentais
que tern estado presentes em todas as conjunturas, ou seja, ordenando,
dirigindo, gerenciando e definindo os contomos basicos do padrao de
dominio autoritario em vigor no Pais desde seus prim6rdios.
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Quando urn padrao de dominio e estamental? Fooro, em seus varios

textos, afirma que 0 equando ha urna pratica dirigente capaz de imobili
zar partidos, grupos e classes. as govemantes agem sempre visando a
favorecer os que fazem parte do gropo de poder e a perpetuar a exc1usao
de todos os demais segmentos. As praticas estamentais tambem operam
imobilizando os poderes, de modo que nem 0 Legislativo nem 0 Judicia
rio encontram-se, de fato, desatrelados do Executivo. Nesse caso, os
tres poderes giram em tome de interesses de alguns grupos, e nao em
tome dos interesses da nayao. Urn paddlo de dominio e denominado
tambem de estamental, por Faoro, por agir de maneira a impedir 0 $urgi
mento de novas formas de controle politico institucionalizado. Exc1uir os
setores populares de qualquer possibilidade de balizar a ayao dos diri
gentes e 0 grande objetivo de todo sistema politico estamental que con
trola 0 Estado como algo privado e voltado para perpetuar uma 16gica
anacronica de administrayao publica nao-transparente.

Como esta reflexao e resultado de pesquisa maior, que esta sendo
desenvolvida em tome das analises de Faoro sobre 0 processo de disten
sao e de abertura (REZENDE, 2006; 2006a; 2006b; 2008) instaurado na
ditadura militar (1964-1985) no Brasil, neste texto, serao enfatizados so
mente alguns aspectos da vida politica nacional que foram tratados por ele
narevistaIstoE, no ano de 1980. Como saomuitos os materiais produzi
dos por ele, no calor dos acontecimentos - pois e1e produziu, em media,
urn artigo por semana no decorrer de quase 30 anos -, .esta pesquisa tern
procurado produzir urn conjunto de artigos sobre alguns periodos hist6ri
cos definidos em tome de alguns eventos importantes para a vida nacional
e que suscitaram debate acerca dos (des)caminhos da vida politica.

Entao, este texto trabalhara somente as analises de Faoro sobre
alguns meses da decada de 1980, porque nao e possivel, no ambito de
urn Unico artigo, dar conta de todas as questoes por ele discutidas naque
Ie momenta em que 0 regime militar implementava diversas medidas (tais
como a lei da anistia e a do pluripartidarismo) e muitas outras surgiam na
esteira das mudanyas em curso naquele momenta (propostas de emen
das constitucionais para instaurayao do parlamentarismo e as de trans
formar em Assembleia Constituinte os parlamentares que seriam eleitos
em 1982).
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Em quais atos, atitudes e a«;oes ficavam evidentes, no inicio da decada
de 1980, as dificuldades de democratiza«;ao da vida polftica brasileira?

No artig() 0 para-choque e a po/itica (19 mar. 1980, p.1S), Faoro
demonstrava que, ao longo da historia brasileira, 0 que diferenciava es
sencialmente as pniticas politicas teria sido 0 modo como os que detinham
poder de mando e de decisao haviam tratado a questao social, as demandas
sociais, as reivindicayoes e as tentativas dos setores populares de adentrar a
arena politica. Ele ja tinha constatado em Os donos do poder que, ao longo
nao so do Imperio, mas tambem da Republica, a estrategia de evitar aproli
ferayao de demandas sociais constituiu procedimento cotidiano do padrao
de organizayao social e de dominio.

Como apreender esses procedimentos em suas minucias, em suas par
ticularidades voltadas para 0 estancamento das reivindicayoes formadoras e
fortalecedoras de novos agentes politicos? Faoro dizia que duas formas de
tratamento das demandas sociais haviam se estabelecido firmemente no ce
nano politico brasileiro. Vma era arepressao purae simples, valendo sempre
a maximade que quem deve resolver as questoes sociais e apolicia. Aoutra
formula empregada partia do pressuposto de que a repressao nada resolve
ria, pois os demandantes sao recalcitrantes e sempre voltam acena com suas
exigencias. Nesse caso, 0 que fazer? Criarmecanismos de amortecimento
das demandas. Se as reivindicayoes sao males a ser evitados, entao, nada
resta senao sair afrente e tentar encontrar formas de estancar as ayoes que
poderiam levar a questionamentos maiores. "A lei de sindicalizayao de 1931
criou, para maior clareza dos objetivos, a metafora: 'os sindicatos ou asso
ciayoes de classe serao os para-choques das tendencias antagonicas'" (19
mar. 1980, p.1S).

No Pais, ao longo do seculo XX, haviam sido postos em andamento
esses dois procedimentos: a repressao eo amortecimento. No periodo da
transiyao politicanao era, portanto, diferente. Interpor entre 0 poder publico
e a sociedade urna serie de amortecedores era urn dos principais objetivos
da descompressao. Desde a distensao, iniciada em 1973, os condutores
daquele processo tentavam aprimorar-se mais emais na arte da construyao
desses amortecimentos. Por que era isso a1go tao importante? Porque era a
indicayao de que os mecanismos de controle sobre os setores populares e
memos estavam acionados e funcionando razoavelmente.
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A partir da segundametade da decada de 1970, teria ficado visive1 que
o autoritarismo exacerbado do regime militar sobre os trabalhadores e suas
tentativas de organiz3.980 produziu circunstfulcias em que os velhos anacro
nismos da re1ay80 entre sindicatos epoderpublico foram dando sinais muito
fortes de envelhecimento.

Paradoxalmente, foi a exacerba~ao autorita
ria que for~ou ooperariado8 a revitalizar, ao
nivel da organiza~ao e das lideran~as, 0 sindi
cato, por meio de uma rea~ao de dentro, de
sassistido de qualquer reforma legal, com 0 fim
de defender 0 salatio e lutar pelo emprego, que
desliza, 0 ultimo, em acelerada rotatividade. °
ABC paulista foi 0 centro e 0 simbolo da mu
dan~a, particularmente depois dos movimen
tos grevistas bem-sucedidos de 1978/79. A luta
de urn setor ample da sociedade, amedida que
ela se aprofundou, desbordou dos imediatos
interesses economicos, para se irradiar na de
fesa e no desenvolvimento da organiza~ao

(FAORO, 19 mar. 1980, p.l5).

No inicio da decada de 1980, em razao da emergencia de 0 que se
convencionou chamar de novo sindicalismo - ver Antunes (1988), Ianni
(1980), Moises (1982) -, Faoro parecia esperanyoso em rel3.9ao aabertura
de novos canais por onde fluissem novos espayOS politicos. Esses ultimos
eram gestados pela ''necessidade e conseqiiencia das proprias reivindica
yoes em debate" (FAORO, 19 mar. 1980, p.1S). Mantinha e1e a expectativa
de que os novos agentes que emergiriam nesse contexto de descompressao
politicanao sucumbiriam ao economicismo (voltado somente para as con
quistas salariais) nem ao espontaneismo incapaz de travar uma luta politica
consistente.

Ravia, no entanto, algumas indicayoes de que os segmentos dirigen
tes e dominantes tenderiam a criar sistemas de frenagens, visando a im
p1ementar alguns retrocessos napoliticade transiy80. Tais recuos se dariam,

• 0 corporativismo administrativo, a colabora~lio da estrutura sindical com 0 poder publico, a tutela
estatal etc. se transformaram quase num "consagrado patrimonio da c1asse operaria. A legisla~ao de
1939, com 0 enquadramento e 0 imposto sindical, aprofundou a tutela estatal" (FAORO, 19 mar.
1980, p.15).
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segundo os dirigentes, caso as ayoes politicas dos trabalhadores continuas
sem a mostrar-se antagonicas em re1ayao aos caminhos assentados nas pro
postas de abertura gradual e segura sugeridas pelos dirigentes.

Essa previsao de Faoro acerca do processo de frenagem -longamente
conhecido na politica brasileira desde 0 seculo XIX (BOMFIM, 1931)
ficava evidente na tentativa do ultimo presidente militar, 0 Gal. Joao Baptista
Figueiredo (1979-1985), de convocar os trabalhadores para treguas que,
segundo 0 general, eram necessarias ao processo de transiyao. Observe-se
sua fala abaixo:

As crises que ai esmo, entre as quais a econo
mico-financeira, germinavam quando lancei 0

projeto de abertura. [...] Entendo, contudo, que
a democracia pluralista e liberal, em vez de
dificultar a adaptayao as novas condiyoes do
mundo, e 0 regime que, bern praticado melhor
serve it soluyao dos problemas sociais e politi
cos criados pelas mudanyas que se operam na
sociedade. [...] A abertura democnitica entra,
aqui e agora, em seu segundo momento. [...]
Eimperativo, pelo menos agora, diante das di
ficuldades com que 0 pais se ve a brayos, que
se estabeleya tregua politica para superannos
mais facilmente, em clima de cooperayao e
entendimento, esses graves problemas (FI
GUEIREDO, 1983, p.20).

Atitudes9 voltadas para evitar 0 fortalecimento de demandas sociais
eram apontadas por Faoro como urn dado revelador do segredo da velhi
ce etema detectada na pratica politica brasileira. Outros atos tambem indi
cavam os excessivos cuidados dos dirigentes para que nao se formasse
uma opiniao publica questionadora do processo de transiyao em curso.
Nao s6 as organizayoes dos trabalhadores eram controladas, repreendi
das, cerceadas, mas tambem todas as demais formas de resistencia que
vinham a publico.

9 Como conceito sociol6gico, a atitude e uma "disposiyao permanente" para urn dado modo de agir
(COULON, 1995).
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Aditadura militar, durante toda sua vigencia, empenhou-se para des

truir, camuflar e impedir as multiplas formas de resistencia, viessem elas de
onde viessem. Urn caso revelador de que esse modo de agir estava ainda em
pleno vigor, no periodo da abertura, foi 0 banimento do jomal 0 pasquim,
emmaryo de 1980.0 Ministerio daJustiya, diz Faoro, em seu despacho,
afrrmava que 0 peri6dico havia saido de circulayao com "base no artigo 63
da Lei de Imprensa" (FAORO, 26 mar. 1980, p.1S), e nao com base na lei
de seguranya nacional. Por que se invocavaaquelaprimeira, e nao a segun
da? 0 govemo, pormeio do Ministerio da Justiya,justificava que tinha havi
do atentado amoral e aos bons costumes por parte do jomal. "0 gesto tern
a marca inconfundivel e nao-confessada do AI-S, ora revogado, mas vivo
nos seus efeitos [...]. Acensura politica pode, diante da indefiniyao ou da
generalidade do atoministerial, voltar, com apele de ovelha da proteyao ao
pudor da familiapatriarcal e tradicional" (Idem).

Raymundo Faoro analisavadetalhadamente os inUmeros procedimen
tos indicadores das dificuldades que se impunham nessa transiyao da ditadu
ra militar para a democracia. Eram tantos os controles sobre a vida social e
politica, cuidadosamente dirigidos pelo grupo no poder, que se tomava cada
vez mais evidente que 0 regime militar estava chegando ao fim, mas nao
estariam se findando seus efeitos, que sobreviveriam aindapormuitos anosJo•

Suas analises sobre 0 govemo Collor demonstraram, alguns anos depois,
que ele nao se havia equivocado em suas previsoes. Ele dizia:

[...] os dois primeiros govemos instaurados a
partir de 1985 eram dotados da mesma alma
autoritaria da ditadura. Tanto no govemo de
Jose Samey (1985-1990) quanto no de Fer
nando Collor de Mello (1990-1992), as ayoes
indicavam a persistencia do regime mi1itar de
1964 dentro da transiyao em curso. 0 exame
dos procedimentos politicos e juridicos
dos dirigentes denotava tais continuidades
(REZENDE, 2006, p. 38).

10 Referindo-se ao pleito de 1989, Faoro afirmava: "A eleic;ao direta, fonte de tantas esperanc;as, mas
que nao fez outra coisa senao tornar eletivo 0 poder autoritario, gera urn ser [0 presidente eleito
Fernando Collor de Melo] indefinido, urna irnagern criada pela rnidia [...]. A ditadura tern mil
ftsionornias e urn s6 corpo. Hli a ftsionornia de 1937 e a de 1964, mas 0 corpo e urn s6: 0 governo
fora da lei [...]". (Faoro, 10 jun. 1991, p.29)
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Observe-se que Faoro nao atirmava que 0 tim do AI_5 1!era irrelevan
teo Ele reconhecia 0 quanta era importante a desmontagem da lei de exceyao
que havia vigorado durante 10 anos. Todavia, ele reivindicava tambem 0 tim
de seus efeitos autoritanos que ainda pesavam sobre a sociedade brasileira
no inicio da decada de 1980. Como ele tinha participado da chamada "mis
sao Portela"!2

, havia de sua parte 0 entendimento de que as organizayoes da
sociedade civil deveriam continuaratuando arduamente para eliminar, 0 ma
ximo possivel, os resquicios deixados pela legislayao de exceyao.

Os residuos deixados pe10 AI-5 haviam se tornado urn dos nos mais
dificeis de desfazer, visto que as praticas autoritarias dele derivadas estavam
disseminadas amplamenteno modo de encaminhamento dos controles sobre a
transiyao politica em cursO. Por que a lei de exceyao, mesmo em processo de
extinyao, ainda continuou, de alguma forma, viva nos procedimentos postos
em andamento a partir de 01 de janeiro de 1979? Isso ocorreu pelo fato de
que 0regime militar s6 aboliaos atos institucionaismediante0 estabelecimento
de urn sistemade "compensayao de cautelas, artificios e salvaguardas" (FAO
RO, 02 abr. 1980, p.23). Tais mecanismos garantiram apersistencia dos efei
tos autoritariosdos atos institucionais, mesmo apos suaextinyao.

Todavia, ao constatar a sobrevivencia de tais efeitos dentro da des
compressao politica, Faoro nao supunha que havia impossibilidade total de a
sociedade civil intervirpara tentar desmantelar os resquicios do AI-5. Atran
siyao, afrrmava ele, era conduzida e controladapelos dirigentes, mas ela so
fria pressoes internas (ou seja, dentro do proprio grupo de poder) e externas
(da sociedade civil organizada, via movimentos sociais e outras formas de
pressao em associayoes como Associayao Brasileira de Imprensa (ABI),
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), setores da igreja etc.).

A hora e propria ao exame e a avalia
9liO dos acontecimentos e do processo,
que parece se haver exaurido antes de
realizar todas as suas potencialidades.

110 AI-5 detenninava que 0 presidente poderia decretar recesso do Congresso Nacional, assembIeias
Jegislativas e ciimaras de vereadores, decretar a intervenfYao nos estados e municipios, suspender
direitos politicos de quaisquer cidadaos. Estavam suspensas as garantias constitucionais, de habeas
corpus e de apreciafYlio judicial dos atos tornados sob a egide desse ato institucional.

12 "Nome que se convencionou dar ao dililogo do presidente do Congresso com alguns setores da
sociedade civil, de setembro de 1977 ate meados de 1978, particularmente com a Ordem dos
Advogados do Brasil (DAB), AssociafYao Brasileira de Imprensa (ABI) e Conferencia Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) - advogados, jomalistas e bispos, sintese, na verdade, mutiJada do povo
brasiJeiro" (FAORO, 02 abr. 1980, p.23).
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[...] Nao se pode ignorar que a abertura re
presenta uma descontinuidade sem ruptura,
cuja pulsaylio esta coneentrada no coman
do do quadro dirigente, fechado e circuns
crito, dono das decisoes, influenciadas pe
las pressoes internas e externas, seletiva
mente concedidas e seletivamente negadas
(FAORO, 02 abr. 1980, p.24).

Nao havia a possibilidade de conceber a abertura como urn processo
que ocoma de modo totalmente independente das pressoesque emergiam
no interiorda sociedadecivil. 0 elemento essencialera, porem, verificarcomo
os dirigentes selecionavam as demandas que poderiam influenciar as deci
sOes e como tambem escolhiam aquelas reivindicayoes que seriam totalmen
te abominadas. Dentre essas ultimas estavamtodas aquelas que pretendiam
ampliar a particip~ao na arena politica e, portanto, implementar ayoes po
tencialmente capazes de lanyar bases para construir espayos de demanda
por balizamento das ayoes dos dirigentes. 0 presidente Joao Baptista Fi
gueiredo veio apublico muitas vezes, durante seu governo, para alertar que
os dirigentes nao tolerariam as tentativas de foryar a abertura para alem de 0

que permitiam os condutores da transiyao. Einteressante observar que os
militares que compunham 0 estamento dirigente mesc1avam seus discursos
publicos, ou seja, nem todas suas falas admitiam suas intransigencias. Muitas
delas buscavam aplacar os animos dos setores mais exaltados com promes
sas de negociayoes constantes e de abertura de canais de entendimento.
Figueiredo (1981, p. 21) afinnava: "0Poder Executivo [...] esm, como sem
pre esteve, aberto aconciliayao e apnitica democratica da negociayao, es
pecialmente no campo da elaborayao legislativa".

opresidente afirmava ter disposiyao paranegociar, paraconciliar com
aqueles segmentos que estivessem enquadrados como participes do processo
de descompressao. Os demais segmentos, principalmente os grevistas, eram
rechayados como propiciadores de problemas para a transiyao em curso,ja
que subvertiam urn caminho trayado pelos dirigentes. Essemodo de operar a
vidapoliticanoo era, por certo, invenyoo dos militares. Eles davam continui
dade a urn processo de anulayao - ja conhecido em outros momentos da
hist6ria- dapossibilidadede ampliayoo de espayos de lutapoliticano interior
da sociedade civil, que se organizava depois de anos de repressao constante.
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A tentativa de romper com a paralisayao politica imposta pela ditadura
militar era cuidadosamente estancada pelos procedimentos dos conduto
res da abertura13.

Faoro afirmava em 0 desate do no cego (FAORO, 02 abr. 1980,
p.24) que era vislvel que 0 comando da abertura continuava intacto, mesmo
com 0 aumento das pressoes da sociedade civil sobre ele. Teria ficado evi
dente, desde a distensao polftica iniciada em 1973, que a passagem do auto
ritarismo para uma ordem liberal, 0 que nao queria dizer necessariamente
democnitica, far-se-ia por meio de urn processo que ampliaria as negocia
yoes com os segmentos que compunham a politica institucional. Dizia ele: "0
eventual fim da autocracia se daria pela via politica, com reflexos institucio
nais, numa sugerida proposta de entendimento que valoriza as lideranyas
politicas, claro esboyo de uma conciliayao, mais uma das inllineras que sul
cam a historia do pais" (Idem).

Essa formula de mudanya politica, conhecida desde 0 seculo XIX no
Pals, era, entao, revigorada pelo processo de transiyao em curso. Nao se
deve supor, no entanto, que a restaurayao dessa formula nao contenha espe
cificidades da conjuntura historica daquele periodo, ou seja, da decada de
1970 e 1980. Adistensao, diziaFaoro,ja teriasido aexpressao dessa tenta
tiva de estabelecer urna agenda politica que inclufsse, aos poucos, as lideran
yas politicas oposicionistas que se encontravam no parlamento. Todavia, esse
projeto miu inteiramente, quando 0 presidente Emesto Geisel (1973-1979)
editouo pacotede abril, em 197714.0 projeto dedistensao eraresultadodo
impacto produzido pelas eleiyoes de 1974:

[...J em que uma inesperada e contundente
vit6ria oposicionista nas eleiyoes majoritarias,
associada a urn anticandidato presidencial,

13 Celso Furtado, ern Brasil: a construriio interrompida (1992), discute a paralisar;:ao da vida politica
ocorrida apos 1964. Ern Conjrontaroes ideol6gicas no Brasil (2002, p.3) diz: "0 que importa
destacar e que a atividade politica amadureceu significativamente no periodo que vai desde 0 fim da
ditadura de Vargas, ern 1945, ate 0 retorno dos militares ao poder, ern 1964. Nao e de estranhar que
essa efervescencia do acontecer politico, ao incorporar segmentos da popular;:ao ate entao adorrne
cidos, haja assustado as forr;:as conservadoras que controlavam 0 poder. Mas e inegavel que, nesses
dois decenios a que nos referimos, a participa<;:ao do povo na constru<;:ao institucional do Brasil
marcou-o definitivamente".

"Corn 0 pacote de abril, de 1977,0 presidente Geisel decretava 0 fechamento do Congresso Naciona1
por tempo indeterminado, a ampliar;:ao do mandato presidencial para seis anos (exceto 0 do
presidente ern exercicio), a cria<;:ao dos senadores billnicos, a reforma do Judiciario a partir de
projeto do executivo e 0 mandato-tampao para prefeitos e vereadores.
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pos em risco a estabilidade do sistema politico,
o aparelhamento governamental se dispos a ne
gociar urn pacto que, assegurando 0 status quo,
vinculasse a oposi9ao, gradativamente, ao nu
cleo decis6rio (FAORO, 02 abr. 1980, p.24).

As consequencias da distensao e da abertura nao tinham, no entanto,
como ser inteiramente controladaspor seus condutores.°jogo politico que,
timidamente, ganhava formato era em parte controlado, em parte abafado,
emparte tolerado e em parte repudiado pelo estamento militar. Isso era feito
nurn contexto em que as possibilidades de ocorrer novos golpes ditatoriais
eram enormes15•

As dificuldades da transiyRo do regime militarparaoutro regime politi
co que, segundo Faoro, ninguem sabia aocerto de que tipo seria, encontra
vam-se potencializadas pelas medidas tomadas pel0 presidente Geisel, em
abril de 1977. Todas foryas sociais defensoras da democratizayao estavam
traurnatizadas com a dureza daque1es atos que cafram como bomba sobre a
sociedadebrasileira. Avanyarno sentido da construyRo das liberdades publi
cas tomava-se ainda mais complicado, ja que a credibilidade da distensao
tinha-se desfeito inteiramente.

Sem a impulsRo das liberdades publicas, ficava cadavez mais distante
apossibilidade de construyRo de urn novo ordenamento institucional. Fao
ro afirma que os condutores da distensao pareciam nao ver ligayao neces
sana entre liberdades publicas e ordenamento institucional, tanto que 0
ministro da Justiya Petronio Portella deixava transparecer certa perplexi
dade quanta aos ataques feitos as denominadas normas de seguranya. Ti
nha-se a impressao de que os dirigentes consideravam cabfve1 discutir urna
recomposiyao institucional, mas se apresentavam resistentes, para se en
caminhar urna discussao acerca da necessidade de restabelecimento do
habeas corpus, por exemplo. Faoro indagava: "Como se poderia falar em
eleiyoes livres, em anistia, em liberdade de reuriiao, se, a qualquer momen
to, pudessemos [...] ser detidos sem poderrec1amar a pronta soltura, com
a agravante da sistematica incomunicabilidade imposta aos presos politi
cos?" (FAORO, 02 abr. 1980, p.24).

15 Faoro, ao discutir os caminhos percorridos pelos diillogos propostos por Geisel, por meio do
ministro da Justi~a PetrOnio PorteUa, com alguns representantes da sociedade civil, dizia que
parecia concreta a possibilidade de que ocorressem, no final da decada de 1970, novos golpes
visando a estancar qualquer descompressiio.
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Os caminhos da descompressao mostravam sua verdadeira face. Fica
va, enta~, evidente que as normas de seguranya poderiam ser "abrandadas,
mas sem quebra das regras que a estruturavam" (FAORO, 02 abr. 1980,
p.25). Nessas condiy5es, era obvio que os dirigentes estavam admitindo
"mudanyas que lev[avam sempre] ao mesmo lugar" (Idem). 0 questiona
mento feito por Faoro no ano de 1980 era: Os recursos de abrandamento da
lei de seguranya nacional, mas nao a quebra de suas regras estruturantes,
poderiam ou nao "envenenar as fontes da democracia embotao?" (Ibidem).
Seus diversos artigos mostraram que havia sim grande chance de ocorrer
envenenamento fatal, portanto, destruidor dos passos ainda tr6pegos de uma
democratizayao que se anunciava no horizonte.

As anacronicas restri~oes autoritarias vindas it tona em cada passo
dado no sentido da descompressao politica

As anaIises de Faoro revelavam que existiam varios movimentos, rit
mos e compassos no processamento da mudanya politica que estava em
curso no inicio da decada de 1980. Os dirigentes davam seus passos e a
sociedade civil organizada os seus. As passadas eram distintas em razao de
perspectivas politicas tambem diferenciadas quanta avelocidade eaquanti
dade de passos que deveriam ser dados naquele momento. Eles, porem, nao
eram os Unicos agentes a se enfrentar na definiyao do ritmo da mudanya que
se de1ineava no horizonte. Os condutores da transiyao enfrentavam as resis
tencias de setores contrarios aabertura, dentro das proprias foryas armadas,
o que se prolongou ate 0 fim do regime militar. A vigilfmcia em relayao a
todos os passos dados era enorme. Ela era de tal forma que 0 proprio minis
tro do Exercito, Gal. Walter Pires, em 1982, alertava que nao se permitiria
"alyarpara futuro chefe de governo quem nao tinha 0 respaldo do passado e
os predicados que 0 habilit[ass]em a conduzir os destinos da grande demo
cracia, cujos pilares foram erguidos e serao mantidos pelos ideais da revolu
yaO de 1964" (PIRES, 1982, p.36).

Havia ate mesmo uma disputa acerca de 0 que a transiyao estaria, de
fato, buscando. Na fala do Gal. Walter Pires, a abertura significava conti
nuayao dos ideais postos pelo movimento de 1964. Portanto, os dirigentes
deveriam interferir nos rumos da vida politica enos ritmos da mudanya. Se
riam eles que aceitariam ou nao detenninados nomes que poderiam ou nao
pleitear a condiyao de presidentes da Republica.
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Essas obsessoes pelo controle do processo de mudanya, presentes ao

longo dahist6riapoliticabrasileira, ganhavam feiyao aindamais duranaquele
momento. Fooro fazia a seguinte afirmayao:

Ao curso espontaneo da sociedade civil,
orientado pela reconcilialjlao dos elemen
tos discordantes, interpos-se 0 poder publico,
nao para acolher e condensar as aspir~ljloes

gerais. Ao contnirio, sua aljl~o, como sempre,
presa ao lastro de congenito anacronismo, res
tringiu, limitou, podou, editando uma lei [da
Anis'tia] em que as concessoes dtao sem
pre travadas pelas reservas, as reveladas e
as adiadas e iinplicitas l 6:. [ ...] Decldrridos"
mais de 'sete' meses da: promulg~ilb evigen
cia da Lei de Anistia, ela ainda esta, na sua
maior parte, para ser aplicada, ainda com to
das as suas cautelas restritivas. Depois da lei
veio 0 regulamento, que e, em regra, 0 modo
de acomoda-Ia, de domestica-Ia aos padroes
da burocracia, senhora, proprietaria e juiza do
Poder Legislativo e da propria cupula do po
der Executivo (FAORO, 14 abr. 1980, p.21).

Nao somente a lei da anistia, mas todas as ayoes encaminhadas pelos
condutores do regim.e estavam fundadas, segundo Faoro, nesse lastro de
congenito anacronismo. Isso era visivel no modo como todos os procedi
mentos traziam embutidas fonnas de podar e de tolher todo elemento dis
cordante que pudesse vir de outros segmentos sociais. Aparalisa<;ao davida
politica seguia, entao, seu cursb, dentro do processo de abertura. Pennane
cia, assim, intacto 0 "segredo da velhice eterna", ou seja, do anacronismo
petrificado, que nao media esforyos para dissipar qualquer possibilidade de
alargamento das ayoes no interiorda sociedade civil.

Poressarazao, Fooro alertavaque era em vao falar de democracia ou de
redemocratizayao, sem que os trabalhadores tivessem, de fato, voz no proces
so de mudan<;apoliticaem andamento. Havia, segundo ele, urn entendimento,

16 "Para preservar a soberania da papelada e dos famosos 'tramites Jegais', atras dos quais se escondem
todas as vacila~lles de urn sistema de gestAo publica, criaram-se comisslles e mais comisslles"
(FAORO, 14 abr. 1980, p.2I).
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daqueles que controlavam 0 processo de descompressao, que podia ser re
sumido da seguinte forma: os trabalhadores e trabalhadoras podem partici
par, em tese, do processo de abertura, mas nao de fato como membros de
determinada classe social, porque nao se admitiam suas al(oes como resul
tantes da luta de uma parcela da sociedade civil que se organizava via sindi
catos e fazia suas reivindical(oes com greves. Os dirigentes explicitavam,
cotidianamente, que 0 agir politico nesses termos (ou seja, mediante greves)
nao seria tolerado.

A transil(ao do regime militarpara outro regime, 0 qual se esperava que
fosse democriltico, assim, caminhava de cautela em cautela, de reserva em
reserva, de restril(ao em restril(ao, de artificios em artificios. As anacronicas
restril(oes autoritarias pareciam, muitas vezes, nao-desmontaveis,jaque sur
giam e ressurgiam, todos os dias, formulas de estancar as al(oes dos traba
lhadores que tentavam tomar publicas suas demandas. ALSN continuava a
brandir fortemente contra todos, mas contra os trabalhadores ela brandia de
maneira mais estridente.

As anacronicas restril(oes autoritarias davam continuidade a algo
que era, ha muito tempo, conhecido de todos: a substituil(ao da socieda
de pelo Estado. Amordal(ava-se a sociedade civil e, em seu lugar, conti
nuavam a decidir os tecnocratas que justificavam tudo com suas supostas
razoes de Estado, razoes que somente eles conheciam e, portanto, so
mente eles podiam invocar. Desse modo, via-se 0 seguinte: rebelam-se
os trabalhadores, disciplina-os, rebelam-se os partidos, ate mesmo 0

govemista, disciplina-os17• 0 objetivo era dotar todos os agentes de "uma
direl(ao obediente" e que conviesse (FAORO, 09 abr. 1980, p.13) aos
dirigentes e a seu projeto politico.

operfil da abertura politica estava,ja no inicio de 1980, significativa
mente esbol(ado, senao mesmo, para ser mais pessimista, concluido, afirma
va Raymundo Faoro, em seu artigo 0 segredo da velhice eterna (FAORO,
30 abr. 1980, p.9). Alguns segmentos da sociedade civil (lideres da igreja
catolica, por exemplo) manifestavam-se em apoio as greves dos operarios,
justificando que os problemas sociais eram preocupantes. Os membros do
govemo cuidavam de responder que mais preocupante era a inflal(ao, per isso,

17 "Para a oposi~ao nao sera necessario 0 carinhoso tratamento: basta murar sua estrada e vampirizar
os dissidentes, ate que e1es, anemicos, voltem ao aprisco do jantar conservador. Com isso esta salva
a neutraJidade e 0 apoJiticismo da tecnoburocracia" (FAORO, 09 abr. 1980, p.I3).
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nao se poderia pennitir reposi~oessalariais que elevassem ainda mais os
patamares inflacionarios. No entanto, 0 que havia de mais relevante nesse
tipo de postura deum govemo, que se dizia incumbido de conduzir a transi
~aopolitica, eraautilizayao dos metodosreafinnadores de praticas autoritarias
respaldadas pela LSN. Nesse caso, a sociedade civil deveria, sem exc~ao,

manter-sesubmissa asde~s governamentais. Porisso, a abertura:

[...] se revela[va], nos seus conteudos e so
bretudo nos seus limites. Dirigida, controlada
e tutelada, nao conseguiu, na hora mais ex
pressiva, ultrapassar os impedimentos que lhe
vincaram a condu~ao de cima para baixo, con
denando a sociedade civil, que deveria fazer a
hist6ria, ao papel de submissa espectadora. Os
fatos falam por si mesmos: diante de uma in
certeza apelou-se para todos os expedientes
ainda guardados no armario do autoritarismo
(FAORO, 30 abr. 1980, p.9).

Referindo-se as prisoes de lideran~as grevistas ocorridas na primeira
metade de 1980, Faoro afinnava que a abertura se desnudava, pois calar os
dissidentes mediante encarceramento era0 que vinha fazendo a ditadurami
litar desde 1964. Ele levantava questoes que podem ser sintetizadas na se
guinte pergunta: Que transi~ao politica era essa que utilizava os mesmos
expedientes autoritarios dos anos anteriores? Ravia somente a certeza de
que nada era feito pe10s dirigentes que nao estivesse com os olhos pregados
na lei de seguran~a nacional. Era dessa lei que os condutores e controladores
da abertura nao se desvencilhavam.

Raymundo Faoro perguntava: Que li~ao se podiaretirar desses aconte
cimentos? 0 que estaria por tras deles? e respondia:

Abertura, sim, mas nao para os operarios. Li
berdade, sim, mas em termos: liberdade sem
democracia. [...]Politicamente, 0 resultado des
sa falsa inova~ao se esgota na ordem estagna
da, em que a repressao vigia e proibe a partici
pa~ao, bloqueando todas as reivindica~oes so
ciais. Em prazo medio, esse esquema atinge,
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fora de suas intenyoes iniciais, toda a estrutu
ra economica, que se toma, tambem ela, e1iti
zada e exc1udente, tolhendo 0 mercado livre e
o desenvolvimento. Nessa altura, 0 retorno ao
autoritarismo, em nome do liberalismo, fecha
ainda mais os espayOS que levam a superar a
crise (FAORO, 30 abr. 1980, p.9).

°autoritarismo tinha ainda fOlego enonne, que tendia a fortalecer-se
na mesma proporyao em que se tolhiam os trabalhadores de colocar suas
demandas na arena politica.°represamento das demandas sociais tinha
como consequencia a fertilizayao de urn terreno onde poderia prosperar
toda forma de intolerancia e repressao. Enganava-se quem considerasse
que 0 controle estaria sempre restrito aos operarios. As soluyoes de forya
acabavam implementando condiyoes para 0 tolhimento das liberdades,
mesmo as constitucionais, da sociedade toda. Ninguem estaria a salvo dos
atos autoritanos em tais condiyoes. Por isso, a "participayao popular, em
lugar de ser manietada, deve ser incentivada rumo ademocracia" (FAO
RO, 30 abr. 1980, p.9).

Einteressante destacar que era exatamente sobre isso que Celso Furta
do falava em sua obraDiaIetica do desenvolvimento (1964), meses antes
do golpe militar de 1964. Ele defendia a abertura de canais de participayao
pelos diversos segmentos sociais como Unica fonna de veneer urn padrao de
dominio que se assentavajustamente em relayoes de mando e de poder nao
transparentes e nao-eficazes. Outra questao, tao finnemente levantada por
Faoro no inicio da decada de 1980 quanta porFurtado no inicio da de 1960,
dizia respeito as dificuldades da democracia no Brasil, em razao de indispo
siyao dos setores dominantes e dirigentes para lidar com os conflitos.

Observe-se que, tanto antes de 1964 quanta nos anos da abertura po
litica (1979-1985), dois homens de ciencia e de ayao (Furtado e Faoro)
estavam preocupados com destacar a importancia do conflito na impulsao
do Pais a mudanyas substantivas. Para ambos, sem valorizayao do conflito, 0

Paisjamais se transfonnariapoliticamente e socialmente (FURTADO, 1997).
Epossivel tambem comparar essa discussao de Faoro sobre a necessi

dade de expandir os canais de participayao popular com muitos outros escri
tos produzidos ao longo do seculo xx. As preocupayoes de Furtado e Fa
oro sao facilmente identificaveis tambem emManoel Bomfim (1931; 1993),
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no inicio do seculo, e em Sergio Buarque de Holanda (2004; 1987; 1976),
desde a decada de 1930.

o rechayamento da participayao popular era a essencia do "segre
do da velhice eterna" da politica brasileira. Nao havia como construir
mudanyas substanciais se esse modo de operar fosse mantido intacto,
como ate entao havia sido preservado, ao longo das decadas anteriores.
Faoro, ao analisar os procedimentos dos dirigentes no inicio da decada
de 1980, alertava para 0 fato de que a exclusao politica poderia consti
tuir 0 elemento central de urn processo de transiyao que tolhia qualquer
movimento dos trabalhadores que fosse discordante da politica perpe
trada pelo regime militar. 0 tolhimento nao se dava somente por prisoes
e outras repressoes, dava-se tambem mediante artificios para impedir a
proliferayao de demandas salariais, invocando-se artimanhas que impe
diam os trabalhadores de ter seus direitos respeitados.

No artigo intituladoAprafa de touros da legalidade (FAORO, 07
maio 1980, p.13), Faoro faz umaretlexao sobre 0 modo como os diri
gentes lidavam com as reivindicayoes dos trabalhadores em greve, no
inicio da decada de 1980. Em sua analise, ele expunha que os tecnocra
tas civis e militares desprezavam, com seus atos, a propria Carta Consti
tucional editada na ditadura militar. Em suas ayoes, os dirigentes nao se
contentavam tambem com a lei de seguranya nacional, que era utilizada
para enquadrar greves e manifestayoes trabalhistas como inimigas da or
dem social imposta pelo regime em vigor desde 1964. Assim, eles se
empenhavam em ir mais longe, ou melhor, buscavam inspirayao na Carta
de 1937, "na qual a greve era declarada recurso anti-social nocivo ao
trabalho e inconciliavel com os superiores interesses da produyao nacio
nal" (FAORO, 07 maio 1980, p.13).

ogoverno militar tinha em suas maos a Cartade 1967, com sens artigos
162 e 165, inciso XX, que fez com que a Lei 4.330, de 196418, a qual regulava
o direito de greve, passasse a terpouquissima aplicayao. Tinha tamb6m a LSN,
que tratava greves como inimigas do Estado, do regime, do govemo e da
sociedade. Como se nao bastasse esse arsenal autoritario e autocratico,

IK 0 Marechal Humberto Castello Branco sancionou a Lei 4.330 em 01 de junho de 1964. Essa lei
determinava, no artigo 4° do capitulo I, que os funciom'lrios pUblicos, de modo geral; nAo poderiam
fazer greves, ou seja, funciommos da uniAo, estados, territ6rios, municipios e autarquias nAo tinham
direito de realizar greves. Todavia, aos demais trabalhadores era disciplinado, em vlirios artigos, 0

direito de greve. A Lei 4.330/64 foi lilterada pelo Decreto-Iei 1632, em 04/08/1978, e revogada
pela Lei 7.783, em 28/6/1989, pelo presidente Jose Sarney.
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o estamento militar, em pleno periodo da transi<;ao poiitica, estendia seu
longo bra<;o de ferro ate a decada de 1930 e puxava para a decada de
1980 urn recurso extremamente ditatorial: a criminaliza<;ao dos grevistas e
de suas demandas.

A escalada nao parou por ai. De golpe, a orga
niza<;:ao sindical foi atingida, em medida que,
depois de 1978, s6 seria admissivel em circuns
tfulcias extraordimirias, em gesto de flagrante
inconstitucionalidade. Sempre em progresso, ao
ser impedida a negocia<;:ao direta entre as par
tes, nao puderam os empresanos dispor e orde
nar rela<;:oes privativas e implicitas ao comando
das fabricas (FAORO, 07 maio 1980, p.l3).

o impedimento de negocia<;ao direta entre as partes revelava, segundo
Faoro, duas questoes, no minimo. Por uma parte, deixava evidente 0 lado
tosco, ditatorial e tecnocnitico do govemo militar, que insistia em mostrar sua
for<;a dec1aradamente arbitrana e assentada no Poder Executivo enos atos
institucionais. Por outra, mostrava abertamente em que grau os empresanos
se haviam submetido ao poder do estamento militar, se tornado concessiomi
rios de urn Estado autoritario, que os proibia de tomar certas decisoes e de
negociar com os trabalhadores. Todavia, distintas eram a imposiyao gover
namental e a obediencia passiva do empresariado. Aultima somente pode
ser entendida no contexto de urn capitalismo politicamente orientado pelo
Estado, em que ha dependencia enonne, por parte dos empresanos, do Es
tado e de suas benessesl9

•

Sabem os paises onde autenticamente vigora
o capitalismo que a greve e urn incidente da
negocia<;:ao, que nao a extingue senao que a
acelera. Sabem tambem que 0 fortalecimento
do sindicalismo significa, ao contrario do que
se supoe, a menor probabilidade de greves, em
virtude do desenvolvimento dos meios de con
cessoes reciprocas e de acordos coletivos, que,

19 A respeito da discussAo de Faoro sobre °capitalismo politicamente orientado, ver Rezende (2006b).
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so eles, e nao a forya podem ate gestionar a
sua suspensao temporaria ern deterrninadas
condiyoes, sempre negociadas livremente. Fora
desse jogo, a tourada tecnocnitica se substitui
asociedade, vigiando-a punitivamente, infiel a
sua elaborada legalidade (FAORO, 07
mai.1980, p.13).

Note-se que Faoro propunha uma reflexao que abarcasse as diversas
nuanyas das imposiyoes arbitrarias que 0 aparato repressivo do regime mili
tar estabelecia para a sociedade. Com seus longos tentaculos, 0 govemo
militar nao so reprimia os trabalhadores grevistas com violencia e prisoes,
mas tambem impedia a frutificayao de qualquer negociayao entre empresa
rios e trabalhadores. Nao se deve imaginar, porem, que 0 empresariado es
tivesse descontente com as imposiyoes do governo, no que diz respeito a
nao-negociayao salaria!. Asituayao era ate confortavel, visto que ele se sen
tiaprotegido pelo aparato estatal em suas ayoes, enao precisava estabelecer
enfrentamentos diretos com trabalhadores em greve. Veja, por exemplo, a
fala de dois representantes dos setores empresariais no final da decada de
1970: "Sou a favor de urn governo aberto, da democracia. Mas com autori
dade. Agora, 0 trabalhador brasileiro nao esta preparado para ter nas maos
urn instrumento como a greve, pois nao saberia fazer uso dele" (ROSCOE,
1977, p.23); "A redemocratizayao eurn passo muito importante, mas, nurn
pais como onosso, receio que traga confusoes" (NIGRIS, 1977, p. 12).

As ayoes governamentais em relayao as greves do ABC paulista, no
final da decada de 1970 e inicio da de 1980, demonstravam que "a autocra
cia, obstinadamente viva na hist6ria brasileira, renasce, a cada momento,
quando procura globalmente superar-se, nas medidas concretas" (FAORO,
14 maio 1980, p.7). 0 poder autoritano demonstrava-se disposto a fazer
tudo (manipulayao, violencia, prisao, ameaya, demissao, invocayao de leis
repressoras e compressoras), para manter as praticas ditatoriais ja secular
mente arraigadas na vida socialbrasileira. No entenderdos dirigentes, desde
a Republica velha, dizia Faoro, devia-se impedir, por todos os meios possi
veis, que os operanos se organizassem como classe socialpoliticamente rei
vindicativa Por isso, 0 oper3.rio foi sernpre "excluidoda ordem social epoliti
ca, rotuladas suas reivindicayoes, sumariamente, com a marca subversiva,
dignas de leis repressoras e compressoras" (Idem).
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No inicio da decada de 1980,0 estamento dirigente invocava essa na
tureza subversiva das reivindicayoes trabalhistas, deixando evidenciado que
o "segredo da velhice etema" da politica brasileira - esse que nao pennite
desmantelar 0 processo de reproduyao da exc1usao - estava bern guardado
e mantido a sete chaves. A abertura politica passava inc6lume sobre ele.
Todavia, nao se deve supor que a repressao, 0 banimento e a violencia eram
o linico metoda que os dirigentes haviam desenvolvido para lidar com os
trabalhadores. Eles tinham tambem outro, ou seja, aquele pautado (desde
1930) na tolerancia das ayoes dos trabalhadores, desde que seus 6rgaos
representativos estivessem atrelados inteiramente ao Estado.

Agora, cinqiienta anos depois de 1930 e de
noventa da Republica? 0 direito de greve esta
sem condi90es, embora parcia1mente, reconhe
cido na Constitui9ao. Em outro setor, a face
escura do problema, 0 paine! e0 mesmo, som
briamente 0 mesmo: a repressao. A questao
de policia continua a toldar a ordem legal, em
nitida persistencia da insondavel e permanen
te vigencia do anacronismo. [...]. Apela-se, em
lugar da negocia9ao, para a qual 0 govemo
deveria oferecer seus bons oficios, ao recurso
das bombas de gas e das prisoes. Prisoes com
base em que, diante do inequivoco artigo 165,
inciso xx da Constitui9ao da Republica? 0
pretexto e a Lei de Seguran9a Nacional, no
eventual incitamento a desobediencia coletiva
as leis e a animosidade entre as classes so
ciais (FAORO, 14 maio 1980, p.7).

A transiyao do regime militar para urn regime civil encontrava-se, no
inicio da decada de 1980, marcada, entao, por ayoes e atitudes perpetua
doras do autoritarismo, 0 qual, provavelmente, sobreviveria sem a ditadu
ra. Por isso, Faoro insistia que, sem organizayao da sociedade civil, sem
possibilidade de balizamento das ayoes dos dirigentes e sem construyao de
espayOS publicos por onde fluissem ayoes reivindicadoras de urn Estado
de direito democratico, nao haveria qualquer possibilidade de estancar as
pniticas oligarquicas, autocraticas e autoritarias que se perpetuavam ao
longo da hist6ria do Pais.
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Faoro, no artigoA ordem reina em Varsovia (FAORO, 21 maio 1980,

p.27), chamava a atenyao para 0 fate de que as inconstitucionalidades, que
pareciam atingir somente os operanos grevistas, poderiam atingir todos, em
momentos posteriores. Alguns segmentos da sociedade brasileirapassaram
a vida toda a apostar que nada tinham a ver com arepressao, com a convic
yao de que 0 pior pode ocorrer sempre somente contra os setores mais
empobrecidos.l'aorQ a:ijrmava que esse era urn terrivel equivoco, pois nin
guem se beneticiariado l}.aufhlgiodasociedadebrasileira. As pniticas autori
tarias que rechayav~ ate mqsmo apossi1;>i1idade de constituiyao de urn Es
tado de direito d~ocratico at4lgiriam, mais cedo ou mais tarde, todos, por
quanta havia tendencia de os conflitos e as instabilidades expandirem-sepela
sociedade toda.

Aquelesque acreditavam na possibilidade de vencer os conflitos pe10
arbitrio alimentavam apossibilidade de que aopressao se voltasse cada vez
maisparaurnnfunero maiorde individuos; As mUltiplas fonnas de autoritaris
mo - as quais tendiam a tomar Cliversos aspectos e a assurnir vanos corpos
no periodo p6s-ditadlira - ancoraVam-se nesse tipo de crenya. Alimentar,
sob qualquer pretexto, atitudes arbitrarlas contra as reivindicayoes que ten
tavam emergir da sociedade civil era 0 caminho mais segura para manter
intacto 0 autoritarismo que dava daros sinais de que sobreviveria finnemen
te, mesmo com a supressao da ditadura militar.

Considera~oes finais

Por tim, cabe destacar que as diticuldades de democratizayao do pa
drao de organizayoo social e do padrllo de dominio politico vigentes no Pais
ha seculos estao centradas em procedimentos, em atitudes, em ayoes e em
valores que se eternizam nUIl)a 16gicaperpetuadora do autoritarismo esta
mental, que guarda a sete chaves 0 "segredo da velhice eterna" da vida poli
ticanacional. As praticas estamentaispodem serdefinidas como aquelas que
conseguem imobilizar os partidos, os gropos, as classes. Forma-se, assim,
urn tipo de govemo em que 0 gropo no poder govema sempre para si mes
mo, exclui os demais setores e tambem impede ou obsta a formayao de
novos agentes politicos capazes de construir espayO de ayao, em razao de
suas demandas.

Urn dos "segredos da velhice etema" da politicabrasileira e 0 desen
volvimento de todos os procedimentos possiveis paraimpedir0 florescimen
to de controlespopulares institucionalizados. No periododaaberturapolitica,
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Faoro demonstrava, em seus varios artigos, como se fonnavam os mecanis
mos de controle do processo de mudanya em curso, de modo a nao pennitir
a expansao das demandas que brotavam no interior da sociedade civil. Isso
era detectivel no tratamento dado aos grevistas e na proibiyao de negociar
imposta as partes (empresarios e trabalhadores).

Outro "segredo da velhice etema" da politica brasileira encontrava-se
escondido nos procedimentos que reproduziam, ao longo da hist6ria do Pais
e durante a descompressao, nas decadas de 1970 e 1980, os anacronismos
politicos que alimentavam diversas fonnas de autoritarismo, tais como as
deliberayoes que favoreciam sempre os que circundavam 0 gropo no poder.
Isso era feito via tentativas de atrelar ao govemo todas as vozes dissidentes
que 0 processo politico de abertura gerava.

Mais urn "segredo da velhice etema" estaria no fato de que, mesmo no
perfodo de transiyao, 0 estamento dirigente nao conseguia, no que diz res
peito aos procedimentos, agir de acordo com a Constituiyao que ele mesmo
hilVia elaborado em 1967-1969. 0 govemo passava por cima da Carta ao
nao reconhecer 0 direito de greve, ao prender as lideranyas, deixando-as
incomunicaveis porvarios dias. Esse modo de agir fundado no desprezo pela
lei maior do Pais tern sido, segundo Faoro, cronico na politica brasileira.

Ha ainda algo importante que Raymundo Faoro levantou ao analisar as
mimicias do cotidiano politico, no inicio da decada de 1980: as reformas
politicas propostas (0 pluripartidarismo, por exemplo) tendiam a perpetuar
urna representayao politica fabricada, urna vez que obstava a expansao de
novos agentes politicos capazes de levarpara a arena politicas as demandas
da sociedade civil. Durante a transiyao, as praticas govemamentais destina
das a implodir ou apaziguar as demandas sociais revelavam a permanencia
de estrategias autoritarias que tentavam ernpurrarpara longe qualquerpossi
bilidade de surgir relayoes politicas inteiramente renovadas por pressoes de
alguns gropos e movimentos que despontavam na arena politica.

Nao se deve deixar de mencionar que esses procedimentos, que se
fizeram presentes no perfodo de transiyao do regime militarpara urn regime
comandado por civis na decada de 1980, estiveram tambem presentes em
varios outros momentos dahist6ria do Pais. Varios pensadores debruyaram
se sobre os processos de mudanyas pelos quais passou 0 Pais ao longo de
sua hist6ria. Os testemunhos deixados por Silvio Romero (1910; 1910a),
Manoel Bomfim (1931), Sergio Buarque de Rolanda (1987; 1976; 2004),
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Fernando de Azevedo (1958; 1962), dentre outros, estavam repletos de
constata~oesreferentes as articula~oes, as concili~oes, aos arranjos e aos
acertos oligarquicos que tinham, dentre vanos motivos, 0 objetivo de estan
car a constitui~ao de agentes com capacidade para intervir, por meio de suas
demandas, na arenapolitica.

A abordagemhist6ricade Raymundo Faom pennite compreendercomo
a perpetuidade de urn pmcesso politico constr6i-se cotidianamente, nao
somente por mera repeti~ao,mas, principalmente, viainov~oesincorpora
doras de novos desafios, que sao enfrentados com os mesmos expedientes
anacronicos e autoritarios sedimentados no Pais.20
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