
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE P6S-GRADUACAO EM CIENCIA POLiTICA 

RIO GRANDE DO SUL, ENTRE A CRISE E A GRANDEZA 

A luta pelo governo do estado em 1994 

ANA CELINA FIGUEIRA DA SILVA 

Porto Alegre 

Abril de 2003 

びF質ひ3 
助静 ecas ernnal de GiIcias Sec伯is e Humarudadg; 



RIO GRANDE DO SUL, ENTRE A CRISE E A GRANDEZA 

A luta pelo governo do estado em 1994 

Dissertaao apresentada como 
requisito parciala obtenao do titulo 
de Mestre pelo Programa de P6s- 
Graduaao em Ciencia Politica do 
Instituto de Filosofia e Ciencias 
Humanas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 

Orientadora: Profa. Dra. C6ui Regina 
Jardim Pinto. 

Banca Examinadora: 
Prof. Dr. Andr6 Marenco 
PPG em Ciencia Poltica 
IFCHJUFRGS 

Prof. Dr. Cezar Guazzelli 
PPG em Hist6ria - IFCH/UFRGS 

Prof'. Dra. Mercedes Cariepa 
PPG em Ciencia Politica 
IFCHJIJFRGS 

ANA CELINA FIGUEIRA DA SILVA 

Porto Alegre, abril de 2003 



AGRADECIMENTOS 

A todos os colegas da turma do mestrado e aos professores que ministraram 

as disciplinas do curso, agrade9o o convivio, o aprendizado e as orienta6es de 

leituras. 

Muitas foram as pessoas que me apoiaram e incentivaram, mas gostaria de 

fazer um agradecimento especial a professora Maria Isabel Noll, com quem tive o 

privil6gio de trabalhar no NTJPERGS - Ncleo de Pesquisa e Documentaao da 

Poltica Rio-Grandense - , com quem muito aprendi e que me incentivou a realizar a 

prova de sele9o ao mestrado. Pelo carinho e incentivo o meu sincero agradecimento, 

respeito e admiraao. Ainda do NTJPERGS, quero agradecer a Leci Costa, pela 

amizade e disponibilidade em ajudar na localizaao de livros, revistas e qualquer 

outro material que precisasse. 

Tamb6m quero registrar meu agradecimento a coordenadora do P6s- 

Gradua o, professora Mercedes Canepa, pelo "salvamento", realmente seu estimulo 

veio na hora certa e colaborou muito na conclusao do trabalho. Pelo interesse e 

apoio, obrigada. 

A prof. D?. C6ui Pinto, minha orientadora, a quem muito admiro pelo 

trabalho, registro um profundo agradecimento por ter acreditado na finaliza9乞o desta 

disserta ao, quando eu prpria ja duvidava disso. Certamente, seu apoio foi 

fundamental. Agrade9o o incentivo e, por que no dizer, a paciencia que teve 

comigo. Caso haja algum m6rito nesse trabalho, credito totalmente s orienta6es 

que dela recebi. 

Ao CNPQ agrade9o o apoio financeiro atrav6s de bolsa de pesquisa recebida. 



4 

Por fim, digo muito obrigada aos apoios afetivos das amigas que fiz na 

faculdade de Hist6ria, parceiras de muitos trabalhos e com quem tenho 

compartilhado bons momentos, Denise e Mrcia,s amigas-irms Angela, Cei9ao, 

Malu e Marta, pela presena em todos os momentos, voces sao insubstituiveis na 

minha vida. Aos meus pais e meus dois irmaos que sempre acreditaram em mim, e ao 

Alexandre, pelo companheirismo e pela compreensao das minhas carncias e 

dificuldades surgidas no perodo de elaboraao desta dissertaao 



"Se o homem formado pelas circunstncias, 

'necess drio formar as circunstncias humanamente", 

(A Sagrada Familia, K. Marx e F. Engels) 



RESUMO 

Este trabalho constitui-se na análise do discurso dos candidatos ao governo do 

Rio Grande do Sul nas eleições de 1994, Olívio Dutra e Antônio Britto, buscando 

identificar como ambos apresentam -se aos eleitores, através do horário de 

propaganda eleitoral gratuita. 

O enfoque está centrado na definição da crise gaúcha e na necessidade de 

recuperação do estado, o que leva de um lado ao discurso da competência 

administrativa, e de outro a uma forma de governar oposta à tradicional, definida 

como o jeito petista. A recuperação do Rio Grande do Sul é também vinculada ao 

tipo de relacionamento político com o governo federal, de alinhamento ou de 

oposição, conforme a postura política do candidato. Essas posições são justificadas 

por um discurso regionalista de defesa dos interesses do Rio Grande do Sul e 

combate a uma histórica discriminação pelo centro político nacional. 

O estudo também busca apresentar a identidade regional estabelecida a partir 

das duas propostas de relacionamento com o poder federal. O discurso da oposição 

ao centro reforça a identidade do Rio Grande do Sul de estado dissidente e o discurso 

de alinhamento com o governo federal atua em sentido contrário, estabelecendo uma 

nova forma de singularidade do regional que seria a grandiosidade alcançada através 

da unidade com o poder central. 



ABSTRACT 

This paper consists of the analysis of the discourse of the candidates to the 

government of Rio Grande do Sul state at the elections of 1994, Olívio Dutra e 

Antônio Britto. It aims at identifying the way both candidates address to the 

electorate during the :free electoral propaganda broadcast on television. 

The approach is focused on the definition of the crisis of the state and the need for its 

recovery. Such approach leads to a discourse that, on the one hand, covers 

administrative competence issues and, on the other hand, covers a way of goveming 

opposite to the traditional one, defmed as the" labour party way of goveming". The 

recovery of Rio Grande do Sul is also attached to the kind of political relationship 

settled with the Federal Goverment, seen as aligning or opposing, according to each 

candidate's political positioning. These positions are supported by a regionalist 

discourse in defense of the interests of Rio Grande do Sul and a fight against the 

historical discrimination coming from the national political center. 

This paper also seeks to present the regional identity brought up by the two proposals 

o f relationship links with the Federal Govemment. The discourse held by the 

opposition to the center reinforces the identity of Rio Grande do Sul as a discident 

state whereas the discourse supporting the aligning with the Federal Govemment 

proposes, on its counterpart, a new singular regional status which would be 

established by the grandiosity o f the state achieved through the unity with the central 

govemment. 
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INTRODUCAO 

Nesta disserta 豆o trataremos das elei96es de 1994 ao governo do estado do 

Rio Grande do Sul, atrav6s da anlise de discurso dos candidatos Ant6nio Britto e 

Olivio Dutra, no primeiro e segundo turnos veiculados nos programas eleitorais 

gratuitos na televisao. 

Em 1994, nos meses de outubro e novembro, realizaram-se no Brasil elei96es 

gerais, as maiores da hist6ria brasileira at6 aquele momento, onde simultaneamente 

foram escolhidos pelo voto livre e direto o Presidente da Rep丘blica, dois ter9os dos 

Senadores', os deputados federais e estaduais e os Governadores de Estado. 

Essa elei9ao ocorreria numa conjuntura econ6mica e politica marcada 

principalmente pelo Plano de Estabilizaao Econ6mica - Plano Real - e os 

escandalos de corrup9o envolvendo o ex-presidente Collor de Melo em 1992 e 

parlamentares federais em 1993. 

O Plano de Estabilizaao Econ6mica do governo Itamar Franco que em 1o de 

julho de 1994 lan9ou uma nova moeda, o Real, fazendo com que a campanha 

eleitoral ocorresse num momento de queda da inflaao. Isso 6 significativo se 

considerarmos que a infla 谷o alta era um problema antigo na economia brasileira. 

Mas, embora a infla9ao estivesse sendo vencida pelo plano Real, o desenvolvimento 

econ6mico brasileiro nessa primeira metade dos anos 90 era muito baixo, sofrendo o 

pas com uma grave crise social, marcada pelo aumento do desemprego e do 

subemprego. Al6m da necessidade de elevar os nveis de desenvolvimento 

econ6mico e de emprego, tamb6m fazia parte da agenda poltica dos anos 90 a 
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reforma do Estado. O modelo de Estado promotor do desenvolvimento econ6mico ー  

o Estado Desenvolvimentista - entrara em crise a partir do colapso fmanceiro dos 

anos 80, era preciso redefmir o papel do Estado. O primeiro governo 

democraticamente eleito ap6s o regime militar, o governo Collor, procurou aplicar 

uma reforma seguindo os preceitos neoliberais de diminui9ao do Estado, atrav6s de 

privatiza6es de empresas estatais e demiss6es de funcionrios publicos. Essas 

medidas, aliadas a uma poltica econ6mica recessiva, acabaram por agravar ainda 

mais a crise social do pas. 

Na conjuntura poltica imediatamente anterior s elei96es de 1994, o fato 

mais importante foi o "impeachment" do presidente Fernando Collor de Mello em 

1992. 0 primeiro presidente eleito de forma direta no Brasil desde 1960 foi afastado 

da presid6ncia por envolvimento em esquema de corrup9ao. As denncias que 

indicavam aproveitamento ilegal de sobras de caixa da campanha eleitoral de 1989 e 

trfico de influncias no governo, o denominado "esquema PC"ー  a sigla 6 referncia 

ao tesoureiro da campanha de Collor, Paulo C6sar Farias ー, levaram a forma o de 

uma Comissao Parlamentar de Inqu6rito no Congresso Nacional e tamb6m a uma 

onda de manifesta6es populares pelo Brasil inteiro que exigia o afastamento do 

presidente - o movimento "Fora Collor" em defesa da "6tica na poltica" -. Assim, o 

Congresso Nacional ao votar em ampla maioria pelo afastamento do presidente 

corrupto, tornava-se verdadeira expressao do clamor popular. Isso, de certa forma, 

teria colaborado na mudan9a da imagem que, em geral, a populaao tem do 

Congresso de ser inoperante (com parlamentares recebendo altos salrios sem nada 

fazer pelo povo) e de nicho do nepotismo. Mas, em 1993, denncias de corrup9o 

1 Um ter9o do senadores terminariam seus mandatos somente em 1998 
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envolvendo vrios parlamentares (entre os quais o peemedebista gacho Ibsen 

Pinheiro) que negociavam, principalmente com empreiteiras, emendas ao oramento 

da Uniao ー  "os anes do oramento"ー  fortaleceu a desconfian9a popular em rela o 

aos polticos em geral, que o processo do "impeachment" de Collor poderia ter 

ajudado a diminuir2 

Dessa forma, o "impeachment" do presidente Collor em 1992 e o esc含ndalo 

de corrup9谷o na Comissao de Or9amento do Congresso Nacional em 1993, geravam 

e/ou fortaleciam o sentimento de crise moral e 6 tica na poltica brasileira. As elei96es 

gerais de 1994 ocorreriam em meio a esse descr6dito junto a classe politica.3 

No Rio Grande do Sul a tem自tica da corrup9ao poltica esteve bastante 

presente na campanha eleitoral de 1994, fustigada, al6m dos mencionados escndalos 

nacionais, por suspeitas de irregularidades no governo Alceu Collares, que foram 

investigadas por uma Comissao Parlamentar de Inqu6rito instalada na Assembl6ia 

Legislativa em 1993 - "a CPI da Propina". Esses acontecimentos reforavam a 

imagem que o senso comum atribui aos politicos de serem corruptos, desonestos e 

descomprometidos com o povo, preocupados unicamente em utilizar seus mandatos 

2 Araumento apresentado por Luis Felipe Miguel em Mito e discurso poltica - um留世無 apartir 
da campanha 白  eitoral de 1994. Campinas: Ed. Unicamp; Sao Paulo: Imprensa Oficial, 2000, p. 113- 
114. 
3 Maria D'Alva Kinzo demonstra esse descrdito nos polticos atrav6s da taxa de absten9ao verificada 
nas elei96es de 1994, que foram altas comparadas a s de 1989. Em 1994 a taxa de absten9o do 
eleitorado brasileiro foi de 17,7% e os votos nulos e brancos chegaram a 18,8% dos votantes. Em 
1989, a absten9ao foi de 11,9% e os votos nulos e brancos totalizaram 6,4%. A autora acrescenta que 
outro componente a alimentar o descrdito geral em relaao aos polticos ou s elei96es como 
possibilidade de mudan9as na vida do cidadao comum, al6m dos esc合ndalos de corrup9ao, foi a 
persistencia da crise econ6mica e social, mesmo ap6s oito planos de estabiliza 乞o em nove anos de 
governo democrtico. Isso, conforme a autora, sugere que: "uma parcela signlfIcativa do eleitor'ado 

optou por man派star sua insatisfa9do atravs da recusa a apoiar qualquer um dos candidatos. Sem 
menc后narofen6meno Endas, candidato que, com seu discurso autoritdrio e raivoso co世α os 
polticos eapoltica, conseguiu bater nas urnas trs conhecidas e destacadas figuras polticas ー  
Leonel Brizola, Orestes Qurcia e EsperidiJo Amin." KINZO, Maria D'Alva・ A eleにd9Presidencial 
de 1994 no Brasil: Fernando Henr加e Cardoso e o Plano Real. In: PINTO e GUERRERO (org.). A 
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para beneficio pr6prio. Os candidatos Ant6nio Britto e Olivio Dutra tiveram uma 

preocupaao bastante acentuada durante a campanha eleitoral em afastar-se dessa 

imagem, buscando apresentarem-se ao eleitor como politicos "nao-tradicionais". 

Assim, uma das preocupa6es desse trabalho 6 verificar o que Olvio Dutra e 

Ant6nio Britto identificam como poltico n乞o tradicional, ou seja, quais as 

equivalencias por eles estabelecidas para significar o "no tradicional" na formaao 

de sua imagem p丘blica. 

Na campanha de 1994 tamb6m foi bastante abordada a situa きo econmico- 

social do Rio Grande do Sul e a necessidade de retomada do crescimento econ6mico 

do estado. Realmente, conforme os indicadores econmicos da Fundaao de 

Economia e Estatistica - FEE - o desenvolvimento da economia gacha entre 1990-

94 nao foi alto, sendo que em alguns anos do perodo (1990-91), o crescimento do 

Produto Interno Bruto global do estado foi negativo, abaixo do i ndice nacional. O 

estado tamb6m sofria, nesse perodo, uma crise financeira, com recursos insuficientes 

para investimento em infra-estrutura. A maior parte da receita do tesouro, que diga- 

se de passagem era menor do que as despesas a serem custeadas, era destinada ao 

pagamento dos proventos do funcionalismo. Al6m disso, a exemplo da maioria dos 

estados brasileiros, o Rio Grande do Sul tinha uma enorme divida com a Unio. 

Os candidatos Ant6nio Britto e Olivio Dutra associam essas dificuldades na 

rea econ6mico-financeira a maneira de governar o Estado, relacionando-a a questo 

da corrup9乞o. Para ambos o Rio Grande do Sul vivia uma crise que deveria ser 

superada atrav6s de um governo probo e competente administrativamente, diferente 

da corrup9ao e inefic自cia caractersticas dos governos tradicionais. Dessa forma, 

Am6rica Latina: desafio da democracia nos anos 90. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS/ 
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cada candidato define a crise do Rio Grande do Sul, identifica seus responsaveis e, 

suscitados pela discusso da corrup o da classe poltica e dos novos padres de 

gestao publica que valorizam a eficiencia e a racionalizaao (principalmente a partir 

das privatiza6es feitas no governo Collor), apontam a forma de governar que levar 

o Rio Grande do Sul ao desenvolvimento. Isso 6 feito simultaneamente a constru9ao 

da imagem que o discurso de cada candidato estabelece de homens p丘blicos 

antag 6nicos aos polticos tradicionais. 

Na indicaao das causas e propostas de superaao da crise do Rio Grande do 

Sul, al6m da forma de governar, emerge na campanha eleitoral a questo do 

relacionamento entre o governo estadual e o governo federal. Isto 6 , o 

desenvolvimento do Rio Grande do Sul passava pela discussao do tipo de rela o 

poltica com o governo federal, de alinhamento ou de oposi9o. 

Consideramos que a questao do tipo de relacionamento com o poder federal 

aparece na campanha eleitoral no Rio Grande do Sul, sendo central no segundo 

turno, devido a dois aspectos singulares da elei9o presidencial de 1994 em relaao a 

de 1989. 0 primeiro deles 6 a simultaneidade das elei96es e o segundo 6 a vit6ria em 

1" turno de Fernando Henrique Cardoso para presidente. 

Diferentemente do que ocorrera em 1989 a elei9ao para Presidente da 

Rep丘blica em 1994 no era "solteira", mas "casada", onde o presidente seria 

escolhido na mesma elei9ao que os outros cargos eletivos ao executivo e legislativo 

federal e estadual. Isso 6 um aspecto importante se considerarmos que, de certa 

forma, o voto para os cargos executivos exerce o papel de "carro-chefe" das elei96es 

orientando a preferencia do eleitorado na escolha dos demais cargos de niveis 

Associaao de Universidades Grupo Montevideo, 1996, p. 101-102 



14 

diferentes4. Nao estamos afirmando com isso que o eleitor necessariamente vota em 

todos os candidatos ligados ao candidato え  presidente da rep丘blica por ele escothido, 

mesmo porque no Rio Grande do Sul o candidato com maior vota o para presidente 

foi Lula5, e para o governo do estado, no primeiro turno, Ant6nio Britto, mas que 

essa relaao 6 possvel de ocorrer numa elei9乞o "casada" como foi a de 1994. A 

enfase que queremos dar 6 que a simultaneidade das elei96es presidenciais e 

estaduais, suscitou o posicionamento de cada candidato ao governo estadual em 

relaao a disputa presidencial, mais ainda no segundo turno, quando o presidente da 

repblica ja estava eleito. Caso as elei96es fossem solteiras nao haveria a necessidade 

deste posicionamento. Isso foi reforado por outra peculiaridade da elei9o 

presidencial de 1994 em rela o a de 1989, que foi a defini9ao do presidente da 

Republica em lo turno. Entretanto, no existir 2。  turno nao impediu que houvesse 

uma polariza9o da corrida presidencial. Verifica-se em 1994, uma "bipolarizaぐdo 

Precoce "6 da disputa, ja que desde abril as pesquisas apontavam apenas dois nomes 

com reais chances de vencer as elei96es: Luiz Incio Lula da Silva, da Frente Brasil 

4 Meneguello aponta a influncia da escolha do cargo executivo na preferncia do voto aos cargos do 
legislativo, comentando a dinmica da composi9ao das bancadas parlamentares de nivel federal e 
estadual:"(.．り dimportante a simultaneidade da eleigdo presidencial aos pleitos parlamentares. Em 
elei戸es simultdneas,Presidenciaむ  e legislatかas, oPleito Presidencid tende a tornar-se o "carroー  
chefe" tanto do processo de decisdo do voto, quanto das articula9うes partidrias e das coliga戸es, e 
pode produzir, neste sentido, um apoio poltico-parlamentar substancial ao governo”, 
MENEGUELLO, Rachel. Partidos e governos no Brasil Contempordneo 口985-199乃． Sao Paulo: Paz 
e Terra, 1998, p. 41. Abruccio comenta a ligaao do cargo para presidente da rep立blica com a escolha 
dos governadores de estado, lembrando que vrios aliados de Fernando Henrique foram eleitos nas 
disputas aos governos estaduais, entre eles, os tres principais estados da Federa9ao - Sao Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais que elegeram governadores "tucanos", ou seja, pertencentes ao PSDB, 
partido de Fernando Henrique Cardoso e que tiveram suas campanhas associadas a campanha 
presidencial, embasada no sucesso do plano de estabilizaao da economia. No Rio Grande do Sul o 
candidato eleito nao foi um "tucano", mas Antnio Britto, do PMDB, no apoiou o candidato do seu 
partido a presidencia, Orestes Qudrcia, declarando seu apoio a Fernando Henrique ja no primeiro 
turno. Ver ABRUCCIO, Fernando. Os bares da federa9ao: os governadores e a redemocratiza9o 
brasileira. Sao Paulo: Hucitec. USP. 1998.0. 227. 
ー tinlソソ4 Lula ao rl tez 5う，う、元 aos votos no lくlo (irancie do Sul, contra 29,t,'クb de ternando 
Henriaue. KNZO. oo.cit.. o. 100-101. 
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1994. Op. cit., p. 103. 
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Popular pela Cidadania, e Fernando Henrique Cardoso da coliga9o Unido, 

Trabalho e Progresso. As pesquisas indicavam sempre o segundo colocado, Lula ou 

Fernando Henrique, com mais do dobro das inten96es de voto do terceiro colocado. 

A partir de junho, o segundo colocado passou a ter mais inten6es de votos do que a 

soma dos demais candidatos. 

Nesse estudo, o que mais interessa na polariza o entre Lula e Fernando 

Henrique 6 que ela refletia a polarizaao que acontecia no Rio Grande do Sul, entre 

Olivio Dutra, pertencente ao Partido dos Trabalhadores, como Lula, e Ant6nio Britto, 

que embora fosse do PMDB, apoiava Fernando Henrique. Isto 6 , a bipolariza o 

regional estava fortemente identificada com a polarizaao a presidencia ocorrida no 

1。  turno. Esses elementos fizeram emergir a questo do relacionamento do Rio 

Grande do Sul com o governo federal, que foi a centralidade do discurso dos 

candidatos no segundo turno das elei96es estaduais, quando Fernando Henrique jd 

estava eleito e declarava seu apoio a Ant6nio Britto. 

A postura tanto de maior integraao como de autonomia com o centro poltico 

nacional, polarizadas respectivamente nas coliga6es de Ant6nio Britto e de Olivio 

Dutra, sきo justificadas por um discurso regionalista, ou sej a, de defesa dos interesses 

do Rio Grande do Sul e de combate a suposta discriminaao de que o estado seria 

vtima. Dessa forma, Ant6nio Britto, baseado no apoio eleitoral de Fernando 

Henrique, defende a liga 谷o com o governo federal como forma de obten9ao dos 

recursos federais que o estado necessitaria: "com Fernando Henrique de presidente e 

eu como governador, as Portas estardo sempre abertas Para os interesses do RlO 
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Grande do Sul7. Isso indica implicitamente que a penaliza 乞o ou o pre9o a pagar pela 

oposi9ao poltica ao governo Fernando Henrique, representada na candidatura Olivio 

Dutra, seria o abandono, o isolamento do estado, ou seja, a continuidade da crise, da 

血scnmma9 ao "Nas mdos de Fとrnando Henrりue, oPaお vai encontrar a retomada 

do crescimento e ser muito triste se o Rio Grande do Sul戸car assistindo, seja 

porque ndo tem um governo inovador ou Porque ndo tem ii！ノluencia em Brasilia"9 

Olivio Dutra, por sua vez, apresenta uma postura de maior autonomia frente 

ao governo federal, exaltando a rebeldia dos rio-grandenses atrav6s da hist6ria, 

reafirmando uma cultura poltica de oposi9o ao centro poltico nacional. 

Portanto, o discurso de unidade ou de oposi9o com o governo federal que os 

candidatos enunciam em 1994, traz embutido a questo da identidade do Rio Grande 

do Sul. Partindo dessa consideraao, procuramos perceber pela anlise de discurso, 

qual representaao do regional6 construda por Ant6nio Britto e Olivio Dutra, ou 

seja, como os candidatos significaram o Rio Grande do Sul perante o eleitorado, ao 

indicarem o tipo de relacionamento poltico com o governo federal na superaao da 

cnse. 

Trabalhamos com a hip6tese de que a constru9o de sentidos sobre o Rio 

Grande do Sul varia de acordo com a posi9きo poltica do candidato gerando assim, 

dois discursos distintos, o da oposi9乞o e o da situaao em relaao ao governo central. 

7 ノ、 	・  t l11 ・  一． 	, r, 	r一 	，  , ,I,I、 I．八ハ』  correio aa t.1eicao. n. 1. hero 1-lora cie 11/lu! 1994. 
8 Celso Bernardi, que em 1994 concorreu ao governo do Rio Grande do Sul pelo PPR, ex-PDS, e PPB, 
atual PP, justifica seu apoio a Britto no segundo turno, justamente reforando esse argumento, de que 
6preciso nao ser oposi9ao ao governo federal, como faria parte de nossa cultura poltica, para 
obtermos recursos: "O Rio Grande precisa acertar seu relacionamento com o governoルderal, porque 
ficar na contramdo ndo tem trazido vantagens. " Correio da Eleic乞o. ii 1. Zero Hora. 11/10/1994. 
? Declara o de Ant6nio Britto publicada no Jornal da Elei9谷o, 07/10/94, p. 3, Zero Hora. A esta 
declara9ao segue o coment自rio de que neste mesmo dia Britto teria recebido uma liga9ao no seu 
celular de Fernando Henrique, ilustrando a intimidade entre os dois, ou o apoio do presidente eleito ao 
candidato da Coliga頭o Rio Grande Unido e Forte. 
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A busca da identidade regional apresentada pelos candidatos, bem como da 

constru o de sua prpria imagem atrav6s dos discursos enunciados durante a 

propaganda eleitoral gratuita de 1994, leva a abordagem da questo do regionalismo, 

bem como das no96es te6ricas a cerca do discurso poltico. 

Conforme a chamada Geografia Critica, a concep9乞o de regi貸o'o est 

associada ao aspecto social em contraposi9ao a abordagem da geografia tradicional 

centrada nas determina6es da natureza que associam regiao unicamente ao espao 

fisico. Em outras palavras, o que diferencia (e define) as regi6es n乞o s乞o os seus 

aspectos naturais caractersticos (clima, paisagem, relevo, hidrografia, etc.), mas o 

conjunto das suas caractersticas culturais e s6cio-polticas. Dessa forma, o territrio 

passa a ser considerado n乞o somente uma unidade geogrfica/espacial, mas tamb6m 

uma unidade social e poltica, sendo por isso a regiao um produto social e histrico" 

Sendo assim, a singularidade de cada regiao dentro do todo nacional'2 decorre, 

principalmente, de seus aspectos sociais, de sua formaao hist6rica. 

'O A geografia critica define regi乞o como "a categoria espacial que expressa uma especjflcidade, uma 
singularidade dentro de uma totalidade".Ous可a, cada regiao representa um即o de organi7a9o 
social diferente dentro de uma determinada organiza9乞o social mais ampla, com a qual se articula. 
AMADO, Janaina. Histria e regiao: reconhecendo e construindo espacos. In: SILVA (org). 
Repblica em Migalhas: hist6ria regional e local. Sao Paulo: Marco Zero/ANPHU, 1990. p.8 

Sobre a questo do espao territorial como um sistema de estruturas tanto sociais corno esnaciais 
難難鷺薫麟麟1 

estabelecido atrav6s da a9ao do homem sobre a natureza ver CASTRO, m 自  Elias de. Poltica e 
territrio: evidncias da prtica regionalista no Brasil. In: Dados ~ RJ, vol. 32, n。  3, 1989, pp. 389- 
404. 
12 Lembra-se que embora as regi6es apresentem uma identidade nica em relaao ao todo da na 乞o, 
internamente elas nao constituem uma homogeneidade. Deve-se levar em conta que existem clivagens 
econ6micas, polticas, culturais e sociais. Assim, a identidade regional 6 uma disputa entre os 
diferentes grupos, sendo esta, conforme Bourdieu, um caso particular de luta de classifica9ao, luta 
pelo monop6lio de impor a defmi9ao legitima da divisao do mundo social. Ver OLIVEN, A 
atualidade da questao regional. In: Revista de Ciencias Sociais, v.2, no i. Porto Alegre: UFRGS, 
1988, p・ 90-9l e BOURDIEU, A Identidade e a representaぐ5o: elementos para uma reflexao crtica 
sobre a idia de regiao. In: BOURDIEU. O Poder Simb6lico. Difel, Bertrand Brasil, 1989. 
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Este tamb6m 6 o entendimento do historiador Luiz Roberto Targa13, que 

considera as regi6es como sendo meios sociais diferentes. Para esse autor as regi6es 

se configuram atrav6s de unia forma9ao hist6rica especifica, implicando neste 

processo uma diferencia o econmica e cultural quando comparada com outras 

regi6es ou com o conjunto da Na o. Conforme Targa'4 as quest6es especificas que 

definiriam a singularidade histrica do Rio Grande do Sul em relaao s demais 

regi6es do Brasil seriam: a presen9a da fronteira platina, as guerras'5 travadas no 

territ6rio rio-grandense, a sua produ9ao econmica voltada para o mercado interno (o 

que aproximava a provincia muito mais das rep立blicas do prata, que tamb6m 

produziam charque, do que do restante do Brasil) e o autonomismo poltico da elite 

local no s6culo XIX (bem expresso na Revolu9乞o Farroupilha). 

Entre os elementos citados, destacamos a luta da elite rio-grandense no s6culo 

XIX pela autonomia poltica-administrativa do Rio Grande do Sul, em contraposi9o 

え centraliza o excessiva do governo imperial na formaao de um discurso poltico 

regionalista que acabaria por identificar o Rio Grande do Sul como um estado 

dissidente do poder centraP6. Assim, rebeldia e insatisfaao para com o governo 

13 Ver Comentrio sobre a utilizado do m'todo comparativo em andlise regional. In: Ensaios FEE, 
Porto Aleare. ano 12. no 1. 1991. nn.165-268. 
一 Kelalvo as especiticidacles e diterencia6es cia trmaao histrico/social do Rio (irancle do Sul ver 
Entre duas formac6es histricas. 血： Ensaios FEE. ano l l,no2,1991. 
15 Durante o perodo imperial, o Rio Grande do Sul esteve envolvido em quatro grandes guerras: a 
Guerra da Cisplatina (18 17-28), a Revolu9ao Farroupilha (1835-45), as Guerras Platinas de 1849-52 e 
a Guerra do Paraguai (1864-70). Ver. Joseph LOVE. O regionalismo gacho e as origens da 
Revolu9do de 1930. Sao Paulo: editora Perspectiva, 1975, p. 14. No perodo republicano ocorreram no 
Rio Grande do Sul duas guerras civis: a Revolucao Federalista (1893-95') e a Revoluco de 1923. 
I6' 1、 	, 	.. 	,-, 	ら  , 	. 	」 	. 	』 	,.',. 	 . 	. 	‘．一 	～  A Kevolu9ao rarroupiina sena o acontecimento nistonco que marcaria a msansraao com o centro 
poltico nacional, colocando um projeto de constru9乞o de Estado alternativo え  centraliza戸o que o 
imp6rio impunha. Tamb6m a atua9ao do partido Liberal rio・grandense (1860-1889) buscando maior 
autonomia politica e administrativa para a provncia rio-grandense conformaria a identidade de 
oposicionista atribuida ao Rio Grande do Sul. Sobre a identidade do Rio Grande do Sul como pr6pria, 
regional, construida em oposi9ao a identidade nacional tentada pelo Imp6rio ver FIGUEIREDO, Joana 
Bosak de. O Rio Grande de So Pedro entre o Imprio do Brasil e o Prata: a identidade regional e o 
estado nacional (1851-1865). UFRGS, PPG Hist6ria, disserta o de mestrado, 2000. Ver tamb6m 
CARNEIRO, Newton Luis Garcia. "A identidade Inacabada: o regionalismo poltico no Rio Grande 
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central seriam os traos da cultura politica do Rio Grande do Sul que o distinguiria 

no cenrio poltico nacional. Outro elemento de distinao do estado seria a existncia 

de um alinhamento poltico definido por fronteiras ideol6gicas mais claras do que em 

outros estados, ou uma maior ideologizaao do debate poltico polarizado desde a 

poca imperial at6 os dias atuais: liberais e conservadores no Imp6rio, republicanos e 

federalistas na rephblica velha, petebistas e anti-petebistas nos anos 50 e 60; arenistas 

e oposicionistas (dentro do MDB) no regime autorit自rio e, finalmente, o conflito 

atual entre "petismo" e "anti-petismo"7. 

Pode-se afirmar, portanto, a partir do exemplo do Rio Grande do Sul, que6 

em tomo das suas diferenas, das suas peculiaridades que as regi6es formam sua 

identidade. A identidade 6 entendida como algo relacional, pois que construida em 

relaao a algo que lhe 6 externo cultural, histrico, econmico, geogrfico e 

politicamente. E a partir dessa alteridade, no confronto com outras regi6es brasileiras 

que a tomada de posi9o regionalista se define mais claramente. 

As diferen9as regionais sao ressaltadas pelo discurso regionalista que as 

utiliza na construao de uma identidade prpria. Em outras palavras, o discurso 

regionalista atua na conformaao da identidade de uma regi乞o na medida em que 

aponta para suas diferenas reais, ou as inventa, marcando uma distin9o regional em 

rela9ao ao todo nacional: 

'z seme訪αnぐa do naciond o regiond'um recorte da 
redidade, uma categoria para classificar pessoas e espaos 
e, por conseguinte uma forma de demarcar fronte h-as e 

do Sul". Porto alegre: EDIPUCRS, 2000. A obra busca a compreensao do regionalismo politico sul- 
rio-grandense atrav6s da analise dos discursos dos deputados do Partido Liberal rio grandense (1860- 
1889) na Assembl6ia Provincial, mostrando a resistencia politica feitaa forma centralizadora que 
tomou a constru9乞o do Estado Nacional. 
17 Sobre essa particularidade da poltica gacha ver artigo de Andr6 Marenco no Jornal Gazeta 
Mercantil, Elei96es 2002, 30/08/2001, p. 3 
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estabelecer limites. O region町linciona como um ponto de 
referncia bdsico em torno do qual se aglutinam identidades 
e ideologias. Identidades sdo constru6es 	soc忽お  
formuladas a partir de diferencas reais ou inventadas que 
ノiincionam como S加αむ  diacriticos. むto d S加αむ  aue 
一一r一一一一一一一一一一一一一一一1一  JL」,一一型一  ，，招  con7erem uma marca ae distin9do. "~ 

Dessa forma, o regionalismo favorece a manutenao das diversidades 

regionais, das diferen9as culturais, sociais, polticas das diversas regi6es que 

comp6em o todo nacional. Entretanto, isso no significa que as manifesta 6es 

regionalistas sejam antag6nicas a unidade nacional, conforme coloca Anne-Marie 

Thiesse tratando do regionalismo frances. 

にJ a valorizado da diversidade do territrio ndo ' 
exercida em contraposido, mas complementarmente 
representado da Franca como "una e indivisvel".o 
regionalismo ndo se desenvoんe em oposido ao sentimento 
de identidade nacional, mas comoprma consensual da 
reunio nacional"9 

A constru9ao da identidade regional configura-se numa disputa pela fixaao 

de sentidos, a partir das especificidades locais, lembrando que os sentidos s乞o sempre 

construidos socialmente atrav6s da prtica discursiva. 

O discurso 6 definido, de forma geral, como uma prtica articulat6ria e 

siginiflcativa20. Muitas vezes essa no9ao nos escapa, tendo em vista que os sentidos 

se imp6em de maneira tal na sociedade que sao assimilados como naturais. Mas no 

existe um sentido denotativo (um sentido primeiro), s6 conotativo, isto 6 , um sentido 

18 OLIVEN. on.cit.n. 90. 
19 THIEQSt?'Alm61Marie一  "la 刀elたe 刀at"RlldDぐP IJml二ぐ 1刀 Gr/mル”． rpafn”ノ1lfぐm／】  p iHb"ff/L7HD Iよユ」」一o一’ i-tiuic-iviai it;・  LUPビmビ Pwrie enciose aai笥「 ia uranae;regionaiismo e iaentzaaae 
nacional na Fran9a durantea Terceira Repblica 口870-1940). In: Estudos Hist6ricos, vol. 8, n。  15. 
Rio de Janeiro: FGV, 1995, P. 3. A autora analisa o regionalismo na Fran9a durante a Terceira 
Republica, n乞o como um fator de fragmenta 9 ao, mas de diversidade em um todo muito bem integrado 
A Fran9a 6 uma na9ao fortemente centralizada, mas que por isso nao deixa de possuir uma grande 
diversidade re2ional. 
201 ▲ ノ、， A て T ~ 	」 	... 	n -. . .- -. LALLAU, t.rnesto. 1-legemony＆さ’ocia1tst ,trategy: towards a radical democratic volicts. London: 
Verso, 1985, p. 109. 
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que algu6m da, que 6 construido21. Da, buscar perceber qual a identidade regional 

construida e apresentada pelo discurso eleitoral em 1994,6 vlido se considerarmos 

que a identidade nao d algo fixo, imutavel, mas um deslocamento de significa6es. 

O discurso busca adeptos na sua constru9乞o de significados, ou seja, o 

discurso interpela, transformando individuos em sujeitos. A sociedade 6 composta 

por uma multiplicidade de discursos que lhe confere sentido, o que faz com que os 

individuos sejam interpelados por vrios discursos. Assim, um sujeito pode se 

identificar como sul-rio-grandense, como gacho no discurso regionalista e como 

trabalhador num discurso classista, por exemplo. 

Entre os discursos que significam a sociedade contempornea, o discurso 

politico 6 aquele em que a constru9o do sujeito 6 central. Para obter e xito, o 

discurso poltico n乞o deve buscar apenas sujeitos j presentes no social, mas 

construir novos significados em seu interior, para interpelar novos sujeitos.E 

definido, portanto, como: 

"um dos discursos lllaむ  cornplexos da sociedade, sua 
Prtたa envoんe ndo叩enas a construdo de uma vおdo de 
mundo a Partir da んta com outras vむ6es, como α 
necessidade sempre urgente de construir novos sujeitos que 
os si4フorte ,,22 

O discurso politico 6 uma prtica significativa que constri sentido atrav6s da 

presen9a de um corte antag6nico, que esvazia o discurso do outro, do seu inimigo, 

com quem disputa a interpela o de novos sujeitos. E assim, um discurso 

caracterizado pela polemica, onde o confronto se estabelece. 

21 Ver PNTO, C6ui. Com  a palavra o senhor presidente Josd Sarney: ou como entender os meandros 
da linguagem do poder. Sao Paulo: Editora Hucitec, 1989, p. 20-21. 
22 PINTO, 1989, op.cit.p. 56 
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O carter polmico do discurso poltico est presente no discurso dos 

candidatos Britto e Olvio na campanha eleitoral de 1994, onde cada um constri a 

sua imagem desconstruindo a do outro, onde se estabeleceu uma disputa de 

significaao sobre o Rio Grande do Sul a partir da posi9ao poltica de cada candidato 

em relaao ao governo central. 

O corpo discursivo dessa anlise 6 constituido pelos programas dos 

candidatos Antnio Britto e Olivio Dutra do Hor&io de Propaganda Eleitoral 

Gratuita na televisao em 1994, durante o primeiro e o segundo turno. Esses 

programas gravados pela professora C6ui Pinto, foram transcritos para a efetivaao 

desta disserta o. 

Nos regimes democrticos representativos os perodos eleitorais - embora 

no sejam os nicos - sao politicamente importantes. Isso porque nesse momento a 

disputa pelo poder, caracterstico das rela6es politicas,6 "publicizada", ganhando 

maior visibilidade na sociedade atrav6s das campanhas dos candidatos. Rubim23 

caracteriza as elei96es como um "foro comunicativo", ou seja, como um momento de 

comunicar id6ias e propostas, de convencer, emocionar, mobilizar os eleitores em 

torno de uma disputa p貢blica. Assim, a singularidade do momento eleitoral seria 

essa, de ser um momento especial para a difuso e disputa de conceitos, de 

imagens24. Nessa disputa comunicacional todos os cidad乞os so chamados a 

23 RUBIM, Antonio. Novas configura戸es das elei6es no Brasil contempordneo. In: RUBIM (org) 
Midia e elei96es de 1998. Salvador: Ed. Universit自ria!UFPB, FacomIUFBA, 2000. p.9-29. 
24 0 conceito de imagem aqui utilizado 6 o de imagem publica, desenvolvido por Wilson Gomes, que 
ultrapassa o sentido visual ou plstico do termo, adquirindo um sentido figurado, anal6gico de 
representa9ao. Assim, imagem publica seria um conceito construido sobre mecanismos enunciativos 
linguisticos, jd que para o autor a imagem 6 feita principalmente com discursos. Claro que juntamente 
com o discurso, a imagem p自blica tamb6m 6 construida atrav6s de a96es e configura96es expressivas, 
que incluem elementos visuais, plstica. Mas os elementos visuais contribuem para a forma9ao de 
uma imagem desde que convertam-se em indicios, pistas, sintomas de inferncias l6gicas. Na verdade 
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envolverem-se no processo de escolha de seus representantes atrav6s do voto ー  

mesmo porque o voto 6 obrigat6rio no Brasil ー. Assim, as elei96es s乞o tamb6m o 

momento de amplia o da participa o poltica, onde todos os cidados s乞o 

solicitados a tomarem posi9ao, a fazer uma escolha. 

Nao desconsiderando as crticas feitas quanto a obrigatoriedade das 

transmiss6es dos programas eleitorais na televiso, que representariam uma 

imposi9ao arbitrria a liberdade de escolha do telespectador, e tamb6m uma certa 

antipatia devido ao horrio da propaganda eleitoral interromper a programaao 

normal da televisao, quase que o inico veiculo de entretenimento para a grande 

maioria da populaao brasileira,6 not6rio que a propaganda eleitoral no rdio e 

televis乞o 6 cada vez mais o centro das campanhas eleitorais, sendo o principal canal 

de contato entre candidatos e eleitores25. 

o elemento visual agrega, coopera, refor9a um conceito. Esse aspecto, da imagem publica se apoiando 
na imagem visual,6 bastante trabalhado nas campanhas eleitorais pelos profissionais do marketing. A 
imagem pbblica nao 6 fixa, nas palavras do autor ela conserva uma "constante inquietude provisria ", 
podendo sofrer sucessivas codifica6es que lhes atribuam novos sentidos. As disputas eleitorais 
seriam um dos momentos mais decisivos da poiftica de imagem, nesses momentos o ator polftico 
busca impor a imagem de si que aparece de algum modo responder a demanda do pblico no contexto 
de uma conjuntura especifica. Assim, a batalha eleitoral ocorreria na forma de uma competi9ao pela 
construao, controle e determina9ao da imagem de individuos, grupos e institui96es participantes do 
jogo poltico. Ver Gomes, Wilson. A poltica de imagem. (texto avulso). 
25 、 - 一  ーMesmo em 1994, quando a legisla o eleitoral (Lei n。  8.713, de 30 de setembro de 1993) impunha 
uma s6rie de restri96es na elaboraao dos programas eleitorais que os tomavam menos atrativos dos 
que os de 1989. Diferentemente de 1989, em 1994 era proibido trucagens (montagens), imagens 
externas ou anima6es (art.76, par自grafo 10), sendo que os programas s6 poderiam ser gravados em 
estdio fechado. A lei tamb6m no permitia a participaao de convidados (no caso das elei96es ao 
executivo federal e estadual, apenas o candidato a presidente e a governador, e seus respectivos vices, 
podiam aparecer e falar), isso reforava uma visao personalistica do processo eleitoral, beneficiando 
os candidatos com grande capacidade de expresso verbal. Essas regras visavam uma equanimidade 
entre os candidatos, impedindo as candidaturas com mais recursos financeiros de utilizarem os caros 
recursos visuais na produ9ao de programas atrativos, deixando em desvantagem os candidatos que nao 
poderiam custear essa sofisticada produao. A lei, portanto, reforava o formato tradicional da 
campanha poltica, com programas de um s6 ator falando aos seus eleitores, rodados em estdio. Isso 
tornaria os programas menos dinmicos, mais mon6tonos reforando o senso comum de que a 
programa9ao eleitoral obrigatria na televiso6 "chata" o que supunha-se, descaracterizaria o horrio 
eleitoral como principal canal de contato entre as candidaturas e o eleitorado. Esse progn6stico no foi 
confirmado. Survey realizado no Distrito Federal em setembro de 1994 apresentou a propaganda na 
TV como, de longe, a mais difundida fonte de informa9o entre os eleitores (excluidos os notici自rios 
da televiso): era assistida por 82% dos entrevistados, contra 69% para os debates entre os candidatos 
na TV, que vinham em segundo lugar. Tamb6m em setembro de 1994, uma pesquisa do Vox Populi 
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Temos presente que uma campanha eleitoral no6 feita somente na midia 

eletrnica, tamb6m ocorrendo na rua, no contato direto entre candidato e eleitor (o 

corpo a corpo), nos comicios, passeatas, festividades. Mas consideramos o Horrio 

de Propaganda Eleitoral Gratuita na televisao um local privilegiado de enunciaao do 

discurso poltico eleitoral. Ningum nega que a televiso e um veiculo poderoso de 

comunicaao, que possibilita ampla cobertura territorial, podendo, de forma 

instantnea, causar grande impacto. Re貢ne imagem, cor, som e movimento, exigindo 

esmero e investimentos em produ9o. Mas esse dispendio 6 compensado pelo grande 

potencial de persuasao nos diversos nveis de idade, cultura e classes sociais. No 

Brasil o rdio e, principalmente, a televiso, transformaram-se nos principais meios 

de constru9o daquilo que, de imediato,6 tornado socialmente p丘blico, daquilo que6 

tornado comum aos brasileiros26. E isso que tem feito a midia televisiva ocupar um 

papel cada vez mais central nas campanhas eleitorais, pois como bem coloca Maria 

Helena Weber, "a poltica busca visibilidade"27. Visibilidade que atualmente6 

fornecida pela midia eletrnica, onde a televis乞o, por sua abrangencia,6 o veiculo 

principal. Dessa forma, a propaganda eleitoral gratuita na televisao atinge um publico 

bem maior do que um comicio, por exemplo. Tamb6m torna possivel o 

conhecimento de todos os candidatos pelos eleitores, desde os mais famosos dos 

em base nacional apontou que 67% dos eleitores ja tinham assistido ao programa eleitoral pelo menos 
uma vez. Portanto, os efeitos da legislaao restritiva nao se deram no sentido de diminuir 
drasticamente a audiencia dos programas eleitorais na TV, atingindo mais a eficcia dos programas, 
quando comparados com a campanha de 1989, ja que em 1994 a versao dos Org豆o de noticias sobre a 
realidade nacional nao pode ser contrabalan9ada nos programas do horrio gratuito de propaganda 
eleitoral, como ocorreu com o caso da antena parab6lica do ministro Ricupero, que nao pode ser 
explorado suficientemente nos programas e acabou reduzido a um fato menor pela pouca importncia 
que the foi atribuIda pela Rede Globo de Televisao. Ver MIGUEL, op. cit, p. 119-127. Ver tamb6m 
RONDELLI e WEBER Ensaios das eliminatrias - os media e o campeonato eleitoral. In: WEBE& 
Maria Helena (org.). Comunica9do e espetdculo da poltica. Porto Alegre: Ed. UniversidadefUFRGS, 

響O, p. 73プ6 , 
ー Argumento desenvolvido pelo protessor Antonio Rubim no livro Midia e poltica no Brasil. Joo 
Pessoa: Ed. Universitdria!UFPB, 1999. 
27 WEBER, op.cit. p. II 



25 

grandes partidos, que ja possuem espao na midia atrav6s de noticias em telejornais 

ou de mandatos anteriores, at6 os iniciantes na carreira poltica ou os an6nimos dos 

partidos "nanicos", que mesmo possuindo tempo muito reduzido, conseguem uma 

visibilidade que sem a programa 乞o eleitoral gratuita na televisao jamais 

alcanariam. Claro que esses candidatos, em sua maioria, no conseguem fazer uma 

votaao expressiva e sua rpida apari9ao na tela permite apenas a forma9ao de uma 

imagem caricata, marcada atrav6s de algum bordo que os identifique junto ao 

eleitorado. Mas, do ponto de vista da visibilidade permitida pela midia eletrnica, 

mesmo com todas as limita6es, eles conseguem uma abrangencia que de outra 

forma seria impossivel, como bem prova o caso do candidato En6as Carneiro28 do 

insignificante Partido da Reconstru9ao Nacional - PRONA ー, hoje conhecido do 

eleitor, mas que sem o horrio eleitoral gratuito na televisao continuaria um annimo 

para a maioria do eleitorado brasileiro. 

Esse alcance do discurso poltico permitido pela televisao 6 que justifica 

nossa op9o em estudar a campanha eleitoral de 1994 no Rio Grande do Sul atrav6s 

do Horrio de Propaganda Eleitoral Gratuita. 

A propaganda eleitoral na TV em 1994, no primeiro turno, foi de 2 de agosto 

a 10 de outubro29. Nesse perodo, duas horas dirias da programa o do rdio e 

televiso em rede nacional eram ocupadas pela propaganda eleitoral, divididas em 

programas de uma hora cada: das Th s 8h e das 2Oh3Omin s 2lh3Omin, na 

議麟蕪難鱗鱗●難鷺鷲驚 

鷺購薫難綴燕難elementos explicativos queilustrar a abrangncia dapossibilidade, quase nica, 
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televiso, e, no rdio, de 7h s 8h e de 12ha s 13h. Ter9as, quintas e sabados eram os 

dias reservados a propaganda das candidaturas proporcionais (assemblias 

legislativas e C含mara dos Deputados). Ja nos domingos, segundas, quartas e sextas- 

feiras os programas eram divididos entre as candidaturas a presidencia da repblica, 

aos governos estaduais e ao Senado. Os candidatos a presidencia tinham metade do 

tempo do programa, sendo a outra uma hora reservada aos candidatos a governador 

(20 minutos) e candidatos a senadores (10 minutos). Nos estados em que ocorreu 

segundo turno para a escolha do governador, como foi o caso do Rio Grande do Sul, 

o horrio de propaganda eleitoral gratuita no rdio e televiso reiniciou no dia 24 de 

outubro e finalizou no dia 12 de novembro, com duraao de trinta minutos cada 

programa, dividido pela metade ente os dois candidatos, ou seja, cada concorrente 

teria direito a iguais quinze minutos de tempo de propaganda eleitoral na televiso. 

Em 1994 concorreram ao governo do Rio Grande do Sul seis candidatos30, 

mas nosso corpo discursivo constitui-se apenas dos programas do horrio eleitoral 

gratuito na televisao de Olivio Dutra e de Ant6nio Britto, tendo em vista que a 

disputa polarizou-se3' nesses dois nomes j no primeiro turno. Antnio Britto do 

PMDB, concorreu pela coliga 乞o Movimento Rio Grande Unido e Forte, formada 

pelos partidos PMDB, PSDB e PL. Olivio Dutra do PT, era o candidato da Frente 

Popular, coliga 乞o formada pelo PPS, PV, PSB, PcdoB, PT, PSTU. Esses partidos, 

apesar das diferenas entre si, eram considerados todos dentro do campo politico da 

29' 
A eiei9ao ae i )94 aconteceu no aia .i de outubro e o segundo turno fOi no dia 15 de novembro. 

30 Al6m de Olivio Dutra e Ant6nio Britto, havia mais quatro candidatos a governar o RS: Celso 
Bernardi (PPR), Sereno Chaise (PDT), Irapuan Teixeira (PRONA) e Jos6 Luiz Gomes (PRN. 

A cireren9a ue votos que separou o candidato vencedor do derrotado evidencia o grau de 
polariza9ao e acirramento da disputa ao Palacio Piratini em 1994, decidida em segundo turno. No 
primeiro turno Britto teve 2.211.270 votos (49,20% dos votos vlidos) e Olivio teve 1.560.992 votos 
(34,73% dos votos v自lidos) num total de 5.549.281 votantes. No segundo turno Britto fez 2.679.701 
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"esquerda", tendo em comum a oposi9ao a ofensiva ideol6gica neoliberal vivida pelo 

pas desde o inicio do governo Collor. 

Olivio Dutra e Ant6nio Britto s乞o politicos experientes e conhecidos no Rio 

Grande do Sul. Olivio Dutra, funcionrio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 

atuante no movimento sindical da categoria dos banc自rios, foi um dos fundadores do 

Partido dos Trabalhadores. Concorreu por este partido ao governo do Rio Grande do 

Sul em 198232. Foi deputado federal constituinte em 1986 e em 1 98833 foi eleito 

prefeito de Porto Alegre, inaugurando a s6rie de administra6es petistas na capital 

gacha. 

O jornalista Antnio Britto, que teve sua trajetria poltica iniciada no 

movimento estudantil na 6 poca do regime militar, ganhou notoriedade como porta- 

voz de Tancredo Neves em 1985, transmitindo a populaao noticias sobre o estado 

de sade do presidente. Britto foi eleito deputado federal constituinte em 1986 pelo 

PMDB e concorreu a prefeitura de Porto Alegre em 1988. Em 1990 novamente 

elegeu-se deputado federal, tornando-se, em outubro de 1992, a convite do presidente 

Itamar Franco, Ministro da Previdencia e Assitencia Social. Desvinculou-se desse 

votos (52,21% dos votos validos) e Olvio 2.453.174 (47,79% dos votos vlidos) entre 5.405.386 
votantes. Total de eleitores no RS em 1994: 6.296.02 1. Dados do Tribunal SuDerior Eleitoral. 
32 Em 1982 ocorreram as primeiras elei96es para a escolha de governadores ap6s a impiantaao do 
regime autoritrio em 1964. Nesta elei9ao no Rio Grande do Sul, o candidato eleito foi Jair Soares do 
PDS, com 34,09% dos votos v自lidos (1.294.962 votos), em segundo lugar ficou Pedro Simon do 
PMDB, com 1.272.319 votos (33,49% dos votos vlidos), Alceu Collares fez 775.546 votos (20,41% 
dos votos validos) e por h ltimo, Olvio Dutra, com insignificantes 50.713 votos (1,33% dos votos 
vlidos), numa elei9o em que os votos brancos e nulos, representaram, respectivamente 8,80% e 
1,88% do total. Conforme AYDOS, Eduardo. As elei戸es de 1982 no Rio Grande do Sul. Texto para 
discussao, PPG em Ciencia Poltica, UFRGS, n。  03, outubro 1988, p. 29. 
joEm 1988 sete candidatos disputaram a prefeitura de Porto Alegre e Olivio Dutra foi o vencedor 
perfazendo 4 1,05% dos votos. Ant6nio Britto que tamb6m participou dessas elei96es ficou em quarto 
lugar, com 11,96% dos votos. NOLL e PASSOS. Elei96es municipais em Porto Alegre (1947-1992). 
Cadernos de Ciencia Poltica, s6rie Relatos de Pesquisa, PPG em Ciencia Politica, UFRGS, n。  4, 
1996, p. 43-44. 
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Minist6rio em dezembro de 1993 para poder concorrer ao governo do Rio Grande do 

Sul nas elei96es de 1994. 

O trabalho  est  dividido em duas partes. A primeira 6 formada pelo capitulo I, 

Rio Grande do Sul, um estado em crise, onde procuramos identificar o surgimento do 

discurso da crise no Rio Grande do Sul, entendido como antagonismo de interesses 

entre o estado e o governo central, na Revoluao Farroupilha. E neste momento que 

teria surgido o sentimento de discrimina o, onde o Rio Grande do Sul percebe-se 

preterido pelo governo central em rela o a outras unidades da federaao. 

Reclamaao essa que 6 mencionada nas elei96es de 1994. 

Evocamos tamb6m nesse primeiro capitulo dois momentos recentes da 

histria do Rio Grande do Sul em que o discurso da crise nascido na Revolu9ao 

Farroupilha 6 ressuscitado: os anos 1950 e 1980. Nessas duas conjunturas poltica e 

economicamente distintas, o sentimento de que o Rio Grande do Sul oferece muito 

mais ao Brasil do que recebe em troca, o sentimento de marginalizaao 6 utilizado na 

explica o das dificuldades que o estado vivia naqueles perodos. Lideran9as 

polticas, baseadas no que seria uma perda da importncia econmica e poltica do 

Rio Grande do Sul dentro da federa o, reeditam as queixas farroupilhas e exaltam o 

espirito de lutas que esse discurso atribui ao povo gacho. 

Tamb6m neste primeiro capitulo, procuramos descrever a conjuntura 

econ6mica do Brasil e do Rio Grande do Sul entre 1990-94 para entender o momento 

em que as elei96es ocorreram. Consideramos principalmente a influencia do Plano 

Real naquele momento eleitoral e as dificuldades financeiras dos estados num 

momento em que o governo federal dava o primeiro passo na centralizaao de 

recursos com a aprova o do Fundo Social de Emergencia no incio de 1994. 
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Na segunda parte do trabalho 6 onde se realiza propriamente a anlise do 

discurso dos candidatos Antnio Britto e Olivio Dutra, e onde procura-se responder 

as perguntas desta pesquisa. Dessa forma, nos capitulos II e ifi, procuramos verificar 

como cada um dos candidatos desenhou a crise que o Rio Grande do Sul vivenciava, 

quais as principais causas apontadas e as propostas para contorn-la. No sentido de 

mudar a situaao de crise, levando o Rio Grande do Sul ao desenvolvimento, 

veremos cada um dos dois candidatos colocar-se como o mais capaz, como o 

possuidor das condi96es necess白rias para bem governar o Rio Grande do Sul. 

Encontraremos nessa constru9ao discursiva da imagem do candidato a desconstru9乞o 

simultnea da imagem de seu opositor, ja que a identidade 6 sempre relacional, ou 

seja, erigida em relaao a um outro. Ao nos determos no segundo turno, tanto na 

campanha de Britto como na de Olivio, tratamos da questo do relacionamento com 

o governo federal, que 6 distinta conforme a posi9ao poltica dos candidatos em 

relaao ao presidente eleito. A partir dessa posi9o procuramos identificar as 

representa6es que cada candidato constr6i sobre o regional. 

No capitulo 2 tratamos do discurso de Ant6nio Britto e no capitulo 3 do 

discurso de Olivio Dutra. Em ambos os capitulos a anlise estd dividida em duas 

partes, seguindo a divis乞o em primeiro e segundo turno da campanha. Esse 

procedimento justifica-se, principalmente, devido a elei9o de Fernando Henrique 

Cardoso para presidente da Rep丘blica ainda no primeiro turno e seu apoio no 

segundo turno a candidatura Britto. Esses fatos influenciaram na constru9ao dos 

discursos dos candidatos. 

Nas considera6es finais procuramos sintetizar as respostas que ao longo da 

analise sao oferecidas s perguntas iniciais do trabalho, tanto relativo a imagem dos 
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candidatos, formada a partir da negaao do que seria o  "politico  tradicional", onde 

cada um estabelece uma nova forma de governar - ressaltando seja a competncia 

administrativa somada a honestidade, seja a participaao popular -, quanto a questo 

da identidade regional ligada a postura poltica de cada candidato em relaao ao 

centro  politico  nacional. 



CAPITULO I 

RIO GRANDE DO SUL: UM ESTADO EM CRISE 

Neste capitulo pretendemos abordar as condi96es de emergencia do discurso 

da crise e discriminaao do Rio Grande do Sul nas elei96es estaduais de 1994. Nesse 

sentido faremos um resgate histrico do surgimento desse sentimento de abandono 

do Estado pelo centro poltico nacional, procurando mostrar a constncia desse 

discurso no Rio Grande do Sul. Tamb6m procuramos mostrar um pouco da 

conjuntura econmico-social nacional e regional do perodo compreendido entre 

1990-94, at6 o momento em que acontece a campanha eleitoral, para melhor entender 

o alcance da crise e seus desdobramentos politicos. 

1.1- Origem e perman6ncia do discurso da crise do Rio Grande do Sul 

A problemtica da crise no Rio Grande do Sul tem sua origem na Revolu 乞o 

Farroupilha onde manifestaram-se as contradi96es entre os interesses poltico- 

econ6micos da classe dominante local e o poder imperial, defensor da cafeicultura e 

da oligarquia agrria em formaao no centro do pas. Os estancieiros gachos 

estavam descontentes com a excessiva centraliza o poltica imposta pelo Imp6rio e 

com as medidas que os prejudicavam economicamente'. A Revolu 谷o colocava, 

conforme a historiadora Helga Piccolo2, um projeto alternativo de constru9ao do 

'A elite gacha estava insatisfeita com a importaao do charque platino, que lhe roubava mercado. A 
economia gacha era voltada para o mercado interno, pois o charque, seu principal produto, era o 
alimento da fora de trabalho escrava do Sudeste. 
2 PICCOLO. Helga. O discurso poltico na Revolu9ao Farroupilha. In: Revista de Hist6ria, Porto 
Alegre, 1: 39-53, 1986/87. 
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Estado Nacional, que ainda nao estava definitivamente organizado. Os farrapos 

defendiam o princpio poltico federativo, ou seja, desejavam uma maior autonomia 

poltico administrativa para as provincias, questionando, portanto, a centraliza o 

Assim, o movimento farroupilha manifesta o sentimento de insatisfaao do 

Rio Grande do Sul em relaao ao governo central. Esse antagonismo entre os 

interesses da elite rio-grandense e do governo imperial, conforme C6u Pinto3,6 que 

inaugura o discurso da crise no estado gacho. Isso considerando que as guerras 

anteriores a Farroupilha nao terem sido vividas como uma situa o de opresso, 

como "crise", mas como uma luta unit白ria em defesa de interesses comuns da Coroa 

Portuguesa e da elite provinciana, ou seja, dos donos de terra no Rio Grande do Sul. 

Assim, o diferencial da Revolu9乞o Farroupilha, al6m de sua longa dura きo,6 que ela 

representou um conflito de interesses entre o Estado Nacional e os grupos 

dominantes gachos. A autora ressalta que al6m de ser o primeiro, o discurso da crise 

dos Farrapos foi "a matriz que norteou todos os demais" atrav6s da constru 乞o de 

uma imagem do Rio Grande do Sul altivo e ultrajado: "Apareceu pela primeira vez a 

linha mestra de um discurso que tem tido umaprmidvel persistncia histrica: O 

Rio Grande contra oBrasil"4 

Isso significa que o discurso da discrimina o do Rio Grande do Sul pelo 

centro politico nacional, inaugurado na Revoluao Farroupilha,6 reatualizado no 

nivel politico e econmico em outros momentos da hist6ria do Rio Grande do Sul. 

O sentimento de descaso para com o Rio Grande do Sul e uma postura 

poltica de combate ao centralismo excessivo, ja sきo vislumbrados, por exemplo, na 

コ PINTO, Cdli Regina. O discurso da crise: uma presenぐa constante na hist6ria gacha. In: 
SCHULER, D. e GOETTEMS. M (org). Mito ontem e hoje. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 
1990, p. 258-265. 
4 PINTO, op.cit, p. 261 
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atua o dos deputados do Partido Liberal na Assembl6ia Provincial Rio-Grandense 

durante o perodo imperial no s6culo XIX. Os liberais, de forma geral, defendiam 

uma maior autonomia poltico-administrativa e econ6mica das provincias, que nao 

podiam sequer escolher seus presidentes e queixavam-se freqientemente, como 

transparece em seus discursos na Assembl6ia Provincial, do tratamento marginal que 

a provncia rio-grandense recebia do governo central. O preconceito contra a 

provincia, no discurso dos deputados liberais, estaria retratado, por exemplo, na 

poltica de recrutamento para a Guerra do Paraguai (1864-70), onde o governo 

imperial teria exigido dos rio-grandenses sacrificios desproporcionais, na medida que 

o Rio Grande do Sul foi a provincia que mais contribuiu com homens para aquela 

guerra. O contigente de homens fornecidos pelo Rio Grande do Sul era trs vezes 

maior que o de Minas Gerais, naquele perodo a mais populosa provncia brasileira. 

Alm dessa questo do recrutamento, que 6 bastante citada pelos deputados na sua 

queixa de tratamento desigual ao Rio Grande do Sul, a injusti9a e abandono do 

governo central tamb6m estariam contidos na falta de recursos para o Rio Grande do 

Sul. Na opiniao dos liberais o governo central disporia de recursos, mas os distribua 

de maneira irregular entre as provincias, favorecendo umas em detrimento de outras. 

A queixa sobre o centralismo econ6mico do governo tamb6m era manifesta no 

descontentamento com a carga fiscal exigida das provincias pelo Imp6rio e na 

alega 乞o de nao atendimento das reivindica6es favorveis a indstria rio-grandense: 

'z eルe libel・αl kvantou-se 加llmeras vezes contra as 
"press6es" econ6micas dirigidas d in硫2stria ga妥cha 
[entendida aqui pelas atividades que envolviam a cultura 
charqueadora-pastoril], tais como impostos lanGados sobre 
essa, ou acordos みilateraむ entre o Impdrio e o Estado 
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Oriental, ノavorecendo aindIstria de similares daquele 
pasプ’コ  

O discurso dos liberais, portanto, 6 de abandono da provincia rio-grandense 

pelo governo central, discurso inaugurado na Revolu 乞o Farroupilha, conforme ja 

expressamos, e que os liberais davam continuidade em suas reivindica6es por maior 

autonomia poltico-administrativa e por medidas que favorecessem a economia da 

provincia, assim Carneiro conclui da sua anlise que: "As invocac6es do passado 

revoluciondrio da prov加c楓 assim como a persegui戸o contra os rio-grandenses 

ap6s o encerramento daque瓦 esto sempre presentes no discurso liberal’二 sendo 

que os liberais rio-grandenses "assumiam-se abertamente como continuadores da 

saga farrapa"6. 

Essa rearticula o do discurso farrapo ocorrido na segunda metade do s6culo 

XJX tamb6m 6 percebida em outros contextos hist6ricos cronologicamente mais 

pr6ximos aos dias atuais. Abordaremos aqui, a partir desse ponto, dois momentos 

mais recentes da histria do Rio Grande do Sul em que elementos do discurso 

farrapo aparecem, que sao as d6cadas de 1950 e 1980. Momentos significativos no 

sentido de que nos anos 1950 a discussao da temtica regional ganhava espao no 

Brasil em fun9ao das desigualdades geradas pelo processo de industrializa9o do 

perodo e por ser 1985 o ano da comemoraao do sesquicentrio da Revolu o 

Farroupilha no Rio Grande do Sul. Nessas duas conjunturas poltica e 

economicamente diversificadas ressurge o discurso da crise gacha atribuida ao 

abandono do governo federal. 

5 CARNEIRO, op.cit., p.215 
6 CARNEIRO, op.cit., p. 196-197 



1.2-O discurso da crise gaocha no final dos anos 1950 

Nos anos 1950, com o processo de industrializaao intensiva no centro-sul do 

Brasil, o modelo de desenvolvimento gacho centrado na agropecu白ria nao foi mais 

suficiente para garantir o crescimento econ6mico do Rio Grande do Sul, que passou 

a enfrentar uma crise econ6mica e social. Essa situa o acarretou uma mudan9a da 

imagem que se fazia do estado, que deixou de ser o "celeiro do Brasil" para 

constituir-se num "novo Nordeste". 

A economia gacha caracterizava-se por ser essencialmente agricola e 

dependente do mercado externo, principalmente nacional7. O setor industrial tinha 

sua produao voltada fundamentalmente a elabora o de matrias-primas originarias 

do setor primrio local e ao fornecimento de algum insumo a essa mesma 

agropecuria. Esse modelo de desenvolvimento baseado no setor prim白rio, onde as 

atividades agropecurias estavam conectadas a s atividades fabris e exportadoras, 

chamado modelo gacho de desenvolvimento, funcionou bem, sendo visto com 

otimismo, at6 metade dos anos 40. Entretanto, ap6s o final da Segunda Guerra 

Mundial, esse modelo come9a a enfrentar dificuldades e o Rio Grande do Sul 

come9a a perder posi9ao no conjunto da economia nacional com a concorr6ncia dos 

produtos de consumo de outras regi6es do centro do pais. A visao otimista que 

prevalecia na fase anterior nao se sustenta diante da nova conjuntura, sendo 

substituida por uma visao apreensiva: 

'‘に.) entre o final da Segunda grande guerra e meados dos 
anos 5a a expansdo da economia gacha, Por estar 
exigindo signflcativas mudancas tanto ao nvel da produdo 
-agrたultura e indlsかた- quanto ao nかei da加termediado 

7 75% das exporta96es do Rio Grande do Sul em 1950 dirigiam-se para os mercados urbanos do Rio, 
Sao Paulo, Recife e outros. Ver MULLER, Geraldo. A economia poltica ga"cha dos anos 30 aos 60 
In: DACANAL (org.).RS: Economia & Politica. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1979, p. 364. 
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ー comercializado, armazenagem ejmnanciamentoプez com 
que o otimむmo comeぐasse a ceder, dando lugar a atitudes 
de 叩reensdo (.,.)os estudiosos contemporneos dessa 
ltima fase deixaram de lado as adjetiva6es otimistas de 

seus colegas de perodos anteriores, tais como "O Rio 
Grande ' o celeiro do Brasil’二 "o RSd um exemplo de 
democrac加  agrria’二  um Estado com "um notvel 
progresso 加dustrial e parakん progresso agricok’二 e 
passam a encarar o Estado GaIcho como um"Novo 
Nordeste ’二 Estado "insuficientemente desenvoんido'二 em 
"Cl・おe".8 

- comercialização, armazenagem e financiamento - fez com 
que o otimismo comegasse a ceder, dando lugar a atitudes 
de apreensdo (...) os estudiosos contemporcineos dessa 

fase deixaram de lado as adjetivações otimistas de 
seus colegas de periodos anteriores, tais como "0 Rio 
Grande é o celeiro do Brasil", "o RS é um exemplo de 
democracia agrciria", um Estado com "um notcivel 
progresso industrial e paralelo progresso agrícola", e 
passam a encarar o Estado Gazicho como um "Novo 
Nordeste", Estado "insuficientemente desenvolvido", em 
"crise".8 

A exDlicacao nara a crise econmica do Rio Grande do Sul a nartir dos anos 
rI、  一 	一一で一  」一 	1一一  」 	一  , 」  1ハl・,, rハo 一  , 一  」＝ょー  ーー  ーーーーーーー  ハー  50, que aprottmdou-se sobretudo no perodo 1957-59ノ, recai em tatores externos. Ou 
seja, seria decorrencia da op9ao feita em nivel nacional de incentivar uma 
industrializaao concentrada no centro-sul do pas, para onde fluiriam todos os 
recursos. Neste urocesso de industrializacao intensiva o Rio Grande do Sul no 
」一  , 1一,」  二一  一  一  」 	 一  1 	 工  」一一」 	J一一1一 in ハ  

estava includo, permanecendo como um estado preponderantemente agrco1a'v. O 
quadro abaixo ilustra o processo de concentraao industrial, principalmente em So 
Paulo e a posi9ao secundria do Rio Grande do Sul em termos de industrializa 乞o, 
cada vez mais distante do estado paulista. 

TABELA 1 
Produao Industrial: 1907-1958 (em %) 

A explicação para a crise econômica do Rio Grande do Sul a partir dos anos 
50, que aprofundou-se sobretudo no periodo 1957-599, recai em fatores externos. Ou 
seja, seria decorrência da opçdo feita em nivel nacional de incentivar uma 
industrialização concentrada no centro-sul do pais, para onde fluiriam todos os 
recursos. Neste processo de industrialização intensiva o Rio Grande do Sul não 
estava incluido, permanecendo como urn estado preponderantemente agricola1°. 0 
quack° abaixo ilustra o processo de concentração industrial, principalmente em Sdo 
Paulo e a posição secunclária do Rio Grande do Sul em termos de industrialização, 
cada vez mais distante do estado paulista. 

TABELA 1 
Produção Industrial: 1907-1958 em % 

Estado/Ano 1907 1920 1938 1958 

Rio/DF 33,1 20,8 14,2 11,2 

São Paulo 16,5 31,5 43,2 53,2 

Rio Grande do Sul 14,9 11,0 10,7 8,1 

Minas Gerais 4.8 5.5 11,3 5,7 

Outros Estados 30,7 31,2 20,6 21,8 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SINGER, Paul. Desenvolvimento econ6mico e evolu9ao urbana, 197711 Fonte: SINGER, Paul. Desenvolvimento econômico e evolução urbana, 197711 

8 、“‘〒TT ，・,γ、  一  ・上 	一 z．ハ  MULLt&OD.C1t..D.iつy. 
9 血  ‘ 	;,・  -; 	. 	」  ， 	』 	- . 	. .. 	,,, 	., ．  一  A5 taxas meaias cie crescimento aos setores economicos primario, secundario e terciario, toram 
respectivamente, no perodo de 1956/60: 3,0; 1,7 e 2,8; enquanto que no perodo anterior de 1949/53 
haviam sido de 9,8; 9,5 e 7,2. MULLER afirma que o ponto nevrlgico da crise era o setor 
agropecurio, que "ao se deprim叱 carregou consigo os demais setores. O que vem a sublinhar α 
dependncia estrutural da economia do RS ao setor primdrio". MULLER, op. cit., p. 387. 0 baixo 
crescimento da economia gacha, com taxas negativas, estende-se at6 1964, apresentando uma 
recupera9ao em 1962. Reflexos sociais da crise foram, principalmente, o aumento do desemprego e o 
aumento da popula9谷o favelada. Ver CANEPA, Mercedes. Partidos e representaぐdo poltica: a 
articulacdo dos nveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul (1945-1965). UFRGS, PPG Ciencia 
Politica, tese de doutorado. 1999. n. 77. 
ーNO conjunto cia economia brasileira, em 11)9 a participa9ao do setor mdustrial ja superava a da 
agricultura, no Rio Grande do Sul isso viria a ocorrer apenas no inicio da d6cada de 70. Ver 
CANEPA. on.cit.. D. 79. 

A pua bAyuticu, Marcelo e F'KA, Jussara. Matriz historico-estrutural da cultura politica no Klo 
Grande do Sul e padrうes de participagdo poltica. In: Cadernos de Ci6ncia Poltica, UFRGS, PPG 
Ciencia Poltica, S6rie pr6-edi96es, no 3, 1995, p. 43. 

8 MOLLER, op.cit., p. 359. 
9 As taxas médias de crescimento dos setores econômicos primário, secunddrio e terciário, foram 
respectivamente, no periodo de 1956/60: 3,0; 1,7 e 2,8; enquanto que no periodo anterior de 1949/53 
haviam sido de 9,8; 9,5 e 7,2. MOLLER afinna que o ponto nevrálgico da crise era o setor 
agropecuário, que "ao se deprimir, carregou consigo os demais setores. 0 que vem a sublinhar a 
dependência estrutural da economia do RS ao setor primcirio". MOLLER, op. cit., p. 387. 0 baixo 
crescimento da economia gatilcha, com taxas negativas, estende-se até 1964, apresentando uma 
recuperação em 1962. Reflexos sociais da crise foram, principahnente, o aumento do desemprego e o 
aumento da população favelada. Ver CANEPA, Mercedes. Partidos e representação politica: a 
articulação dos niveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul (1945-1965). UFRGS, PPG Ciência 
Politica, tese de doutorado, 1999, p. 77. 

-NO conjunto da economia brasileira, em 1959 a participação do setor industrial já superava a da 
agricultura, no Rio Grande do Sul isso viria a ocon-er apenas no inicio da década de 70. Ver 
CANEPA, op.cit., p. 79. 

Apud BAQUERO, Marcelo e PRA, Jussara. Matriz histórico-estrutural da cultura politica no Rio 
Grande do Sul e padrões de participação politica. In: Cadernos de Ciência Politica, UFRGS, PPG 
Ciência Polftica, Série pré-edições, n° 3, 1995, p. 43. 

UFRGs 
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Em que pese a explicaao ex6gena da crise do Rio Grande do Sul ser a mais 

aceita, tamb6m h uma explica o de carter endgeno. MUller esclarece que os 

defensores dessa explica o afirmam nao ter ocorrido uma diminui9o da procura 

dos produtos primrios e que seus pre9os de exportaao nao ficaram abaixo dos 

pre9os dos produtos industrializados, tambdm no teria ocorrido redu9ao dos 

financiamentos a produao e tampouco transferncia de recursos atrav6s do 

mecanismo fiscal da Unio, como propaga a explica9きo ex6gena, tendo sido 

favorvel ao Rio Grande do Sul o saldo da balana comercial no periodo. Dessa 

forma, a crise gacha se colocava do lado da oferta, resultando de problemas 

internos, estando intimamente ligada a estrutura da economia gacha'2. Muller 

subscreve a anlise das causas end6genas para o setor prim自rio, mas nao para o setor 

secund白rio gacho. Ele lembra que a situaao do Rio Grande do Sul no poderia ser 

vista separada do processo de industrializa 乞o que ocorria em nvel nacional, que a 

questo nao restringia-se ao campo econ6mico, mas abrangia tamb6m as escolhas 

polticas nacionais. Isso significa que a economia gacha seguia as diretrizes 

politicas traadas a nivel nacional, que centralizava os recursos para o 

desenvolvimento industrial no Centro-Sul. Alterar o papel secund白rio que o Rio 

Grande do Sul ocupava nesse processo, implicava, portanto, alterar a politica 

nacional: 

"O processo ndo se reduz, como o fazem os autores do 
referido estudo[Anlise do insuficiente desenvolvimento 
econ6mico do RS], a uma questo econ6mica pura e 

12 As causas seriam: 1) esgotamento da base fisica, sem modifica6es na produtividade do setor 
primrio; 2) inflexibilidade do quadro institucional agrrio (ma distribui9ao da propriedade); 3) 
investimentos sem criterios produtivos, tendo em vista, fundamentalmente, a aplica9ao imobili自ria. 
Assim, o insuficiente desenvolvimento gacho estava ligado ao carter olig自rquico da elite pecuria: 
"usufruir dos ganhos da intermediagdo, supondo que a natureza dos campos responsabilizar-se-ia 
pela produ9do ". Finalmente, a crise deveria ser creditada a rigidez da indstria gacha,a sua 
incapacidade em acompanhar os indices nacionais de crescimento e de diversifica9ao possivel 
MULLER, op. cit., p. 388. 
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simples. Certo esto estes autores aoindicarem a rigidez 
institucional como uma das causas do insuficiente 
desenvoんimento, ou seja, trata-se da heranぐa do modeんde 
crescimento 凌HおlO processo industrial, no entanto, estava 
加teiramente embebido no Processo poltico estadual.E este, 
Por sua vez, inseria-se na indusかializado 加tensiva do 
centro-sul. Esta industrializado exigiu todas as foras do 
pa亀  todos os seus recursos, atra加do, at mesmo, 
inversionistas galchos. O processo econ6mico tinha carter 
nacional, assim como o processo poltたo.Mexer na 
estrutura agriria galcha era mexer na mesma estrutura ao 
nんei nacional. Tentar uma加dustrializa戸o 加tensiva como 
fez Brizola era disputar o poder econ6mico e poltico 
nacional.Nao se ll・αtava mais do RS二 de SF, do Rio, de 
Mnas, etc, mas do P曜フel db RS no Brasガ加dusかial 9ue se 
localizava no centro-sul. A esfera poltica antepunha-sed 
esfera econ6mica, e para que o RS pudesse realizar uma 
esp虎た  de industrializado seme肌αnte d que estava 
ocorrendo em SF, deveria penetrar e desafiar asルcas que 
compunham a esfera poltica. ','3. 

O objetivo no 6 estabelecer aqui uma anlise econmica pormenorizada das 

causas externas e internas da crise do Rio Grande do Sul no perodo indicado, mas 

consideramos oportuna a ressalva feita por Mller, acima citada, por destacar a 

vinculaao entre a situaao do Rio Grande do Sul com a politica econmica do 

governo federal e a partir da, como o estado se ve nessa rela o. No processo de 

industrializa きo coube ao Rio Grande do Sul um papel secundrio, que foi 

interpretado como um ato de discriminaao por parte do governo central que teria 

preterido o desenvolvimento do estado gacho frente a outras unidades federativas. 

Em outras palavras, a op9o do governo federal de desenvolver uma industrializa o 

intensiva no eixo Rio/Sao Paulo, resultou na centralizaao de recursos nestas regi6es 

e no sentimento de exclusao e discriminaao do Rio Grande do Sul. Percebe-se este 

sentimento nas mensagens do executivo estadual enviadas a Assembl6ia Legislativa'4 

onde os governadores gachos queixam-se do esvaziamento da autodeterminaao das 

13 MULLER, op.cit., p. 389 
14 Mensagens transcritas nos trabalhos de CANEPA e MULLER, op. cit 
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unidades federadas'5, da centralizaao excessiva, da falta de investimentos 

necessdrios ao estado para sua industrializaao e da despropor 乞o entre o montante 

dos recursos destinados a regiao centro-sul, principalmente aos estados de So Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, e aos destinados ao Rio Grande do Sul, que 

comparativamente recebia quantias insignificantes'6. 

Tamb6m fica expresso nas mensagens, principalmente a partir de 1958 

conforme indica Canepa atrav6s da terceira mensagem do governador lido 

Meneghetti'7 a Assembl6ia em janeiro de 1958, que a recupera 乞o do Rio Grande do 

Sul nao passaria mais pela via do modelo gacho de desenvolvimento, baseado na 

agropecu白ria, mas sim pela intensificaao da industrializaao'8, dai a reclamaao de 

investimentos federais na infra-estrura do estado, principalmente na questao 

energtica, fundamental a indstria, e na rede de transporte para escoamento da 

produ ao. 

15 0 governador lido Meneghetti em sua Mensagem a Assembl6ia Legislativa no ano de 1958 critica 
as restri96es impostas s unidades regionais pela Uniao, que 6 quem conduzia, quase que 
exciusivamente a vida econ6mica nacional, deixando as economias regionais estritamente 
dependentes da poltica determinada e executa pelo governo federal. Nesse sentido o governador 
menciona que s6 o governo federal pode determinar a poltica monet自ria e de crdito, intervindo na 
economia, controlando o com6rcio e o c合mbio, al6m de reanlar os direitos trabalhistas. 
16 Ver segunda mensagem do governador lido Meneghetti a Assembl6ia Legislativa em 1957, 
referente ao exercicio de 1956, citado em MULLER, p. 391 onde o governador queixa-se que os 
emprstimos estrangeiros ao Brasil sao investidos muito nouco no Rio Grande do Sul. 
- lido Meneglietti ti eleito pelo PSD e governou o Rio Grande do Sul nos anos 1955-1959. Ap6s o 
governo de Leonel Brizola, do PTB (1959-1963), foi eleito novamente como governador para o 
perodo de 1963-1967. 
18 CANEPA e MULLER afirmam que era consensual a necessidade de industrializa9ao do Rio Grande 
do Sul para a retomada de seu desenvolvimento, para a dinamiza9ao do mercado interno, mas ambos 
ressaltam que havia uma disputa entre o tipo de industrializa9ao a ser implantada. Basicamente eram 
dois os projetos de industrializaao propostos: um defendia, essencialmente, a criaao de um parque 
fabril de aproveitamento das mat6rias-primas rio-grandenses para depois ir, progressivamente, 
internalizando outras unidades produtoras de bens de capital e de insumos. Essa proposta estava ligada 
ao Partido Social Democrata - PSD. O outro projeto era de "p6lo industrial", com a cria9ao de uma 
grande infra-estrutura junto com grandes empresas de ponta, ou seja, um parque industrial que 
produzisse bens de capital e insumos industriais, sem deixar de aproveitar as mat6rias-primas 
agropecurias. Essa proposta era defendida pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB e em termos 
cronol6gicos, ganha for9a a partir de 60, na gesto do governador Leonel Brizola. 
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A forma como ocorreu o processo de industrializa 谷o brasileira nos anos 50, 

concentrada na regiao sudeste, acabou por ampliar o debate da questao regional 

brasileira. Celso Furtado19, na 6 poca, alertava que a politica de industrializa9ao de 

Juscelino Kubitschek2o era 6 tima para o Brasil, mas vista da dimensao espacial era 

ampliadora das desigualdades regionais. Ou seja, o conjunto da politica federal 

buscava a consolida 乞o do Brasil como pas industrial, s6 que a indstria 

concentrava-se no Sudeste, o que a m6dio prazo ampliaria a questao regional 

brasileira. Furtado alertava que os que os desequilbrios regionais ja existentes21 

tendiam a se acentuar diante dos maci9os investimentos em infra-estrutura e em 

indstria pesada decorrentes do Programa de Metas, que se concentrava 

principalmente em S乞o Paulo. Isso desencadeava reclama96es das demais regi6es, 

que desejavam mais investimentos para seu desenvolvimento, como percebe-se nas 

mensagens dos governadores do Rio Grande do Sul da 6 poca. Na literatura, essa 

discussao da questo regional, no caso do Rio Grande do Sul, torna-se bem evidente 

na obra "Rio Grande do Sul, um novo Nordeste", de Franklin de Oliveira. 

A interpretaao de que a crise econ6mica vivida pelo estado era decorrente da 

politica econmica do governo central que privilegiou o centro sul e 

abandonou/marginalizou o Rio Grande do Sul aparece com veemencia nesse livro de 

Oliveira publicado em 1961. Dito de outra maneira, a obra 6 expoente da explica o 

ex6gena da crise e do discurso da marginaliza o do Rio Grande do Sul ao 

considerar a poltica de desenvolvimento econ6mico do governo Juscelino 

19 Ver BACELAR, Tania. A "questo regional" e a "questdo nordestina ". In: TAVARES, Maria 
ConceiCao (org.). Celso Furtado e o Brasil. SP: Ed. Fundacao Perseu Abramo. 2000. ti .75-76. 
ー iusceimo icurntscnecK ae oliveira rol presidente cio Brasil de 3 1/U1/19う6 a 31/(J1/19(1. 
ー AS taxas mecuas anuais de crescimento mdlustnal, contorme os censos de 1919 e 1949, toram de 
7,9% em Sao Paulo e de 5,4% para o resto do pais, sendo que Sao Paulo concentrava entre 50% e 70% 
do valor adicionado pelas industrias produtoras de bens de produ9きo. Em 1949 Sao Paulo detinha 48% 
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Kubitscheck (JK), voltada para a industrializaao do centro-sudeste brasileiro, a 

principal causa do processo de empobrecimento generalizado22 do estado gacho e 

do agravamento dos desequilibrios regionais. 

“にJ quantoa s causas da crise econ6mica gazたha elas sdo 
ノundamentalmente, da re喫フonsabilidade do Sr. Juscelino 
Kubitschek e de seu Programa de metas. 豆s atuaお
町iculdades do RGS sdo uma conseq庇dncia da maneira pela 
qual o governo戸deral aルou o pas na iiグ7ado. Elas sdo 
expressdo de uma economia agrria sem defesa~economia 
que o governo federal espoliou.Eias sdo expressdo da 
obstinada constncia com aue o Sr．電luscelino 切rnediu α 

一, , ，、．  ノー， 	, l h l,ロ3 mlaus malizado ao Klo Uranae aoさ  u1.'’ー  

Oliveira defende a posi9ao de que a perda da vitalidade econmica do estado 

e suas conseqiiencias sociais (desemprego, aumento de favelados, fechamento de 

fbricas, greves) no se deve a falta de "espfrito de iniciativa" dos gachos, nem das 

condi96es intrnsecas da economia gacha, sendo suas principais causas a inflaao e 

o desenvolvimentismo unilateral do governo federal. 

Ao lado do recrudescimento do processo inflacionrio, o autor aponta como 

medida contrria ao Rio Grande do Sul o tabelamento dos produtos rurais e a 

libera o de pre9os para os produtos industrializados. Sendo o Rio Grande do Sul um 

da indstria nacional e no perodo de 195 1/59, 55,6%. Ver CANO, Wilson. Celso Furtado e questo 
regional do Brasil. In: TAVARES. ot. cit.. n. 104 e 111. 
22 0 empobrecimento do Rio Grande do Sul6 denominado por F. Oliveira de "nordestizacdo". O autor 
equivale Nordeste a pobreza, ja que esse estado, al6m do sofrimento da popula9豆o gerado pelas secas 
(ocorreram grandes secas na regi乞o nordestina em 195 1,1953 e 1958, que levaram ao aumento de 
retirantes nordestinos em dire9ao ao sul do Brasil em busca de sobrevivencia), tamb6m foi penalizado 
pela poltica cambial do governo JK que prejudicava as exporta96es nordestinas, principalmente de 
a car e algodao. Portanto, Oliveira n豆o utiliza o termo Nordeste no sentido estrito de localiza o 
geogrfica, mas no sentido econ6mico, que significaria insuficiente desenvolvimento, 
descapitalizaao. Aponta como as principais caractersticas do empobrecimento, do 
subdesenvolvimento do Rio Grande do Sul no perodo, a curta dura o de vida; o alto ndice de 
mortalidade; o baixo nivel de sade; renda per capita baixa e alto teor de despesas com alimenta9o. O 
autor atrav6s de dados procura mostrar que a estabiliza9ao do crescimento da economia gacha ocorre 
desde 1953 com queda acentuada a partir de 1956, no governo JK, atrav6s de seu Plano de Metas. Ver 
principalmente dados apresentados no livro de Franklin Oliveira nas pginas 84 e 85, relativosa 
industria, e nas pginas 110 e 111, da agricultura. OLIVEIRA. Franklin. Rio Grande do Sul, um novo 
Nordeste. Porto Alegre: Globo. 1962. 
23 ハ.---,--,--.-. 	.; 	,h 』  一 OL1VI1KA, op.cit., p. 184. 
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estado cuja base econmica era a agropecuria, consequentemente foi muito 

prejudicado por aquela medida, ou "espoliado" nas palavras do autor: "Tudo ou 

quase tudo que o RGS produz e vende'tabelado; tudo o que o RGS compra'livre. 

Euma espoliaぐdo tremenda"24. Essas medidas prejudicavam o Rio Grande do Sul 

em suas trocas com o Sudeste, ja que teria que vender maior quantidade de produtos 

prim言rios para poder comprar os produtos industrializados. Assim, a crise gacha 

existia porque o governo federal fez com que a agricultura e a pecuria financiassem 

a industrializaao do centro-sul25. 

Oliveira considera o Rio Grande do Sul duplamente prejudicado pela poltica 

econmica federal, que al6m de ter priorizado o desenvolvimento industrial apenas 

na regi乞o sudeste, implantou um tipo de indstria que nao beneficiava de forma 

alguma os estados agrcolas, pois a produao era de autom6veis e no de maquinas 

para a lavoura. Assim, o estado gacho era impossibilitado de aumentar o nivel de 

mecanizaao da lavoura, ou simplesmente reequipar o parque mec含nico ja existente 

no campo, o que dificultava o aumento da produ9ao agrcola. Se a produ9ao da 

indstria nacional no fornecia mquinas agricolas, a compra de bens de produ o 

para a lavoura tamb6m era dificultada pela poltica de controle de importa6es 

vigente, que elevava muito os pre9o de mquinas produzidas em outros pases. 

Tamb6m aponta Oliveira que no houve nos planos federais a menor 

preocupa 乞o com a infra-estrutura sul-rio-grandense, que apresentava problemas de 

energia, necessitando instalaao de centrais el6tricas e constru9ao de estradas para 

24 ハT T、 7'I'YT A -- 	,' 	,nr v」一lV tdよv、,op・cit・,p・ 'Oコ・  
25 ハ1,一  一二 一  L 」, 一 	， 	！  ・ 	， z.,, 	 ， 	 』 	r 八 	． 	, 	 , j”、ハ  ， .11 ~ '..'iivetra iniorma a pagina iコ  i, que nouve a transierencia ae cerca ae azo oimoes ae cruzeiros ao 
setor rural para o industrial. 
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escoamento da produ9乞o, medidas que proporcionariam ao estado as condi96es para 

a implantaao de um parque fabril de base. 

Dentro dessa interpretaao ex6gena da crise gacha, o autor faz uma ressalva, 

apontando um fator interno, constituido no aumento da carga tributria durante o 

governo Brizola. Isso seria, conforme Oliveira, um erro, pois ao elevar os impostos 

para custear suas despesas, o Estado contribuiria para o e xodo industrial26 

Entretanto, considera este fator interno de menor peso no empobrecimento do Rio 

Grande do Sul frente aos de ordem externa anteriormente citados. 

A t6nica, como se percebe,6 a discriminaao27 do Rio Grande do Sul, 

expressa, como exposto acima, no reduzido montante de investimentos federais no 

Estado, na exclus豆o do Rio Grande do Sul do Plano de Metas do governo 3K e nas 

relaao de trocas desfavor自veis aos produtores gachos. 

A supera o da crise seria a industrializa o do Rio Grande do Sul, mas para 

isso era necess白rio a ajuda do governo federal, sozinho o governo estadual no tinha 

condi96es de suplantar as dificuldades, nao por falta de vontade ou iniciativa, mas 

26 Sao Paulo isentava os produtos industrializados do Imposto de Vendas e Consigna9ao (que no RS 
era alto, 6%), segundo Oliveira "porque pode fazer isso, jd que tem o amparo da renda produzida 
pela indstria automobilstica, a mesma quepi vedada pelo governo ル  deral ao RS implantar ’二 p. 97. 
Obs.: A partir de 01/01/67, o ICV 6 substituido nos Estados pelo 1CM (Imposto sobre Circula9o de 
Mercadorias). 
27 Para provar o argumento da discrimina9ao do Rio Grande do Sul, Oliveira cita a diminui9ao dos 
investimentos federais no RS, que at6 1954 eram em progressao contnua: de 1950 a 1954 passaram 
de 313 para 751 milh6es. Em 1955 caram para 316 milh6es, tendo uma ligeira rea9ao entre 1957/58, 
mas sem ultrapassar 53% sobre o montante de 1954. Em 1959 observa-se uma queda acentuada, 293 
milh6es. Tamb6m a firma que enquanto o RS colaborava com 10% na renda da Uniao, recebendo em 
troca apenas 0,2% do programa de metas, Minas Gerais recebia 20%, embora com menor participa o 
na renda nacional (ver p. 86). Tamb6m sustenta a afirma9o de que o RS foi banido do Plano do 
Metas, foi discriminado na distribui9ao dos recursos, com dados sobre investimentos empregados na 
energia, item essencial para o desenvolvimento industrial, onde nos informa que: "dos 54,9 bilh6es 
em1フregados na meta energ奴 tocou ao RGS menos de 3%, istodl,5 bilhes; e dos 4互4 bi疏うes 
investidos nas indlstrias de base, coube ao RGS menos de 0,3%. Do programa total de metas, 
inclusive Brasilia, estimado em 500 bilhうes,a partic加a9do do Rio Grande do Sul ndo foi sendo de 
2%. ". OLIVEIRA, op.cit., p 102-103. 
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pela pr6pria lei constitucional que determinava como competencia da Uni乞o legislar 

sobre a politica econmica, cabendo as unidades federadas um espao restrito de 

aao nessa mat6ria. 

Assim, o governo federal deveria promover no Rio Grande do Sul o que havia 

feito em determinadas reas do sudeste brasileiro, investindo na moderniza9ao, na 

infra-estrutura do estado. Na concep9谷o do autor, o governo que empobreceu o Rio 

Grande do Sul com suas medidas discriminatrias, tinha o dever de ajud-lo em sua 

recuperaao. 

Porm, se o Rio Grande do Sul nao tinha condi96es de se refazer sozinho da 

"sangria que lhe foi imposta pelo governo federal", conforme Oliveira, estava em 

condi96es de comandar no Brasil a rea 乞o das regi6es espoliadas, porque ja havia 

reagido no passado, quando sentira-se igualmente prejudicado pelo governo central. 

O Rio Grande do Sul ultrajado pelo excessivo centralismo do governo JK, mostraria 

sua altivez, sua bravura herdadas de seu passado glorioso na luta por seus interesses 

econmicos e na defesa do federalismo. Oliveira cita28 parcialmente o manifesto de 

Bento Gon9alves de 29 de agosto de 1835 sobre as causas econ6micas da Revolu9ao 

Farroupilha, afirmando que este era tornado atual pela descapitaliza9o do Rio 

Grande do Sul nos anos 50. Assim, o autor traa uma analogia entre a situa o 

econ6mica do estado com a etapa que antecedera a Revolu9乞o de 1835. 0 sofrimento 

imposto aos gachos, atrav6s da discriminaao exercida pelo governo de Juscelino 

Kubitscheck, obrigaria o Rio Grande do Sul, a mais uma vez, reagir contra os 

"abusos" do governo central. Oliveira exalta a cultura politica gacha de defesa do 

federalismo, contra o centralismo, conforme expressaria a Revolu9ao Farroupilha 

'8- Pagmas 68-69 
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"Se este governo altamente centralizador fosse mais 
prudente, haveria de,pelo menos,kmbrar-se da repulsa 
histrica do Rio Grande do Sul pelo excesso do poder 
central, sobretudo quando se man festa em termos 
economicos. 
A Revoんgdo Fbrroupi訪a, de ntidas causas econ6mたas, 
tendo sido um ato de rebelio contra a "excess かα 
centralizado do poder central que tirava ao RGS α 
加たiatんa de medidas indLspensdveむ  ao seu 
desenvoんimento" deixou lastreado na alma do gacho o 
apego ao戸deralismo. 
凡deralistas foram a Rep"blica de Piratini e a Revolu o 
dos Miragatos.Portanto, um governo lllaお  cioso db 
tranq姐idade naciond e do repeito d Federado, ndo 
praticaria contra o Rio Grande do Sul a politica de 
discriminado econ6mたapraticada pelo Sr. Juscelino 
Kubitschek 
Deveria ter em mente, sendo a necessidade de corrigir 
desequil乃万os regionais, pelo menos, a db evitar rea うes de 
que sero fatais, inspiradas na prpria formado poltica do 
Rio Grande do Sul, to contrriad ditadura econ6mica do 
poder central que contra eた戸 se kvantou naゆoca dos 
Farr翌×'5" 29 

Oliveira lembra que diante do ultraje, da humilha9o, o gacho reage com a 

bravura que lhe seria peculiar, ja demonstrada no passado: 

‘アor certos valores e singularidades PSたolgicas, certa 
col戸gurado de Personalidade his加rica, cujo tra9o 
dom 加ante'a sobranceria, o gacho ndo sabe Pedir.Mas 
quando o empobrecimento a que ndopi habituado chegar α 
um certo vonto. sai vara brigar. Vai amarrar o cavalo 
7. . 	;. 	'7. ,,30 airero em iirasuia 

1.3-0 discurso da crise gaOcha nos anos 1980 

A analogia entre a situa 豆o econmica do estado com a etapa que antecedeu a 

Revolu9ao de 1835, feita no final dos anos 50, incio dos 60, tamb6m foi traada na 

d6cada de 1980. Neste momento, diante de uma crise financeira, novamente enuncia- 

29 OLIVEIRA, op.cit., p. 113-114 
30 OLIVEIRA, op.cit., p. 186 
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se o discurso da crise e da discriminaao, articulado com a tradi9ao de luta do Rio 

Grande do Sul contra o centro opressor. Nesse sentido, encontramos lideranas 

politicas gachas, como o Secretrio da Justi9a do Rio Grande do Sul, em 1984, 

responsabilizando a poltica tribut白ria do governo federal pelo endividamento do 

estado, lembrando os motivos da guerra de 1835: 

"A Federado d uma farsa! O centralismo financeiro est 
levando os Estados a insolvencia. Nosso Rio Grande sofre, 
abalado na sua vocaくガo de crescerpeん trabalho eferido no 
seu orgulho db Povo de んtas, reduzido d condido de 
Pedinte. Jamais acalentamos o espかito divisi9nおta, mas as 
raz6es de hoje sdo mais fortes que as de "35" 31 

O Rio Grande do Sul nos anos 80 vivia realmente uma situaao de 

endividamento, uma situa o de desequilbrio das finanas p丘blicas gerando 

ac自mulo de d6ficit32. A centraliza o no nivel federal dos tributos arrecadados 

resultava na falta de receita suficiente para que os Estados cumprissem seus 

compromissos administrativos. Para isso tinham de contrair empr6stimos o que, 

consequentemente, aumentava a sua divida com a Uniao. A publica9o "Andlise das 

Finan9as P'blicas do Estado ", referente ao exercicio de 1984 afinna que o Rio 

Grande do Sul apresentava dificuldades financeiras e que havia necessidade de uma 

reforma tribut自ria para minorar os graves quadros estaduais: 

"A questo central acha-se, indiscutivelmente, no 
centralismo tributrio que ndo Permite む  unidades da 
federado desenvolverem os seus planos de governo sem 
lanぐar mdo do endividamento. O co可unto de informa戸es 
aqui apresentadas demonstra, como em anos anteriores, a 
necessidade, cada vez maむPremente, de reverter o quadro 

31 LIMA, Jarbas. 'Carta aos Libertadores". Zero Hora, 20/06/1984, apud OLIVEN Ruben. O Rio 
Grande do Sul e o Brasil: uma rela9ao controvertida. In: Revista Brasileira de Ciencias Sociais, 
ANPOCS. no9. vol. 3. fey. 1989. D. 13. 
ー Na consulta a publicaao Analise das Finan9as do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, nos 
volumes que abrangem o perodo entre 1982-1987 verifica-se que no cotejo Receita/Despesa, o 
resultado 6 negativo, sendo os maiores itens da despesa a folha de pagamento e os encargos da divida 
phblica. 
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atual atravお da obtencdo de uma fatia na repartido do 
bolo tributrio por parte dos Estados e munic加ios, o que 
depender, em grande parte, dapolticafiscaルdotada pelas 
autoridades governamentais da d rea federal bem como de 
delibera6es legais emanadas do Poder Legislativo" 33 

Na mensagem do governador do Estado enviada ao presidente da Assembl6ia 

Legislativa, em 1985, mesmo aludindo a conjuntura inflacion白ria34 como motivadora 

da crise financeira do Rio Grande do Sul, este tamb6m no deixa de mencionar a 

centraliza o de recursos na esfera federal como fator agravador da economia 

gacha: 

"O Estado do Rio Grande do Sul, apesar de possuir 
加zlmeras Potencialidades econ6micas, tem sido, ao longo 
dos ltimos anos, αんo de um Processo crescente de 
deteriorado e esgotamento em sua competnciaノinanceira. 
Eおe processo decorre, basicamente,da conjugaぐdo ndo s6 
dos atuais efeitos recessivos e inflaciondrios, mas ainda' 
agravado peた permanEncia em vigor, das normas de 
carter centralizador impostas pela 1L加io a s financas 
pblicas estaduais". 35 

Nas aprecia6es fmais dessa mensagem Jair Soares rememora a luta dos 

farrapos, mencionando que seu iderio de menor centralizaao e maior autonomia 

estadual fazem-se atuais diante da realidade financeira vivida pela Rio Grande do 

Sul: 

"Senhor Presidente [da Assembl6ia Legislativa], neste ano 
em que o Povo Gazlcho comemora o sesquicentendrio da 
ePqPd加  ノをirrozlp iん  9ualld00 idbdr加ノ2in・4Po'1・ecordado 
vemos que este ndo simboliza apenas as kmbranぐas de 
nosso Passado, mas muito da redidade do Presente e de um 
pr可eto para ofuturo. 
Estamos convictos de que a mesma尤o mesmo destemor e α 
mesma inabaldvel obstinagdo do gac加 de outrora fardo 

33 Anlise das Finan9as do Estado. S6rie Finan9as do Estado -. Estado do Rio Grande do Sul, 
Secretaria de Estado da Fazenda - Gabinete de Oramento e Finan9as, 1985 - vol.XXXIV. Governo 
Jair Soares. ID. 21. 
一 A aecacla de ざ  (J 101 caracterizada por mtla9ao alta. No ano de 1985 a intia9ao toi de 235%, medido 
pelo IGP coluna dois da Fundaao Getlio Vargas, conforme citado a pagina 22 no vol. XXXV da 
rublicacao Anlise das Financas do Estado, ano de 1986. 

iviensagem ao uovernaaor ao estaao .Jalr Soares ao presicente cia AssemDleia Legislativa em 
30/08/1985. In: Analise das Finan9as do Estado, 1986, vol. XXXV, p. 39-40. 
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com que o gacho de hoje sダa igualmente o orgulho do 
, 1 1 	 1,, "36 gaucno ae amanna. 

Vimos que a mesma queixa da centraliza o de recursos pela Uni乞o como 

responsavel pela crise do Rio Grande do Sul fora feita pelo Secret自rio de Justi9a do 

governo Jair Soares, em 1984, lembrando tamb6m a autonomia federativa 

mencionado a Revolu9乞o Farroupilha. 

Em que pese o desequilbrio fmanceiro realmente existir, deve-se esclarecer 

que este no era um problema s6 do Rio Grande do Sul na medida em que a maioria 

dos estados brasileiros tamb6m encontravam-se endividados37, com problemas 

oramentrios. Isso fazia com que a insatisfaao em rela9ao a centralizaao fiscal do 

governo federal no fosse somente do governo gacho. A reclama 乞o quantoa 

centraliza o financeira da Uni谷o realmente se constituia num reclamo comum a 

todos os governadores38, como bem evidencia Abruccio, ao dissertar sobre a 

formaao de um modelo de federalismo descentralizador de recursos na d6cada de 

80, citando a reclamaao do entao governador de Pernambuco, Roberto Magalhaes, 

que "ndo se sentia, desgraぐadamente, um governador de estado, mas um mero 

administrador de Provnc忽．"39 

Devemos considerar que essa reclamaao dos governadores pela 

descentralizaao fiscal coincide com o processo de abertura poltica que o pas vivia 

no inicio dos anos 80, assim: 

36 Mensagem do Governador do Estado Jair Soares ao presidente da Assembleia Legislativa, apud 
Andlise das Financas do Estado. oD.cit. t,. 6 1-62. 
37 Abruccio informa que a partir de 1975, com a flexibiliza9ao dos controles sobre o endividamento 
externo estadual e municipal, facilitou-se a tomada de emprstimos estrangeiros sobretudo para os 
estados mais ricos e para as capitais. Assim, at6 1981 a divida externa dos estados era de 22,8 bilh6es 
de d6lares, sendo que 18,3 bilh6es foram contraidos pela Regiao Sudeste e 8,1 bilh6es somente por 
Sao Paulo. Ver ABRUCCIO. oo.cit.. o. 87. 
1incluslve daqueles pertencentes ao partido de sustenta9ao do governo lederal, o FUS, como era O 
caso do governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, eleito em 1982. 
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'‘に.) o processo de redemocraルado deu-se (.),a partir 
dos estados e municゆios, pelas 加rdas do sistema, para 
somente mais tarde alcanぐar o Governo Central. Dessa 
forma. α luta yek redemocl・αtizado co房hll de-s巳 em pm・le, 

; 
com aんta pela descentralizado fiscal e admtnzstrativa・ ‘… 

Ao longo da d6cada de 80 observa-se um processo de inversao da 

centraliza 乞o fiscal41, que o regime autoritrio havia imposto nos anos 60 e 70. A 

explicaao para isso, segundo Abruccio,6 que o Poder Central precisando 

constantemente negociar apoios com os lideres regionais no Congresso para aprovar 

determinados projetos, concedia em troca o aumento da participaao das unidades 

subnacionais no bolo tributrio nacional. A descentraliza9谷o de recursos teria 

iniciado ainda no governo Figueiredo, com a aprovaao em dezembro de 1983 da 

Emenda Constitucional nmero 23 de autoria do Senador Passos Porto (PDS), que 

aumentava a quota dos estados e municpios nos respectivos Fundos de Participa o 

e teria seu pice na Assembl6ia Nacional que elaboraria a nova Constitui9ao Federal, 

onde o discurso pela descentralizaao dos recursos tornou-se um dos principais 

pontos do trabalho constituinte. 

A reclamaao por maiores recursos federais, portanto, no era feita s6 pelo 

Rio Grande do Sul, mas aqui, como percebemos pelas transcri96es anteriores, foi 

vinculada a um sentimento de discrimina o do estado pelo centro, assim como a 

luta pela descentralizaao fiscal foi vinculada ao tema da autonomia federativa 

atrav6s da alus乞o a Revoluao Farroupilha. 

39 ABRUCCIO, op.cit., 97. 
40 AFFONSO, Ruy. A crise da federacdo no Brasil. In: Ensaios FEE. Porto Alegre, 1994, P. 321. 
41 Entre 1980 e 1986, a aliquota do Fundo de Participaao dos Municipios (FPM) saltou de 9% para 
17%, e o Fundo de Participa9ao dos Estados (FPE), passou de 9 para 14%. Esse processo de 
fortalecimento fmanceiro dos estados e municipios culminou na Constitui9ao de 1988. A nova 
reparti9ao dos recursos tributrios nacionais definida pela Constitui9o, implantada de forma gradual, 
sendo concluida em 1992, apresenta a seguinte distribui9谷o: a uniao ficou com disponibilidade efetiva 
de 54,9%, os estados com 28,5% e os municipios com 16,6%. Comparativamente, em 1988, antes da 
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No discurso de algumas lideran9as polticas, o Rio Grande do Sul vivia uma 

crise devido a centraliza 乞o fiscal promovida pelo governo federal, mas observamos 

que essa situa9ao tamb6m atingia negativamente outros estados da federa o, 

podendo ser assim relativizado o que se percebia como uma crise gacha, ou uma 

discriminaao do centro em relaao ao Rio Grande do Sul. 

A observa o do desempenho econmico do Rio Grande do Sul nos anos 80, 

especificamente em 1984 e 1985,6 outra forma de relativizar a percep9o da situaao 

de crise do estado gacho da poca. Isso porque os indicadores no revelam, apesar 

das dificuldades, uma estagnaao na estrutura produtiva gacha42. Na verdade as 

quedas em produtividade e as dificuldades da economia gacha, quando ocorreram, 

acompanharam o desempenho da economia nacional. Isso evidencia que, na verdade, 

a crise gacha dos anos 80 nきo est descolada da conjuntura brasileira, estando o Rio 

Grande do Sul inserido num contexto de crise nacional. Essa interpreta 谷o da crise6 

colocada por Bandeira: 

"aprma mais correta de se caracterizar a atual situaぐdo da 
econom加  gacha consむte em afirmar que seus Problemas 
ndo sdo maniノesta6es de uma "crise regional’二 mas sim 

mudan9a constitucional, cabia ao Governo Federal 62% dos recursos, sendo que os estados ficavam 
com 27% e os municpios com 11%. Ver ABRUCCIO, op.cit, p. 97 e 104-105. 
42 Conforme a "Anlise das Finan9as do Estado" do ano de 1984, em alguns segmentos a economia 
ga丘cha acusou grande capacidade de recupera9o, notadamente nas atividades coureiro-caladistas e 
de produ9ao bsica, como a soja. Nos ramos da indstria alimenticia e de madeiralmobilirio, 
entretanto, algumas unidades produtivas se encontravam ainda operando com alto nivel de ociosidade. 
O setor prim自rio, no contexto produtivo do estado, teve sua participaao reduzida de 41% para 20%, 
sendo que a indstria evoluiu, de 1983 para 1984, de 14% para 25% e o setor de servi9os de 45% para 
55%. 0 conjunto da economia estadual respondeu, em 1984, por aproximadamente 7% da renda do 
pais (agricultura: 8,7%; indstria: 5,89% e servi9os: 8,31%). Em 1985, Oliven informa que a indstria 
gacha representou 7,20% da produ9o industrial do Pas e o Rio Grande do Sul foi responsvel por 
12% das exporta6es brasileiras, detendo 10% do produto nacional bruto. Em 1985 o RS detinha os 
methores indices nacionais de sade (a mais baixa taxa de mortalidade e a mais alta expectativa de 
vida) e os mais baixos indices de analfabetismo (13,5%). Sua taxa de crescimento econ6mico seguia a 
do Brasil, refletindo as flutua96es nacionais. OLIVEN, op. cit, p. 12. 
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conseq泥ncias regionais de uma severa crise de 
abrangncia nacional. 

Assim, ao procurar entender a crise gacha de meados de 80, nao pode-se 

esquecer a recessao que o Brasil vinha enfrentando desde 1982 condicionada pelo 

corte de emprstimos ao pas. A consequencia dessa escassez de divisas agravou a 

situa 乞o interna forando o governo a empreender um programa de estabiliza o da 

economia com desvalorizaao da moeda nacional em rela 乞o ao d6lar, sendo um 

perodo marcado pela alta inflacion自ria e aumento do desemprego. 

Bacelar ao tratar da questo do regionalismo e da integra 乞o nacional, de 

certa forma, apresenta um argumento semelhante ao de Bandeira, da din合mica 

nacional da economia ser de integra o. Bacelar fala do processo de "soldagem" da 

economia nacional exemplificando com a questo nordestina, que 6 seu objeto de 

estudo, que "quando o Brasil e婆7lode no Plano Cruzado Z o Nordeste explode, 

quando o Brasil afunda logo depoお do Cruzado I, o Nordeste afunda”竺 querendo 

afirmar que toda conjuntura regional deve ser analisada dentro do contexto nacional. 

O discurso da crise gacha em meado dos anos 80, al6m de basear-se na 

centraliza9乞o financeira e conseqiiente endividamento do estado, ou seja, no nvel 

econ6mico, foi tamb6m construido, conforme lembra Oliven, no nivel poltico, onde 

a pequena participaao de gachos na poltica nacional, ja que o Rio Grande de Sul 

naquele momento, ocupava apenas um minist6rio, o da Agricultura, chefiado por 

Pedro Simon45, era percebida como perda de importncia politica do estado 

43 BANDEIRA, Pedro Silveira (1987), "Os problemas do Rio Grande". Dirio do Sul, 31 de outubro e 
1 o de novembro. D.2. aDud OLIVEN. on cit.. n. 12. 

u Pedro Simon do PMDB gacho foi Ministro da Agricultura do governo Sarney entre mar9o de 1985 
a fevereiro de 1986, quando se desligou do Ministdrio para concorrer a s elei96es de governador do 



52 

"O discurso da crise e da marginal izado, que ' 
constantemente reatualizado na histria do Rio Grande do 
Sul, 叩arece hoje em dia, por exernp阿 no nvel po仇ico, 
com α queixa de que na Nova Rep'blたα o Rio Grande do 
Sul pi aquinhoado com apenas um ministrio no governo 
federal. auando nos -overnos anteriores costumava ter 

,,46 ml7oS. 

A presen9a de um u nico gacho no governo do presidente Samey era 

decifrada como a exclusao do Rio Grande do Sul do cen白rio politico nacional, 

entretanto a diminui9ao da presen9a de polticos gachos no governo federal, em 

rela9ao ao perodo ditatorial, percebida como crise, precisa ser relativizada, como 

segue Oliven em seu texto; 

"Esta ' uma qfIrma o que obviamente precisa ser 
matizada, jd que a presenca de vrios ministros no governo 
ルleral de 1964 α1984 ndo signflca que eles adotaram 
polticas que favoreceram seu estado.'w 

O pr6prio Pedro Simon, ento ministro da agricultura, falando sobre a 

marginalizaao poltica do Rio Grande do Sul no cen白rio nacional, por ocasio da 

comemoraao dos 150 anos da Revolu 乞o Farroupilha, de certa forma faz essa 

relativiza o, lembrando que a presena de lideran9as gachas48 em Brasilia durante 

o regime militar no governo no significou automaticamente o desenvolvimento do 

Rio Grande do Sul. 

"NOssa margindizado na vidaPolitica naciondtem causas 
prximas e remotas. As Pr6ximas sdo bem conhecidas: 
muitas de nossas lideran9as estかeram, nos ll ltimos v加te e 
poucos anos, intimamente associadas ao regime que se声  
O descrddito que cobriu o regime passado se estendeu 
naturalmentea Parcelas de lideranGas rio-grandenses.Mais 
grave que issopt contudo, o fato de tais lideran9as terem 
partic加ado da alta administrado federaんem disporem de 
um projeto articulado de defesa e estmulo ao 

Rio Grande do Sul naquele ano. Em 14/02/1986, o Ministrio da Justi9a 6 assumido por um gacho, 
Paulo Brossard de Souza Pinto, em substitui9ao a Fernando Soares Lyra do PMDB de Pernambuco. 
46 OLIVEN, 1989, op.cit., p. 12. 
47 Ibidem. 
48 Al6m de ministros gauchos, durante o periodo da ditadura militar, dos 5 generais que governaram o 
Brasil, tr6s eram gauchos 
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desenvolvimento do Rio Grande. Recebemos o descrdito e 
ndo ampliamos nossaルixa de participado no processo 

7 7 _7_ ．  一 	”4タ  nacionai ae aecisoes... 

Ao afirmar isso Simon esvazia o sentido do discurso que interpretava como 

perda de prestgio poltico do Rio Grande do Sul ap6s a redemocratiza o, o fato dos 

gachos s6 ocuparem um minist6rio federal. Ao mesmo tempo coloca que nossa 

marginalizaao politica pelo centro poltico nacional seria mais antiga, ja que, 

segundo ele, estaria evidente a partir da maneira como foi implantado o projeto de 

modernizaao da na o depois de 1930, onde o Rio Grande do Sul estava inserido, 

mas nao de forma destacada.E como se quisesse dizer que recebemos menos do que 

merecemos, ficando a id6ia de que o Rio Grande do Sul teria feito muito pelo Brasil 

com a Revoluao de 30, que iniciou o processo de moderniza9乞o, e recebido muito 

pouco em troca, tendo em vista a posi9きo secund白ria que lhe coube neste processo: 

"Aprma pela qual o Rio Gl・‘2nde partic加a da vida nacional 
est ancorada em dificuldades que vem de longa data. 
Reガro-me d maneira tradicional de insercdo do Rio Grande 
na p0ルica nacional. Nossa participado na vida p0ルica 
tem oscilad6o entre doむ extremos.De um lado, α tendnc加α 
uma certa exclusdo, ao isolamento, de outro, a participaぐdo 
perifrica no sistema de poder central. Com  a revolu戸ode 
3a nossos me訪ores quadros politicos emigraram para o 
centro do Paお  e ocuparam Posなづes de‘たstaque na 
administrado戸deral. O pr可eto de modernizagdo que se 
irnplantou a partir dat entretanto, ndo contemplava o Rわ  
Grande com uma vosicdo destacada. eauivalented nossa 

.7 .~ 	 1． 	一  1 	, ． 	」  」  1,,50 conrrwuiく！ao Para a aireぐao αα ma9uma esrarai:ー  

Outro epis6dio que na poca desencadeou um sentimento de revolta contra a 

poltica federal, constituindo-se em mais um elemento para refor9ar o argumento de 

que o Rio Grande do Sul estava mal por culpa do governo federal, foi a interven9o 

do Banco Central no Banco Suibrasileiro. Embora a interven9ao tenha sido 

justificada, pois o banco gacho estava falido, a a9ao do governo foi interpretada 

49 SIMON, Pedro, 1985. Apud OLIVEN, op. cit., p. 11 
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como mais uma interfer6ncia do governo federal nos assuntos do estado, o que feriu 

os brios de todos os gachos, deixando-os de mal com o governo central. Formou-se 

um movimento que mobilizou boa parcela da sociedade gacha51, nao somente os 

banc自rios, que tinham interesse direto nesta mobiliza 乞o, pois era a luta pela 

manuten o de seus empregos. A mobilizaao que acabou resultando na criaao do 

Banco Meridional, foi marcada por um discurso de cunho regionalista carregado de 

simbolismo e folclore52. A evocaao a Revolu9o Farroupilha foi constante, 

mostrando que o Rio Grande do Sul diante de nova ameaa nacional, iria a luta por 

seus interesses, que eram diferentes do governo federal. Assim, a cria o do Banco 

Meridional pode ser encarada como a vitria do povo gacho frente ao governo 

central. 

Os ingredientes formadores do discurso da crise gacha nos anos 80, como o 

endividamento do estado, a perda de sua importncia poltica no plano nacional, a 

interven9ao federal no Banco Suibrasileiro, parecia fazer renascer o sentimento de 

injusti9a vivido pelos farrapos no s6culo XIX, quando os sul-riograndenses lutaram 

contra o Imp6rio por maior autonomia econmica e administrativa. 

Nos dois momentos aqui recuperados - 1950 e 1980 - o discurso de que o Rio 

Grande do Sul 6 ameaado diante dos interesses nacionais, devendo unir-se para 

recuperar seu prestigio, seu crescimento, mostrando ao pais sua altivez, seu 

potencial, sua voca o para ser grande, ganha fora e mobiliza a sociedade gacha. 

Assisti-se, dessa forma, o ressurgimento do discurso da crise gacha, significada 

5O Ibidem. 
5' A marca do Banco Meridional era a frase: "Um banco com a forぐa da Unio", aludindo a 
participa9ao de verba federal na cria頭o do Banco, mas tambdm pode ser interpretada como a unio 
dos gachos na luta pela sua cria9をo. 
52 Ver Oliven, 1989, op. cit., p. 12・13 e PINTO, 1990, op.cit., p. 264-265 
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como discrimina 乞o, abandono, antagonismo com o centro nascido na Revoluao 

Farroupilha, to distante no tempo, mas muito presente no imaginrio da sociedade 

sul-rio-grandense53 

Desse forma, a interpreta 乞o da perda da vitalidade econ6mica do Rio Grande 

do Sul abordada na campanha eleitoral de 1994, vinculada, de certa forma,a no9o 

de discriminaao do estado gacho pelo governo central no 6 , baseado no que foi 

exposto, algo in6dito em nossa trajet6ria hist6rica. As condi96es de emergencia deste 

discurso em 1994, al6m da conjuntura econ6mico social do perodo, esto ligadas 

prpria hist6ria do Rio Grande do Sul, marcada em outras conjunturas, como 

expomos, pela problemtica da crise nascida na Revolu9ao Farroupilha. 

1.4- Conjuntura nacional: 1990-94 

Antes de apresentar a situaao econmica e social do Brasil entre 1990-94, 

para um melhor entendimento do que se exigia em termos de politicas 

governamentais nesse perodo, faremos uma rpida retomada da conjuntura 

econmica dos anos 80, tendo em vista que nesse decenio se deu o recrudescimento 

dos problemas que chegariam irresolvidos na d6cada de 90, como a hiperinflaao e a 

crise fiscal do Estado. 

A economia brasileira, ap6s um perodo de extraordin自ria expanso durante o 

chamado "milagre" brasileiro, entre os anos 1968-74, come9ou a desacelerar seu 

53 E tal a for9a que possuem os sentidos da Revolu9乞o Farroupilha no imaginrio de nossa sociedade 
que fica apagado o fato de que nem todos os gachos da 6 poca foram adeptos da causa farrapa. Este 
foi o caso, por exemplo, da capital da provncia, Porto Alegre, que ficou ao lado das for9as do 
Imp6rio. Hoje, o 20 de setembro 6 celebrado como tendo sido todo o Rio Grande do Sul farroupilha. 
Na verdade, nem todos os sul-rio-grandeses foram farroupilhas, assim como nem todos os farroupithas 
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ritmo de crescimento. Essa desacelera o da economia nacional em meados da 

d6cada de 1970 est relacionada com o contexto internacional recessivo, devido ao 

primeiro "choque do petr6leo". Luciano Martins considera que essa situa o 

econ6mica nacional foi ainda mais agravada devido a poltica econ6mica 

implementada pelo governo do presidente Geisel que iniciou um programa grandioso 

de desenvolvimento econmico, envolvendo indstria de bens de capital e indstrias 

quimicas, grandes projetos hidrel6tricos, usinas nucleares, com expans乞o das 

despesas publicas e do investimento das empresas estatais. Essa orienta o foi 

seguida pela administraao sucessora de Geisel, do presidente Figueiredo. Martins 

avalia a atitude desses governantes como irresponsavel, pois num momento em que 

as polticas publicas deveriam dirigir-se para a adaptaao da economia nacional s 

tendencias mundiais recessivas - especialmente considerado que o Brasil naquele 

momento estava importando mais da metade de suas necessidades de petr6leo -6 

feita a op9ao pela implantaao de um projeto de desenvolvimento que exigia enorme 

drenagem de recursos publicos. Mas, se a inten9ao do governo era sustentar 

artificialmente a esperana de um novo milagre econ6mico capaz de legitimar o 

regime que se enfraquecia, o resultado foi oposto, ja que os efeitos recessivos 

fizeram o regime autoritrio perder muito de sua base de apoio54. A crise econ6mica 

foram republicanistas. Porm, hoje consideramos herdeiros dos valores farroupilhas todos os gachos, 
o feito farroupilha 6 evocado na forma9o de nossa identidade regional 
54 Como Martins est tratando da liberaliza9ao do regime autoritario no Brasil, ele coloca a questo do 
agravamento da situa9きo econ6mica como um dos elementos que contriburam na perda de prestigio 
do regime, na perda de sua legitimidade. A situa9ao social gerada pelas medidas impostas pelo FMI 
contribuiram na erosao do regime poltico, na medida em que fizeram o governo perder grande parte 
de sua base de apoio, isso porque o governo teve de reduzir as despesas publicas e reduzir os subsidios 
concedidos s empresas privadas e tamb6m, porque pela "primeira vez o desemprego e o achatamento 
salarial alcan9aram as classes mddias 叩uentes, amea9ando a ascensdo social que haviam 
conseguido durante os anos do "milagre"e transformando-os, de partidrios ativos, em dissidentes 
passivos ou mesmo crticos severos do regime・”MARTiNS, Luciano・  A liberaliza9do do regime 
autoritdrio no Brasil. In: O'DONNELL, G. e SCHMITTER, F. e WHITEHEAD, L. (Orgs.). 
Transi96es do Regime Autoritario: Am6rica Latina. Sao Paulo: V6rtice, 1988, p. 134. 
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atingiria seu pice em 1982, levando o Brasil a buscar ajuda do Fundo Monetrio 

Internacional, FMI: 

"Por volta da metade de 1982, os予itos cumulativos de 
uma tal Poルたa haviam se tornado claros: as taxas 
domsticas de juros atingiram a estratosfera,ainfla o logo 
se elevou a maおde looPor cento,a dvida加terna aたanぐou 
o dobro do nんei do oramento ノederal e a dMdil externa se 
elevou de l26bi肌うes de dうlares, no final de 1973, para 80 
Ml6es na metade de 1982. Por outro lado,a prod町ao 
加dustriaルαんem loPor cento em comparado com o nんei 
de 1980. Em setembro de 1982, aps o pnico que se seguiu 
d moratria doMxico, o Bra皿 virtualmente inadimplente, 
pi obrigado a buscar a 可uda do Fundo Monetrio 
Internacional (FMz).O rem'dio prescrito pelo FM! para 
lidar com a inflado e com o endividamento interno e 
externo aprofundou a recessdo, agravou aル elevada taxa 
de desemprego e Produziu um drstico arrocho salarial. Nα 
verdade o Brasil enかou numa das maむ graves situa6es 

1Inanceiras e econ6micas de sua histria 

Portanto, como est dito no texto transcrito, as medidas dos dois ltimos 

presidentes militares aceleraram o crescimento da divida publica interna e externa, o 

processo inflacion白rio e a crise fiscal do Estado brasileiro. As medidas recessivas 

prescritas pelo FMI geraram tamb6m uma grave crise social com aumento do 

desemprego e da mis6ria. Nesse perodo cidades do interior do pas foram invadidas 

por "nordestinos" famintos em busca de comida e roupas e tornaram-se freqiientes o 

saque de supermercados na periferia de cidades grandes, como Rio de Janeiro e So 

Paulo56. 

Assim, os anos 80 foram marcados no mbito econ6mico por problemas na 

一ー」,一一一  」一  一一」ー一  一一七tl！一一 57 一一一一」．一！一一」一  一一1一一  」コ，一  1」一」 	1一。り  エ  esiera uo seLor puolico caracしerizauo peias uineuiaaues na ooten9ao ue recursos 

55 Ibidem. 
56 Ver MARTINS, op.cit., p.133 
57 A grave crise dos anos 80 nos paises da Am6rica Latina 6 tida como conseqencia de uma crise do 
capitalismo internacional, que teria afetado os Estados em sua capacidade de investimento p立blicos. 
Entretanto, de forma diferente, Bresser Pereira caracteriza a crise dos anos 80, como uma crise do 
pr6prio Estado, diferente da crise dos anos 30, que foi uma crise de mercado ou do capitalismo. A 
enfase que o autor da 6 a crise fiscal do Estado, levando a crise econ6mica. Assim, conforme esse 
autor, reformar o Estado, realizando ajustes fiscais e administrativos, implicaria na supera9ao da crise 
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para financiamento, pela pouca expansao dos investimentos e um processo 

inflacion白rio persistente em taxas sempre mais elevadas. 

Cabe mencionar que essa realidade recessiva da ddcada de 80, nao foi vivida 

solitariamente pelo Brasil, mas pela maioria dos pases latino americanos, 

justificando o titulo de "a dcada perdida", em termos de desenvolvimento 

econ6mico, nesse continente. A exemplo do Brasil, os demais pases latino- 

americanos58 tamb6m precisaram realizar ajustes recessivos frente a crise da divida e 

enfrentaram, como conseqiiencia, um profundo impacto econmico-social negativo, 

representado principalmente na diminui9ao dos nveis de crescimento econ6mico e 

do emprego. Esses efeitos s乞o observados, sobretudo, na primeira metade da d6cada, 

com o crescimento econ6mico praticamente nulo at6 1984. A partir desse ano, 

come9a uma lenta recuperaao econmica, sendo que esse processo continuou na 

d6cada de 1990, com varia6es mais positivas ou negativas, conforme o pas 

analisado. Entretanto, o crescimento do produto interno bruto, mesmo que timido, a 

partir da segunda metade da d6cada de 80, e que, diga-se de passagem, nao alcan9a 

os altos i ndices verificados nos anos 60 e 70, nao implicou no aumento do nvel de 

emprego, que manteve-se alto por todo o perodo. O mercado de trabalho formal nao 

foi capaz de absorver a mao-de-obra disponvel e isto gerou uma expans乞o do setor 

informal59 aliado ao achatamento dos sal自rios dos trabalhadores regularizados 

Portanto, os pases latino americanos viveram no perodo em questo, uma brutal 

econ6mica. Ver PEREIRA, Bresser. A reforma dos anos 90: lgica e mecanismos de controle. Ver 
tamb6m o contraponto feito por ANDREWS & KOUZMIN, Christina e Alexander. O Discurso da 
nova administraぐao p'blica. In: Lua Nova - Revista de Cultura e Poltica, n。  45, 1998. 
58 Sobre a crise econ6mica e seus efeitos sociais na d6cada de 80 e 90 nos paises da Amrica Latina, 
ver CHONCHOL, Jacques. Perspectivas dei desarrollo en America Latina. In: SANTOS e 
GUGLIANO (orgs.). A sociologia para o s6culo XXI. Pelotas: EDUCAT, 1999, p. 33-58. 
59 O emprego informal, sem considerar a agricultura, passou de 40 a mais de 50 % entre 1980 e 
come9o de 1990. Em 1990 o salrio mnimo e a remunera9ao dos trabalhadores industriais estavam, 
respectivamente, 31 e13% abaixo dos niveis dos anos 80,conforme CHONCHOL, op. cit., p.48. 
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crise social caracterizada pelo aumento do desemprego, das desigualdades sociais60 e 

concentraao de renda. 

Dessa forma, a nova etapa da politica brasileira iniciada em 1985 com a posse 

do presidente civil Jos6 Samey, recebia como heran9a do regime autoritrio anterior 

uma enorme crise econmico social, marcada por altos i ndices inflacionrios e de 

desemprego. Al6m disso, a Nova Republica iniciava tendo um Estado 

sobredimensionado, com uma burocracia estatal inchada e com uma forte crise fiscal, 

que lhe tornava ineficaz em suas fun6es. 

No sentido de derrubar a inflaao alta e minimizar a crise que acometia a 

economia nacional, o novo governo aplicou alguns planos de estabiliza9o 

econ6mica, onde procurou estancar o crescimento inflacionrio via tabelamento de 

pre9os. O primeiro deles e de grande repercuss乞o foi o Plano Cruzado, anunciado em 

28 de fevereiro de 1986 e que contou com o engajamento da populaao no controle 

dos pre9os - os ficais do Sarney. A infla 豆o caiu de imediato para i ndices pr6ximos 

de zero, ao mesmo tempo em que chegava a 80% a popularidade do presidente Jos6 

Samey. Na verdade o Plano Cruzado gerou ao governo muito mais dividendos 

polticos do que econmicos, tendo em vista que devido ao sucesso inicial com o 

controle dos pre9os gerando incremento na renda dos consumidores, ou seja, 

aumentando o poder de compra das pessoas, o PMDB conseguiu eleger nas elei96es 

de 1986 a maioria dos deputados para a Assembl6ia Nacional Constituinte e a maior 

parte dos governadores de Estado6' 

60 Aumentou o numero de pessoas pobres entre 1980 e 1990, concentrando-se esse aumento 
principalmente nas cidades, j que 88% dos 60 mith6es de novos pobres, no perodo indicado, se 
encontravam nas cidades. Nota-se tamb6m o aumentou do nmero de pobres entre as camadas m6dias 
ー  "os novos pobres". Situa頭o apontada como consequencia do desemprego e da redu9ao dos gastos 
sociais resultantes do ajuste recessivo imposto pelo FM! aos paises endividados e s polticas de 
privatizaao de empresas estatais. CHONCHOL, op.cit・, p. 48-49. 
61 0 PMDB conquistou 22 dos 23 governos estaduais. Um ficou nas maos do PFL 
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Por6m, a exemplo do que tamb6m ocorreria com os planos seguintes do 

governo Samey (Cruzado H, o Plano Bresser e o Plano Vero), o Plano Cruzado I, 

no gerou um resultado econ6mico positivo de longa duraao, verificando-se ap6s 

algum tempo o retorno da inflaao em patamares elevados. Sem pretender analisar os 

motivos que levavam a esse efeito efmero dos planos heterodoxos do Governo 

Sarney, com o controle da infla o apenas nos meses imediatamente posteriores ao 

anuncio dos Planos, mas apenas exemplificando esse fato, citamos ainda o Plano 

Vero. Nessa tentativa derradeira do Governo Sarney de conter a inflaao, sao 

reeditados os atos concebidos pelos Planos anteriores desse governo - Plano Cruzado 

I e II e Plano Bresser - de controle de pre9os, mas tamb6m incluindo medidas de 

poltica fiscal monetria com altera6es na sistemtica de cobran9a do Imposto de 

Renda das Pessoas Fisicas e algumas timidas iniciativas de controle sobre os gastos 

do setor p丘blico mas que nao proporcionaram resultados palpdveis62. O Plano Vero 

apresentou redu o nas taxas inflacionrias durante o primeiro trimestre de 1989, 

mas sendo observado jd no terceiro trimestre uma consider自vel eleva 乞o tanto nos 

juros como nos pre9os dos produtos em geral, chegando ao ltimo trimestre de 1989 

com a tendencia crescente da infla o, sendo que o Indice de Pre9os ao Consumidor 

acumulado nesse ano foi de 1 .764,87%63. Assim, excetuando o moment合neo sucesso 

dos planos de estabiliza 乞o, principalmente do Plano Cruzado, o governo Sarney no 

conseguiu sustentar uma politica econ6mica eficaz, capaz de resolver o problema da 

hiperinfla ao. 

62 Conforme Analise Financeira do Estado, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, 1990, vol. 
X)(XIX, p. 17. 
63 i ndice medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). Analise das Finan9as do 
Estado, 1990, vol. XXXIX, p. 15. 
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Relativo a questo da crise do estado e desestruturaao do setor p丘blico, com 

o crescimento disforme de algumas atividades estatais, o governo Samey, conforme 

informa Temistocles Cezar, chegou a propor para reverter esse quadro uma reforma 

administrativa incluindo"a extin9do ou reestruturacdo de 6 rgos inoperantes e/ou 

onerosos, fran界rEncia de pessoal e ulll projeto de privatiza96es" Por6m・  essas 

reformas no chegaram a ser realizadas: 

'zPんralidade de lgicas, eventualmente contraditrias 
entre st que fazem parte da estrutura estatal, criaram s'rios 
obstculos d impkmentado dessa reforma, sendo que 
somente o Programa de Privatiza6es comecou a ser 
efetivado, ainda que timidamente e com critrios duvidosos 
de planejamento e execuぐdo. Evidentemente, faltava ao 
pr可eto q gentes qualificados, vontade poltica e, 
ンr元ァalmente, leg面nidade para sua viabilizado. ,,64 

A avalia 乞o do autor 6 de que ao fim, no conseguindo realizar as reformas, o 

governo Samey acabou maximizando a crise do Estado, que passaria a constituir-se 

como um dos temas da campanha eleitoral de 198965, que elegeria pelo voto livre e 

direto, ap6s vinte e cinco anos de regime militar autorit白rio, o novo presidente da 

Republica, sucessor de Samey. 

O tema da reforma do Estado, portanto, passava a ocupar, no final dos anos 

80, maior espao na agenda poltica nacional, impondo-se, paralelo a necessidade de 

enfretamento do crescente processo inflacionrio, como um desafio a ser enfrentado 

pelo pr6ximo governo. 

O modelo de Estado que estava em crise e precisava ser reformulado era o do 

Estado interventor, promotor do desenvolvimento econ6mico. A crise financeira que 

64 CEZAR Temistocles. As elei6es presidenciais de 1989 e o discurso do estado em crise: condi96es 
histricas e enunciados gerais. In: Cadernos de Ciencia Poliitca, UFRGS, PPG em Ciencia Poltica, 
s6rie: teses e disserta6es, n。  i, 1995, p. 43. 
65 Ver CEZAR, Temistocles. A crise do Estado no discurso dos candidatos d Presidncia da 
Rep鳶blica do Brasil em 1989. IFCH/UFRGS, Programa de P6s-Gradua9ao em Ci6ncia Politica, 
disserta9ao de mestrado, 1994. 
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o governo federal vinha enfrentando desde 1982, relacionada como vimosa 

conjuntura internacional, levou ao esgotamento da capacidade de endividamento 

externo, ao descontrole das contas publicas do governo brasileiro e a diminui9ao de 

sua capacidade de investimento e de aplica o de recursos em politicas publicas. Isso 

significou o esgotamento de um modelo de desenvolvimento conduzido pelo Estado 

entre os anos 30 e 70, o chamado modelo nacional-desenvolvimentista. A exausto 

desse modelo intervencionista exigia uma reformula o do Estado, uma solu9ao para 

sua crise, que no final dos anos 80, apontava para um projeto baseado no ide自rio 

neoliberal, como explica Diniz: 

"De agente promotor do desenvolvimento, o Estado passou 
α ser encarado como o princ加d entrave para o 
desencadeamento de um novo cたん de cresc切2ento.Dada α 
exausto do modeル baseado no 加tervenc勿nおmo estatal 
inaugurado na dcada de 30,arec叫フerado da maかた  
1訪eral seria曜iontada como a solu戸o para os impasses do 
Presente e Para a construdo de uma nova socたdbde nas 
Pr6ximas dcadas"66 

A autora esclarece que nesse perodo passa a vigorar um consenso sobre a 

necessidade de abandono das velhas frmulas dominantes nas d6cadas de 50 e 60 que 

combinavam industrializa 乞o, nacionalismo e estatismo e sobre a necessidade de 

uma profunda reforma do Estado, ja que o antigo modelo levou ao crescimento 

exagerado da mquina estatal aprofundando demasiadamente sua capacidade de 

interven9ao na economia e na vida social. Isto 6 , generaliza-se na sociedade a critica 

ao "gigantismo estatal ", sendo apontado como solu9ao, nesse momento, um modelo 

de Estado baseado nos pressupostos neoliberais. 

でnesse contexto que o neoliberalismo assume aprimazia, 
sendo apontado como a matriz ideolgica mais adequadb 

66 DINIZ, Eli. Crise, reforma do Estado e governabilidade - Brasil, 1985-95. Rio de Janeiro: 
Funda9ao Getlio Vargas, p. 15. 
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para conduzir as foras modernizantes e - impulsionar α 
ainamica social na aireぐao ae uma nova oraem. 

Nesse sentido, a agenda poltica inclua no final dos anos 80 os temas da 

abertura da economia nacional ao capital estrangeiro, a supresso das barreiras 

alfandeg自rias, a reduao da interven9ao estatal na economia (privatiza6es, 

desregulamenta ao), a anulaao dos direitos trabalhistas (terceiriza o dos servi9os), 

o desmonte da seguridade social, a diminui9ao das fun6es do Estado, conforme 

impunha a ordem neoliberal68 em voga. 

Certamente devemos entender esse processo relacionando-o com o contexto 

internacional, que nos apresentava em 1989 o fim da Uni谷o Socialista Sovi6tica e de 

seu modelo de planifica 乞o econ6mica estatal. Essa fato gerou um grande impacto 

poltico e econmico que marcaria o incio da nova d6cada. Em termos polticos 

significaria a hegemonia dos Estados Unidos e dos princpios e valores do sistema 

poltico democrtico. Em termos econ6micos, significaria a supremacia da economia 

de mercado sobre a interven9谷o estatal, tamb6m reforada pela globaliza o da 

economia mundial, baseada numa verdadeira revolu9o dos sistemas de comunica9ao 

e a consolida o das empresas transnacionais. 

A queda do bloco socialista sovitico, portanto, da flego a ideologia 

neoliberal, que passa a orientar a politica econ6mica dos pases da Am6rica Latina no 

final dos anos 1980, inicio dos 90. A propaganda neoliberal preconizava 

fundamentalmente a diminui9ao das fun96es do Estado, o chamado Estado Minimo, 

que deveria garantir apenas a seguran9a, a propriedade privada e o cumprimento dos 

contratos, deixando as atividades produtivas e de servi9o, inclusive os servi9os 

pblicos basicos, como sade, educa 乞o, transporte a cargo do setor privado. 

67 DINIZ, op. cit., p. 27. 
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Consistente com essa tendencia, na campanha para as elei96es presidenciais 

brasileiras de 1989, o candidato vitorioso procurou definir-se como o advers自rio do 

antigo modelo estatal. Ja no governo, Fernando Collor de Mello, insistiu no tema da 

ruptura com o modelo estatista interventor desenvolvimentista, redefinindo a agenda 

pblica atrav6s de um programa que incluia privatiza6es69 de empresas publicas e 

reforma administrativa expressa na redu o da estrutura do poder executivo70 e na 

politica de demiss乞o do funcionalismo publico 

Logo no inicio do governo Collor, em mar9o de 1990, foi implantado um 

Plano de Estabiliza 乞o Econ6mica, o Plano Collor I, que 6 definido por Diniz como: 

て．J um exjフerimento Paradi8mdtico de "rびフrma Peん  
alto ", norteado para o combate d inflado e para a 
destruido dos pilares do modeん  estatista de 
desenvoんimento. Seguiu o padro anterior de intervenGdo 
tecnocrtica, que Prんilegia a mudanぐa 加duzida Pek via 
adminおtrativa, descartando a V加 Po万tica, estaPercebida 
como Portadora de vたios e perversうes capazes de 
comprometer a peグeicao,a virtude e a eficdcia do enforque 
だcl-だcll. 0 ,,.71tecnzco 

A autora refere-sea "reformas pelo alto", porque o Plano do governo foi 

implantado atrav6s de medida provis6ria, sem uma negocia 乞o entre Executivo e o 

Congresso Nacional. Diniz ressalta que essa atitude no colaborava na consolida9ao 

das institui96es democrticas e reforava o poder do chefe do executivo e o 

68 Sobre as caractersticas principais da ideologia neoliberal ver CHONCHOL, op. cit., p. 40-41-42. 
69 As privatiza96es de empresas p丘blicas no Brasil iniciaram em 1979 com a cria o pelo governo 
federal da Secretaria Especial de Empresas Pblicas que depois foi substituida em 1981 pela 
Comisso Especial de Privatiza96es. Mas foi durante o governo do presidente Collor que "o programa 
expandiu-se suおtancialmente e incluiu reformas de liberdiza9do de mercados e desregulagdo de 
atividades econ6micas." Depois o governo Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994, expandiu o 
programa de privatiza96es ainda mais, eliminando a exigencia de limita9ao da participaao de capital 
estrangeiro a 40% do controle acionrio das empresas privatizadas. Ver ANDREWS e KOUZM1TN, 
op.cit, p.98-99.
7v Collor reduziu o nmero de Minist6rios, que de 15 existentes ao fmal do governo Sarney passaram a 
9 no inicio de 1991. Depois em 1992, Collor realiza uma reforma onde a composi9ao ministerial 
passa de 9 para 11 pastas. Sobre a composi9ao ministerial do governo Collor ver MENEGUELLO, op 
cit., p. 109 a 120. 
71 DINIZ, op. cit., p. 189. 
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enclausuramento burocrtico da equipe governamental, ocorrendo a separa o entre 

os objetivos econmicos e polticos do governo, ja que o combate a inflaao e a 

reforma do Estado eram tratados de forma separada do refor9o da constru o da 

institucionalidade democrtica ao nao privilegiar o dilogo com a sociedade e com os 

partidos polticos. 

Em termos econ6micos, para combater a hiperinfla 乞o, o Plano Collor I 

previa arrocho fiscal e monetrio, enxugando a liquidez existente na economia por 

meio do confisco de cerca de 70% do total dos ativos fmanceiros do setor privado. A 

moeda nacional voltou a ser o "cruzeiro", em substitui9o ao "cruzado" criado no 

governo Samey. O Plano era nitidamente recessivo72, resultando em altera6es 

substanciais nos nveis de produ9o, renda73 e emprego. Esse quadro, somado aos 

resultados econ6micos74 do pas, configura o ano de 1990, do ponto de vista 

econ6mico, como um dos "mais trgicos da histria brasileira"75. Portando, ajulgar 

pelos dados apresentados, pode-se afirmar que a poltica econmica aplicada no 

primeiro ano do novo governo foi desastrosa, ja que al6m de nao resolver, agravou os 

problemas econ6micos do pas. Dessa forma, o segundo ano de governo Collor, 

inicia com a permanencia da inflaao alta, fazendo com que no final do ms de 

janeiro de 1991 as autoridades econmicas colocassem em aao mais um plano ー  

72 A poltica econ6mica do governo fez diminuir o nivel de consumo, tendo como conseqencia o 
declnio do com6rcio varejista em 12,5% em termos de faturamento no ano de 1990. As institui96es 
financeiras tambdm obtiveram desempenho ruim, com diminui9ao de 2,6%, um dos piores da d6cada. 
Analise das Finan9as do Estado, 1991, vol. XL, p. 2. 
73 "A renda real "per capita"retraiu-se 6,5% no ano de 1990 em relagdo a 1989, percentual apenas 
comparvel α 1981, outro ano sofrvel economicamente, quando a varia9do pi 五33% na 
comparacdo com 1980". Anlise das Financas do Estado, volume XL, 1991, p. 1 
''1990 registrou uma queda real do 1'113 nacional de 4U/ relativamente a 19?59. U exame setorlai 
revelou diminui96es do produto de 4,4% na agropecu自ria, 8,6% na indstria e de 0,7% nos servi9os 
Em termos das taxas de infla9ao, o Indice Geral de Pre9os - Disponibilidade Interna apurado pela 
Funda9ao Getlio Vargas (IGP-DI) acumulou 1.476,6% nos 12 meses de 1990, sendo de 1.794,8% a 
varia9o acumulado do i ndice de pre9os ao Consumidor (ICO) calculada pelo IBGE. Analise das 
Finan9as do Estado, Vol. XL, 1991, p. 2. 
75 Avalia9ao expressa na Anlise das Finan9as do Estado, vol. XL, 1991, p. 1 



66 

Plano Collor n 76. Mas essa tentativa foi ineficaz, voltando a infla 谷o a crescer ap6s 

leve queda em maro77 

Em termos de atividade econmica nacional, 1991, mesmo apresentando 

indicadores melhores do que 199078, obteve um baixo nvel de crescimento. Os 

acr6scimos, principalmente no setor agropecurio (2,5%) e servi9os (2,1%) no 

foram suficientes para atingir o patamar de 1989 em rela 谷o ao qual o Pifi de 1991 

diminuiu 3,2%. A renda "per capita" acusou queda de 1,2% em 1991, estando situada 

bem abaixo da registrada em 1 98079 

O governo federal tamb6m enfrentava uma s6ria crise fiscal e no intuito de 

alcan9ar o equilbrio or9amentrio80 da Uni谷o, encaminha ao Congresso Nacional, no 

final de 1991, uma proposta de rolagem das dividas estaduais. Os estados tinham 

grande interesse na rolagem de suas dividas, porque a situa 乞o nos tesouros estaduais 

era p6ssima, principalmente nos Estados de Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul. Diante dessa situa o, e de que o projeto do Executivo 

propunha refinanciar a divida dos estados por um perodo de vinte anos, os 

governadores, principalmente dos estados citados, empenharam todos seus esfor9os 

76 o piano prescrevia novo congelamento de pre9os e criava os Fundos de Aplica6es Financeiras 
(FAFs) e a Taxa Referencial (TR). 
77 A infla9ao medida pelo IGP (DI) da funda9乞o Getlio Vargas acusou uma varia9o acumulada de 
480,18% e m6dia de 414,70% comparativamente com 1990. Analise das Finan9as do Estado, vol. 
XLI, 1992, p.17. 
78 A taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro situou-se entre 1% e 1,5% em 
1991. enauanto aue em 1990 foi de 4%. como ia citado. OD.cit. vol. XLI. ii 17. 
79 Tt,」一  IDlaem. 

80 Cabe mencionar aqui a critica feita pelos opositores do programa de privatiza9ao, ao ressaltarem 
que no inicio dos anos 90 o programa de privatiza96es teve pouco impacto no or9amento do governo 
federal, afirmando que as privatiza96es tiveram mais um motivo ideol6gico do que de poltica fiscal: 
"na prdtica, as privatizα戸es foram usadas mais para destacar um compromisso com reformas 
liberaルantes do que para diminuir o deficit p屍blico ou aumentar aeficincia das estatais. De certo 
modo, asPrivatiza戸es acabaram gerando a sua Prpria lgica, αだm de seus o勿etivos originais・ ” 
Pinheiro e Giambiagi, apud ANDREWS e KOUZMIN, op. cit., p. 99. 
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na mobilizaao de suas bancadas para votarem no Congresso Nacional a favor da 

rolagem da dvida dos estados e municipios8' 

Para a Uniao, o acordo sobre a rolagem da dvida dos estados e municipios 

interessava, porque proporcionaria a entrada de recursos82 no caixa do Governo 

Federal, al6m disso, tamb6m tentaria utilizar o acordo de renegociaao das dividas 

dos estados e municipios em troca da aprovaao de um ajuste fiscal. Ou seja, o 

governo federal esperava contar com o apoio dos governadores para que 

pressionassem suas bancadas no Congresso Nacional para a aprovaao de uma 

Reforma Tribut白ria de Emergencia83. Essa reforma deveria acertar as contas publicas 

nacional e assim viabilizar um acordo com o FMI. 

Por6m, o ajuste fiscal n谷o foi aprovado pelo Congresso Nacional e ao fim, 

somente dois estados acabaram assinando o contrato de refinanciamento de suas 

dividas, Santa Catarina e Cear, que por sinal nao eram os maiores devedores ao 

Governo Federal. 

Um ajuste fiscal e tributrio ja havia sido tentada pelo Governo Federal 

alguns meses antes, por ocasio da troca da equipe econmica em maio de 1991, 

quando Marcilio Marques Moreira84 substituiu Z6lia Cardoso de Mello. O novo 

Ministro da Fazenda prop6s o chamado "Emendo", uma s6rie de emendas 

81 Abruccio exemplifica o empenho dos governadores na aprova9ao do projeto de rolagem da divida 
citando o caso do Rio Grande do Sul, onde o governador Alceu Collares demitiu por um dia o 
secretrio da agricultura Aldo Pinto (PDT) para que ele reassumisse como deputado federal e votasse 
no Congresso Nacional, j que seu suplente na C含mara, Jorge Uequed (PSDB), era contra o projeto. 
Alceu Collares teria dito a Aldo Pinto: "Aldo, vai e retorna quando tu quiseres." ABRUCCIO, op. 
cit., p. 210. 
82 Em torno de quatro bilh6es de d6lares anuais, o dobro do que o governo vinha recebendo. 
83 0 ajuste fiscal proposto pelo Executivo Federal, em seu conjunto, consistia na cria9豆o de novos 
impostos, na aliquota de 35% para o Imposto de Renda para Pessoa Fisica (PL n。  2.159/9 1), no 
estabelecimento da faculdade de transa9ao para dividas referentes a impostos e contribui96es (PL. n。  
2.157/91) e no aumento da aliquota do ITR (PL n。  2.155/91). A aprova9ao desse "pacote" de 
altera96es fiscais garantiria ao governo federal em torno de doze bilh6es de d6lares .Ibidem. 
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constitucionais relacionadas, basicamente,a s reformas fiscal e tributdria. Mas esse 

projeto no foi aprovado no Congresso Nacional, tendo em vista, segundo Abruccio, 

que vrias propostas continham mudan9as na estrutura federativa, o que no 

agradava aos governadores.85 

No terceiro e ltimo ano de Collor como presidente da Repblica, o 

desempenho econmico nacional permanecia crtico, tendo o PIB da economia 

brasileira em 1992 registrado queda de 1,1% em relaao a 199186. Face a recessao, as 

taxas de desemprego m6dias, em 1992, foram mais altas do que em 1991. A inflaao 

continuava sendo um problema da nossa economia, j自  que a taxa mensal m6dia, 

medida pela Funda きo Getlio Vargas, oscilou no patamar de dois digitos (23,5% ao 

mes), acelerando-se para mais de 30% ao mes no decorrer do ano. No combatea 

inflaao as medidas caracterizavam um "tratamento gradualista ortodoxo, expresso 

Pek Politica monetria de juros reaお ekvados, no controle dos gastos PU尻icos e 

84 Marcilio Marques Moreira foi Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento do governo Collor, 
assumindo o cargo em 10/05/199 1 em substitui9ao a Z6lia Cardoso de Mello. Marques Moreira ficou 
no cargo at6 o final do governo Collor, em outubro de 1992. MENEGUELLO. ou. cit.. t'. 193. 
85 o Emendao propunha aumento dos impostos e a rolagem da divida dos Estados com recursos 
oriundos de 80% dos Fundos Constitucionais do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, de parte do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT), na arrecada きo do PISTPasep, e da redu9ao de 5% da quota-parte 
do ICMS dos municpios. Essa proposta beneficiaria principalmente os estados de Sao Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que eram justamente os mais endividados, mas 
desagradava aos governadores da regi乞o Norte e Nordeste, onde os recursos dos municpios e dos 
Fundos Constitucionais regionais eram fundamentais. Os governadores dessas regi6es pertenciam, em 
sua maioria, ao PFL e ao PMDB, justamente os dois partidos de maior bancada no Congresso 
Nacional na 6 poca. Conforme Abruccio esse foi o erro estrategico da proposta, ja que as medidas para 
rolar as dividas estaduais, atingiriam oito dos nove governadores do PFL e cinco dos sete 
governadores do PMDB. Esses governadores, atrav6s do poder que possuiam sobre suas bancadas no 
Congresso Nacional, nos moldes do federalismo estadualista, que d a tese defendida pelo autor no 
livro, inviabilizaram a aprovaco do Emendao. Ver ABRUCIO. on.cit. o.208. 
86T, 一  一  ー Em termos setorials, a produ9ao interna de bens de servicos caiu na indstria de transformacao (- 
4,1%), na constru9ao civil (-3,8%) e no com6rcio (-4,1%. A exce9ao mais expressiva foi o 
desempenho do setor agropecuario (6,5%). 0 melhor comportamento deste 丘  ltimo, aliado ao 
dinamismo do setor exportador - o superavit comercial atingiu US$ 15,6 bilh6es, nao foi suficiente 
para reverter a dinmica de queda do produto global. Analise das Finan9as do Estado, 1993, vol. XLII, 
p. 13 
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num sistema de indexaぐdo salarial muito restrito, principalmente na gesto do 

Ministro Marc競o Marques Moreird,87 

A par da crise econ6mica, em 1992 o Brasil enfrentou uma crise institucional 

onde, pela primeira vez na histria do pas, o presidente da Repbblica foi legalmente 

afastado de seu cargo. O presidente que elegeu-se prometendo acabar com os 

marajs, prometendo a moralizaao da poltica brasileira, sofreu um processo de 

impeachment pelo Congresso Nacional, desencadeado por denncias de corrup9ao. 

Esse processo impediu que Collor conseguisse aprovar novamente o projeto de 

reforma tribut自ria que havia enviado para o Congresso Nacional em 1992. 0 projeto 

de reforma de cunho estrutural seria elaborado por uma comissao- Comissao Ary 

Oswaldo. O projeto propunha altera6es na estrutura federativa, sendo que um dos 

pontos mais polemicos era a proposta de redistribui9ao dos encargos entre os ente 

federativos, com a respectiva diminui9ao das receitas dos estados e municpios. 

Apesar das controv6rsias que essa proposta gerou entre prefeitos, governadores e 

deputados no Congresso, o projeto nao foi adiante devido justamente ao processo 

envolvendo o pedido de impeachment do presidente Fernando Collor. Com  a 

aprovaao do impeachment em 29 de setembro de 1992, o mandato de Collor como 

presidente 6 encerrado, assumindo a presidencia da Repblica at6 dezembro de 1994, 

o entao vice-presidente Itamar Franco. 

Com a ascenso do Governo Itamar Franco, optou-se por amenizar as 

diretrizes da politica econ6mica anterior, relativo a politica monet白ria, bem comoa 

formulaao de uma nova politica salarial. No entanto, os resultados iniciais foram 

87 A 一」 1！一一  」 	”．  ハnaiise uas r mnan9as, loluem. 
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insuficientes para debelar a infla9ao88. Entretanto, apesar de em 1993 as taxas 

inflacion白rias manterem-se altas, verificou-se uma melhora no desempenho 

econ6mico nacional. Ap6s tres anos consecutivos de queda do PIB real, ocorreu em 

1993 um crescimento a taxa de 4,96%89 em relaao a 1992. Mas esse crescimento 

apresentado pelos indicadores econmicos, nao resultou numa queda significativa 

das taxas de desemprego90, como era de esperar-se com o crescimento da economia. 

Assim, mantinha-se ainda no governo de Itamar Franco uma crise social grande, 

onde o principal elemento era o desemprego. 

A poltica econ6mica do governo Itamar Franco sofre uma alteraao 

importante, voltando-se para a estabilizaao monetria com o combate a infla o 

alta, ap6s Fernando Henrique Cardoso assumir o Minist6rio da Fazenda em maio de 

199391. Fernando Henrique assume a pasta da Fazenda em meio a uma crise 

ministerial, ja que substitui Eliseu Resende, que foi obrigado a deixar o cargo por 

88 A taxa de infla9ao mudou do patamar de 25% passando a se situar em torno de 35% ao final do ms 
de dezembro de 1993. Analise das Financas do Estado. 1994. vol. XLIII. n.15. 
89 Essa foi a maior taxa de expansao dos u ltimos sete anos. Resultado devido, principalmente, ao 
desempenho da indstria de transformaao que cresceu 10,1% comparativamente a 1992. 0 setor de 
servi9os tamb6m apresentou crescimento, de 3,53%. 0 setor agropecu白rio no registrou crescimento, 
apresentado uma queda de 1,94% em rela9o ao ano anterior, devido a quebra da safra agrcola, a 
fixa9豆o dos pre9os mnimos inferiores aos de 1992 e a redu9乞o da produ9ao pecu自ria. Analise das 
Finan9as do Estado, Vol. XLIII, 1994, p.13. 
90 Do ponto de vista setorial, segundo o IBGE, o nivel de emprego cresceu 0,8% na indstria de 
transforma9乞o; 1,8% no comdrcio e 0,9% nos servi9os. A taxa m6dia de desemprego aberto registrou 
ligeira queda, passando de 5,8% em 1992 para 5,3% em 1993. Idem, p. 14. Sobre a nao rela9o direta 
entre crescimento das taxas econ6micas e a expansao do emprego, ver CHONCHOL, op. cit., p 33 a 
58. Neste artigo o autor, atrav6s de dados econ6micos de toda a d6cada de 1990, constata que na 
America Latina a recupera9ao das taxas de crescimento do PIB e diminui9ao das taxas de infla9ao, 
comparativamente a d6cada de 80, nao significaram melhores condi96es de vida para as pessoa, ja que 
acentuou-se o desemprego, o subemprego, a informalidade, a terceirizaao gerando novos processos 
de fragmenta 乞o social. No Brasil essa compara9ao pode ser feita mais nitidamente a partir de 1994, 
quando devido ao Plano Real a infla9ao diminui, mas com o aumento do desemprego e rela6es 
informais de trabalho. 
91 Fernando Henrique Cardoso do PSDB/SP, assumiu o esse Minist6rio da Fazendano dia 21/05/93. 
Antes, no governo de Itamar Franco j tinham sido Ministro da Fazenda, na ordem, Gustavo Krause 
(PFL-CE) que assumiu em 05/10/92, no inicio do governo do presidente Itamar Franco; Joo Paulo 
Haddad, que tomou posse em 19/01/93; Eliseu Rezende (PFL-MG) em 01/03/93, depois veio 
Fernando Henrique Cardoso que para concorrer a presidente da republica nas elei96es de 1994, se 
afasta do Minist6rio em abril de 1994, quem assume em 05/04/94 6 Rubens Ricupero e, por u ltimo, 
Ciro Gomes (PSDB-PE) em 07/09/94. MENEGUELLO, op.cit., p.194-196 
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denincias de envolvimento ilicito com uma empreiteira. Fernando Henrique toma-se 

um homem forte dentro do governo, recebendo do presidente amplos poderes para a 

condu9ao da economia, tratando de quest6es polemicas como por exemplo a 

negociaao das dvidas dos estados92 e da centralizaao de recursos na Uniao93, 

atrav6s do Fundo Social de Emergencia. Essas duas quest6es estavam contempladas 

no Plano de A9ao Imediata - PAI, anunciado por Fernando Henrique em maio de 

1993. 

Esse Plano - PAI - estabelecia v白rias medidas voltadas a reorganizaao do 

setor p丘blico, destacando-se: a continuidade do processo de privatiza6es iniciado 

por Fernando Collor, o aumento da carga tributria, a reduao dos gastos 

governamentais, a renegocia o das dividas dos estados para com os bancos federais, 

e a redu9谷o das transferncias n谷o constitucionais aos estados e municipios. 

Em dezembro de 1993 a equipe econmica dirigida pelo Ministro Fernando 

Henrique Cardoso, anunciou um Plano de Estabilizaao Monet白ria, o Plano Real, que 

pautava-se por tentar controlar a infla 乞o atrav6s de instrumentos fiscais, monetrios 

e cambiais, objetivando combater o d6ficit operacional da Unio. O Plano era 

92Com rela9ao a rolagem da divida dos estados, o governo Itamar teve certo e xito, no sentido de que o 
Ministro Fernando Henrique Cardoso conseguiu estabelecer um acordo com os principais estados da 
Federa9ao, criando novas regras para a rolagem da divida. Mas, Abruccio faz a ressalva de que esse 
acordo foi parcial, ja que refinanciou somente as dividas contratuais com os bancos federais, que 
representavam apenas 38% do montante total, segundo dados de janeiro de 1994. Os outros 
componentes das dividas estaduais, como a divida mobili自ria e a divida externa vencida e a vencer, 
nao integravam o acordo, o que significava que 62% do total ainda nao tinha sido refinanciado. 
Abruccio, op.cit. n. 212-2 13. 
93 A 一  . 	. 	1

1
1 	ノ・、 	，, . 	, 	,．ー  

A cnse riscai ao ioverno Federal e sua diticuldade de gesto macroecon6mica era vista como 
consequencia tamb6m da descentraliza9ao dos recursos que a Constitui9ao Federal de 1988 
estabeleceu. Assim, colocava-se o discurso da necessidade de reverter a descentraliza9o "excessiva" 
das receitas em favor dos estados e dos municipios. Ruy Affonso coloca que a rea9ao do Governo 
Federal para recuperar as perdas de recursos da Constitui9ao de 1988 foi variada: "utilizou o quanto 
p6de o recurso aos floats nas transノerdncias aos estados e aos municpios; aumentou as a均uotas dos 
tr訪utos ndo sujeitos d partilha intergovernamental aoE contr訪Ut戸es socia司； ampliou as 
dflculdades para a rolagem das dMdas dos estados; ex卿u dos governos estaduais o pagamento da 
dvida externa contraida com o aval federal". AFFONSO, op. cit., p. 332-333. 
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baseado, portanto, em trs a ncoras fundamentais: cambial, salarial e monetria e sua 

aplica きo se deu em trs fases. 

Na primeira fase do Plano de Estabiliza 乞o, anunciada em dezembro de 1993, 

buscou-se garantir o equilibrio operacional das contas da Uniきo. E nessa fase que se 

dd a aprova o do Fundo Social de Emergencia - FSE - para o bienio 1994-95. 0 

Fundo Social de Emergencia foi criado pela Uniao com a finalidade de financiar 

programas sociais, assegurando relativo equilbrio das contas p立blicas. Os recursos 

desse Fundo viriam, em parte, dos acrscimos esperados na receita dos tributos 

federais, devido a eleva o de aliquotas e na reten9ao na fonte do Imposto de Renda 

do funcionalismo publico federal. O Fundo Social de Emergencia, aprovado por 

meio de Emenda Constitucional em maro de 1994,6 representativo por procurar re- 

centralizar recursos na esfera federal sinalizando para uma possivel mudana da 

estrutura federativa. O texto do Programa de Estabiliza o, lan9ado pelo governo em 

dezembro de 1993, continha algumas metas em relaao a Federa o, como uma 

reforma tributria e um reordenamento das atribui96es entre os niveis de governo. 

Mas esses aspectos n乞o avan9aram muito at6 1994, perodo que nos interessa analisar 

aqui. 

A aprova o do FSE gerou descontentamento entre prefeitos e governadores, 

que se consideraram prejudicados com a centralizaao na Uniao de recursos que 

anteriormente eram conduzidos s diversas unidades federativas. Na verdade a 

pressao dos estados e municipios era para nao alterar a distribui9含o de recursos na 

Federaao estabelecida pela Constitui9ao de 1988. A interpreta 乞o dos t6cnicos da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul confirma, como conseqencia 

do FSE, a diminui9ao dos recursos destinados aos Estados: 
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"A recomposなdo das finanぐas federais, atravs do FSE, 
acarretar pr可uzos para as finangas dos Estados, pois 
passaram a ser excluidos do montante distribuido peル  
Governo Federal aos Estados e Munic加ios, via respectivos 
Fundos de Participado, os recursos decorrentes da 
retencdo na fonte o永do funcionalismo federal"94 

Assim, deslocando para a Uniao recursos que anteriormente eram 

encaminhados aos Estados, era de se esperar que o FSE no fosse aprovado pelo 

Congresso Nacional, como bem colocou o ento Senador paulista Mario Covas, 

pertencente ao mesmo partido de Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, em 

manifestaao aos t6cnicos do governo: 

"Iらcお esto br加cand叫  ,．ノ． guerem tirm・ dillheiro dos 
governadores e dos prefeitos. No esto dando nada em 
troca, nenhum beneficio imediato l..7 e ainda esto 
achando aue isso vai vassar velo Con2-resso em pleno ano 

、 r 	 i ,, タ5 eleitoral. ivem em sonno. 

Fernando Henrique pressionou lideranas partid台rias96 no Congresso 

Nacional e o FSE foi aprovado, o que representou "a primeira vitづria, em termos 

tributrios da Unido sobre os estados desde queルaaprovada a Constituiぐdo de 

1988"97 Uma vit6ria que deve ser encarada muito mais como de Fernando Henrique 

do que do governo de Itamar Franco. Nesse momento, Fernando Henrique ja era 

apontado como o candidato escolhido pelas elites brasileiras para presidente da 

Repblica, como o nome com condi96es de disputar a presidencia com Lula, que 

94 Analise das Finan9as do Estado, vol. XLIII, 1994, P. 16. 
"Dimenstein & So,172, apud ABRUCCIO, op. cit., p. 214. 
96 Fernando Henrique, protestando diante da falta de quorum que impedia a votaao do FSE no 
Congresso Nacional, no inicio de fevereiro de 1994 dirigiu as seguintes palavras a parlamentares, 
principalmente do PFL: "Se esse plano ndo passar atd ter9a-feira, na quarta eu ndo sou mais 
ministro ". Ele fazia esse tipo de amea9a porque sabia que os politicos do bloco de centro-direita 
temiam uma possivel vit6ria de Lula e de que ele, Fernando Henrique estava sendo apontado como o 
candidato capaz de fazer frente a candidatura da Frente Popular, mas isso dependeria da aprova9ao do 
FSE e do Plano Real como um todo. Jornal O Estado de So Paulo, 04/02/94, apud ABRUCCIO, 
op.cit, p. 214. 
"ABRUCCIO, op. cit., 217 
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tinha chances de sair vitorioso98. Mas o sucesso de sua candidatura dependia do 

sucesso do Plano de Estabiliza o, era em tomo do Plano Real que se estruturaria 

toda a sua campanha, por isso medidas como o FSE tinham de receber no Congresso 

Nacional o apoio daqueles que se viam ameaados frente uma possvel vit6ria de 

Lula para presidente da Rep立blica. 

''Ningu'm dlvida que o Red'um divおor de d guas em 
todos os sentidos. 召d que se notar,Porm, que ek ndo' 
戸uto, mas condido para a existncia deste governo・ No 
que tenha sido 戸ito com propおitos exciusivamente 
eleitorais"mbora seu calendrio de gestado e parto sim夫  
mas tratava-se do ll nico n6 (entre tantos outros ル  
manuseados por Collor) que, uma vez desatado, poderia 
garanル  o prolongamento no poder do bloco que o ocupava 
desde a abertura poルica, em ノをice da ameaa de um 
verdadeiro revezamento, representado pek ascensdo da 
canmaatura aas es9ueraas. 

A segunda fase do Plano de Estabilizaao iniciou em primeiro de mar9o de 

1994, com a vigencia do novo indexador, a Unidade Real de Valor - URV -, que 

serviu como unidade de conta vinculada ao d6lar e a i ndice de pre9os internos 

(INPC-E da Fundaao IBGE, IGP-M da Fundaao Getlio Vargas e ao IPC da FIPE). 

A URV foi o expediente para preparar as condi96es de eliminaao da componente 

inercial da inflaao e reduzir o ritmo dos reajustes dos contratos e valores em geral. 

O impacto imediato do Plano Real nao foi antiiflacionrio, sendo que a queda 

na taxa da inflaao s6 passar a ser sentida ap6s a introdu9ao da nova moeda, o Real, 

98 Um dos elementos que teria levado as foras polticas de centro - direita, no caso PTB e o PFL que 
juntamente com o partido de Fernando Henrique, o PSDB, sustentaram sua candidatura a presidencia 
da rep自blica, foi o temor que esses setores tinha da vit6ria de Lula. Luis Miguel coloca que "o 
favoritismo de Lula agitava aqueles que julgavam que um eventual governo petista iria mexer com 
seus privilgios. Pesquisas mediam a"twca de medo a Lula"entre as elites, o房ervando um salto de 
54% em setembro de 1993 para 80% emノとvereiro de 1994. Era preciso encontrar o "anti-Lula”, 
capaz de bater o candidato do PT'. Paulo Maluf teria tentado desempenhar esse papel, mas Fernando 
Henrique foi o escolhido, devido a visibilidade que seu cargo como ministro the concedia, reforando 
sua imagem de politico capaz e honesto. Dessa forma a bipolarizaao entre Lula e Fernando Henrique 
Cardoso ocorrida na campanha eleitoral, era antecipada pela bipolariza9ao entre Lula e o anti-Lula. 
Ver MIGUEL, op. cit., p. 109. 
"COMIN, Alvaro. De continuidades e rupturas. In: Novos Estudos CEPRAB, nov. 1998, p. 13 
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em primeiro de julho de 1994, marcando ento a ltima fase do Plano de 

Estabiliza o. O novo padro monet自rio obedecia a paridade cambial de um d6lar 

valendo um real (US$ 1,00 = R$ 1,00). 

Quanto a defini9ao da 合  ncora salarial, foram eliminados os reajustes mensais 

de salrio, que teriam agora possibilidade de corre9ao apenas nas datas-bases pelo 

IPC (ndices de Pre9os ao Consumidor do IBGE). A equipe econ6mica converteu os 

salarios pelas m6dias a partir de maro de 1994. 

Pode-se verificar o reflexo positivo do Plano Real no desempenho econmico 

nacional, verificando o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) em 1994, que 

obteve maior crescimento no segundo semestre (7,6%) do que no primeiro (3,7%). 

Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografla e Estatistica (IBGE) 

mostram que em relaao a 1993, o Produto Interno Bruto (P113) cresceu 5,67% no 

ano de 1994, a maior taxa desde 1986100. Tamb6m segundo o IBGE, o emprego em 

1994 aumentou 4,2% nas principais regi6es metropolitanas, tendo havido expanso 

de 4,5% na indstria, com6rcio e servi9os e de 0,1% na constru9o. Com  respeito ao 

poder de compra dos trabalhadores, a opiniao aceita pelos t6cnicos 6 que o seu nvel 

esteve associado s distintas fases de implantaao do plano. De abril a julho os 

sal台rios foram desgastados pela inflaao. Entretanto, o aumento do emprego e a 

queda da inflaao a partir de agosto, produziram a recuperaao dos mesmos. 

Conforme os dados finais de 1994 houve um crescimento de 6% na massa de 

rendimento dos ocupados nas regi6es metropolitanas. 

Assim, conforme demonstram os resultados econmicos, o Plano Real parecia 

capaz de resolver o problema da infla9ao alta e recuperar o crescimento econ6mico 

100 Analise das Finan9as do Estado, 1995, vol. XLIV, p. 15. 
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do pas. Isso seria o grande impulsionador da candidatura de Fernando Henriquea 

presidencia da rep丘blica em 1994. Mesmo Fernando Henrique tendo se 

descompatibilizado do Minist6rio da Fazenda em abril de 1994, quando o custo de 

vida ainda era bastante alto, oscilando em tomo de 40% ao mes, ou seja, momento 

em que a populaao ainda no experimentara a queda da infla o, que s6 aconteceria 

ap6s julho de 1994, mesmo assim, ele foi identificado como o "pai do Real", o 

responsavel pelos resultados positivos que o Plano de Estabilizaao viria apresentar 

ap6s julho. A estrat6gia da campanha eleitoral foi, al6m de identificar Fernando 

Henrique como o criador do Plano Real, vincular a garantia da continuidade da 

estabilizaao monet白ria e do controle da infla9ao a vit6ria desse candidatoa 

presidencia da Repblica. 

O discurso da oposi9ao num primeiro momento guiava-se no sentido de 

identificar o Plano Real com o Plano Cruzado de 1986, no sentido de ser um plano 

eleitoreiro, feito sob encomenda para eleger Fernando Henrique, e que to logo 

terminasse as elei96es o seu encanto mgico acabaria e a inflaao voltaria a subir, tal 

qual ocorrera com o Cruzado de Sarney. 

Certamente que o governo adequou a execu9ao do Plano de Estabiliza 豆o ao 

calendrio eleitoral, assim como sustentou uma forte campanha publicit自ria em tomo 

do Real como forma de alavancar a candidatura de Fernando Henrique, mas o amplo 

apoio popular s medidas econ6micas, que realmente, ap6s o inicio da circula 乞o da 

nova moeda, promoveram uma queda significativa da infla 乞o, fez com que a 

oposi9乞o ficasse numa posi9ao contradit6ria, denunciando o plano como eleitoreiro, 
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mas ao mesmo tempo, diante dos resultados concretos que ele apresentava, tendo que 

garantir que iria salvi-loJo' 

Fernando Henrique e seu piano passaram a representar um novo momento 

para o Brasil, a esperan9a de que dessa vez realmente seria abolido o grande 

problema que acompanhava o Brasil h muito tempo: a hiperinfla o. 

Em relaao s reformas do Estado, o governo Itamar Franco, al6m da 

altera 乞o provocada pelo Fundo Social de Emergencia nas distribui96es dos fundos 

para os Estados e municpios, no avan9aria muito. Assim, uma reconstruao ou 

redefini9o do papel do Estado, englobando reformas fiscal, administrativa e poltica 

ficariam como tarefa para o pr6ximo governo'02. 

101 Argumento apresentado por MIGUEL, op.cit, p. 115. Tamb6m no capitulo 6, quando o autor 
analisa a questo do mito da unidade no discurso de Fernando Henrique na campanha de 1994, ele 
demonstra como esse candidato consegue estabelecer a equivalencia entre ser contra o Real e ser 
contra o Brasil. No inicio da campanha eletrnica, no primeiro programa Fernando Henrique teria se 
preocupado em refutar as acusa6es da oposi9ao de que o plano era eleitoreiro: "Eu ndo era candidato 
a presidente da Rep妥blica coisssima nenhuma", (programa do dia 3/8), mas depois, devido ao 
prestigio popular das medidas econ6micas, o candidato saiu da defensiva afirmando que se os seus 
advers自rios torciam contra o plano, na verdade torciam contra o Brasil. Os advers台rios de Fernando 
Henrique eram identificados, ao serem contra o Plano, como "amigos da inflagdo" ou "amigos da 
carestia" (programa 7/9).Conseguiu assim, neutralizar a polemica e criticas oposicionistas geradas em 
agosto, quando obteve-se um ndice inflacion自rio maior do que o esperado, a chamada "primeira 
inflaao do Real". Afirmava que eleitoreiro nao era o pacote econ6mico baixado s v6speras do pleito, 
mas as tentativas de tirar proveito poltico dos percal9os do plano, de "torcer contra o Brasll'二  assim, 
con釦rme essa l6gica "se os adversdrios de Fernando Henrique Cardoso faziam criticas aopacote 
econ6mico, argumentando que ndo seria eficiente 'J ou que teriaが itos perversos, eram derrotistas. 
E apenas por se ovorem d onda de otimismo dominante, estavam contraanaco."n. 200. 
102V、一一一一一  1、一  土一  I, 	 '' 	 1 ． 	ノ, 	,,.. 	， 	 ハハ  , 	ノ・ 	 ‘ 	~ 	, - ー  tiresser i-'ereira annna que 'a granae tareja poittica aos anos YU e a rejorma ou a reconstruCao ao 
Estado ", sendo assim, no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, iniciado em 
janeiro de 1995, o Minist6rio da Administra9o Federal e Reforma do Estado, elaborou na gesto do 
Ministro Luis Carlos Bresser Pereira (PSDB-SP), um projeto de reforma do Estado, O Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado. O Projeto previa a realiza9乞o de reformas fiscal e administrativa 
para recuperar a capacidade financeira do Estado e para tornar a administraao publica mais moderna 
e eficiente substituindo o modelo burocrtico de administraao publica com servi9os de alto custo e de 
baixa qualidade, pelo modelo de administra o publica gerencial. As reformas, conforme Bresser 
Pereira, eram para superar a crise de governan9a do estado. Tamb6m deveriam ser desenvolvidos 
sistemas de responsabilizaao dos polticos e da alta burocracia phblica, atrav6s de uma reforma 
politica. Considera o autor que essas propostas de reformula9o do Estado nao estao ligadas ao 
pressuposto do neoliberalismo de Estado Mnimo, mas atrelados a social-democracia, onde o Estado 
tem um importante papel no desenvolvimento da na9ao, mas diferente do desempenhado pelo Estado 
Burocrtico Interventor, como Bresser esclarece: "Ao invs do Estado mnimo, a centro-esquerda 
social ！訪eral proPos a reconstru9do do estado, para que este Possa~em um novo ciclo - voltar α 
completar e corrigir efetivamente asルlhas do mercado, ainda que mantendo um perfil de intervenぐdo 
mais modesto do que aquele prevalecente no ciclo anterior (...)"(PEREIRA, p. 58). A avalia9ao de 
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Concluindo, podemos afirmar que o perodo compreendido entre 1990 at 

metade de 1994, grosso modo, foi marcado por uma forte recesso, com baixos 

indices de desenvolvimento econ6mico nacional, infla o alta e crise fiscal do 

governo federal. Tamb6m observa-se no perodo um aumento na taxa de desemprego 

e do emprego informal. A partir da segunda metade de 1994, devido ao Plano Real, a 

inflaao iria baixar e a economia apresentar at o final desse ano uma melhora em 

seu desempenho. 

Vimos que a partir, principalmente de 1982, ainda no regime poltico 

autoritrio, a crise econ6mica, configurada na hiperinfla o, passou a fazer parte do 

cotidiano econmico nacional e que as tentativas em debel-la foram efmeras. 

A Nova Rep丘blica, a partir de 1985, representou, sobretudo com a 

Constitui9乞o Federal de 1988, a fixaao de importantes direitos individuais e sociais, 

inexistentes no perodo autoritrio anterior. Mas, se por um lado esse novo momento 

da hist6ria poltica nacional, significava em termos de cidadania, uma ruptura com o 

perodo anterior, o mesmo nao acontecia na questo econmica, ja que as polticas 

econ6micas dos governos Samey e Collor acabaram por consolidar as tendencias 

herdadas do perodo militar de ampliaao das desigualdades sociais e de 

aprofundamento da crise econ6mica com a diminui9ao das taxas de crescimento e 

aumento da infla o. Isso demonstra que a simples instala 豆o no poder de um 

COMIN sobre o primeiro governo de Fernando Henrique,6 de que as reformas previstas no Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado no avan9aram. Para esse autor a 6 nfase do primeiro 
governo de Fernando Henrique foram- dando continuidade a poltica de Collor - a desregulamenta9ao 
e abertura da economia, as privatiza96es. A inova9ao nao foi, como se esperava, as reformas previstas, 
mas a aprova9ao da possibilidade de reelei9ao para o cargo de presidente da republica e governador de 
estado: "as reformas da previdncia e da administra9o p"blica ndo passaram de uma meia-sola nos 
sistemas existentes p prprio presidente admite issり． A tal γげorma tributdr楓  condi9o sine qua non 
戸iraasustentaぐ‘1o do Real e credencid imperiosa para o ingresso na modernidade, segundo as 
prprias lideran9as do governo, nem a meia-sola teve direito. A reforma do sistema poltico, 
"indispensdvel para a consolida9do da democracia e dos partidos’二 tampouco. Com  exceぐdo de 
dguns penduricaihos, como a permissdo para a contratagdo tempordria, alegisた9do traba所ista 
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governo democrtico nao garante por si s6 a resolu9含o de problemas histricos do 

pas, sejam eles econ6micos, sociais, ou mesmo institucionais, sem que sejam 

implementados projetos com esse objetivos 

O governo Samey, descontado o rpido momento de euforia do Plano 

Cruzado I, em que a populaao teve realmente seu poder de compra aumentado, 

resultou na continuidade da crise, deixando para o prximo governo a tarefa de 

resolver o problema da hiperinfla o e da crise do Estado brasileiro. 

As tentativas do governo Collor em acabar com a infla 乞o alta e promover 

uma reforma fiscal e administrativa do Estado, seguindo a ideologia neoliberal, 

levaram a privatiza6es de empresas e a demissao de funcionrios p丘blicos. 

Implantou-se um plano de estabiliza 含o econ6mica que feria os direitos dos 

cidadaos, atrav6s do confisco da poupana. O resultado foi desastroso, fazendo com 

que em 1990, o Brasil tivesse um de seus piores anos em termos de desenvolvimento, 

uma brutal recesso com aumento do desemprego. Em termos polticos, o governo 

Collor nao atuou no sentido de consolidaao das institui96es democrticas. A cpula 

burocrtica administrativa atuava isolada do debate parlamentar, sendo o expediente 

da medida provis6ria bastante utilizado, refor9ando o comportamento administrativo 

burocrtico do regime militar. O impeachment de Collor fez vira tona na sociedade 

brasileira o debate sobre a corrup9ao na politica nacional. Nesse contexto assume o 

vice-presidente Itamar Franco, que atrav6s da implanta 谷o do Plano de Estabilizaao, 

o Plano Real, guiado pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso, consegue mudar o 

rumo da politica econmica, fazendo com que na metade de julho de 1994 a infla o 

diminuisse. A duvida se o resultado positivo iria permanecer e fazer desenvolver a 

伽alor baんarte do "varguismo ’二 do qual o presidente diz ter-nos libertado enfimノ permanece 
intocada". COMIN, op. cit., p.13. 
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economia nacional a longo prazo, n乞o impediu que o real fosse o acontecimento 

dominante da campanha eleitoral de Fernando Henrique para presidente da rephblica 

em 1994. 

economia nacional a longo prazo, não impediu que o real fosse o acontecimento 

dominante da campanha eleitoral de Fernando Henrique para presidente da república 

em 1994. 

1.5- A crise nos Estados (o caso do Rio Grande do Sul) 1.5- A crise nos Estados (o caso do Rio Grande do Sul) 

O ambiente econmico adverso entre 1990 e metade de 1994 e a necessidade 

de implantar reformas pelo Governo Federal, produziu efeitos no contexto federativo 

tornando a postura dos estados mais defensiva diante de qualquer participaao em 

ajuste fiscal que a Uni乞o tentasse realizar. Al6m desse carter defensivo dos estados 

na relaao com a Uniao, a crise tamb6m gerou uma guerra fiscal entre as unidades 

estaduais, o que significou perda da capacidade arrecadat6ria do ICMS, o principal 

tributo dos estados: 

0 ambiente econômico adverso entre 1990 e metade de 1994 e a necessidade 

de implantar reformas pelo Governo Federal, produziu efeitos no contexto federativo 

tornando a postura dos estados mais defensiva diante de qualquer participação em 

ajuste fiscal que a União tentasse realizar. Além desse cardter defensivo dos estados 

na relação com a União, a crise também gerou uma guerra fiscal entre as unidades 

estaduais, o que significou perda da capacidade arrecadatória do ICMS, o principal 

tributo dos estados: 

"Premidos pela dfIculdade de manter a arrecadado 
tributiria como conseqiIEncia da recessdo, da inflaGdo e da 
sonegado, os governos estaduais lancaram-se em uma 
guerra de incentivos e beneficios fiscais, atravs do ICMS, 
para atrair 加‘厳strias para suas regies e pmentar α 
atividade econ6mica.豆 conseq泥ncia 切iediata dessa guerra 
tem sido a sangria do ICMS, princ 勿  dtributo nacional e 
base de sustentado da arrecadado estadual. ,,b03 

O quadro abaixo mostra o desempenho da arrecada 乞o do ICMS no Rio 

"Premidos pela dificuldade de manter a arrecadação 
tributária como conseqiiéncia da recessão, da inflação e da 
sonegação, os governos estaduais lançaram-se em uma 
guerra de incentivos e beneficios fiscais, através do ICMS, 
para atrair indzistrias para suas regiões e fomentar a 
atividade econômica. A conseqüência imediata dessa guerra 
tem sido a scmgria do ICMS, principal tributo nacional e 
base de sustentação da arrecadação estaduaL "1°3 

0 quadro abaixo mostra o desempenho da arrecadação do ICMS no Rio 

Grande do Sul. Grande do Sul. 

TABELA 2 TABELA 2 
Desemnenho do ICMS - 1989 a 1994 1 Rio Grande do Sul Desem enho do ICMS - 1989 a 1994 - Rio Grande do Sul 

ANO Variação % real em 
relação ano anterior 

1989 + 26,5% 
1990 +7,0% 
1991 -7,2% 
1992 -5,8% 
1993 -1,2% 
1994 +11,96% 

Fonte: An自lise das Finan9as do Estado, vol. XLIII, 1994, p. 26 Fonte: Andlise das Finanças do Estado, vol. XLIII, 1994, p. 26 
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A menor arrecada o do ICMS acabaria refletindo negativamente no 

equilbrio das contas publicas dos estados. No caso do Rio Grande do Sul, que nos 

interessa mais, esse problema de desequilibrio financeiro ja existia na d6cada de 80, 

continuando nos anos 90.104 

Entende-se, assim, a reaao dos Estados frente a aprova o do Fundo Social 

de Emerg6ncia, mencionada anteriormente, ja que a descentralizaao de recursos 

afetaria ainda mais as combalidas finan9as estaduais. Affonso aponta que "a 

descentraルa9do tem se tornado um dos Pontos centraむ na agenda do debate sobre 

a reforma do Estado"O5. Nessa discussao polemica6 comum o argumento de que a 

Constitui9ao de 1988 ampliou demais as receitas dos Estados e Municipios'06 sem o 

correspondente aumento de encargos, o que teria agravado a crise fiscal do Governo 

Federal. No entanto, os dados empiricos demonstram que houve uma real amplia o 

dos encargos estaduais, principalmente nos investimentos: 

"Os dados das contas nacionais indicam uma expressiva 
expansdo do gasto da Administrado Direta das esferas 
subnacionais de governo ao longo dos anos 80, 
paralelamente ao decrscimo da participado da Unio. De 
fato, se considerarmos o consumo agregado, veremos que, 
enquanto os estados e os munic加ios ampliaram sua 
partic加α戸ode 56% para 65% entre 1980 e 1990-91, o 
（助verno Federa! teve a sua reduzida de 44% para 35%. No 
que se refereao 加vestimento p"b万co, as altera戸es nas 
Posな6es relativas foram ainda mais dramdticas: a Unio 
reduziu sua participado de 30% em 1980 para to somente 
20% em 1990-91, e os estados e municゆios ampliaram os 

103 Ar",ノ、、 rr、ノ、 	．』 	-- 』  rruINさu. OD. Cit.. D. 324. 
104' A execu9ao rmanceira aos primeiros anos aa d.ecada de 1990 apresenta um resultado orament白rio 
deficitrio. Em rela9乞o a Receita Prpria Liquida (receita total menos transferencias constitucionais a 
municipios e opera6es de crdito), o d6ficit oramentrio foi de一  5,24% em 1990; -4,91% em 1991; - 
7,33% em 1992 e - 3,55% em 1993. Analise das Financas do Estado. 1994. vol. XLIII. ii 23-24 
105 '"”ノ、、 Tーノ、 	， ‘ 	一一I、  ArrO1NSU. OD. Cit.. O. 33U. 
106 Em 1987 a Uniao detinha 60,7% dos recursos fiscais disponiveis (impostos mais contribui96es), 
em 1991 essa participaao reduziu-se a apenas 53,8%, enquanto os Estados ampliaram sua 
participa9ao na receita fiscal disponivel de 27,8% em 1987 para 30,4% em 1991, e os municipios, de 
11,5% em 1987 para 15,9%. Ou seja, realmente a Constitui9ao Federal de 1988 descentralizou 
recursos, ampliando a participa9ao das esferas estaduais e municipais de governo no total do bolo 
tributrio. Ver AFFONSO, op. cit, p.328. 
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seus gastos com investimentos na mesma propor戸O, de 70% 
em 1980 para 81% em 1990-91 ,,b07 

O contexto econ6mico recessivo, combinado com a aceleraao das taxas 

inflacionrias,108 acarretaram perdas reais de arrecada 乞o dos impostos, 

principalmente a partir de 1991. Essa realidade aliada ao aumento dos encargos 

estaduais, fazia com que os Estados vivessem dificuldades financeiras. 

r 

E importante ressaltar aqui que, embora com varia6es, devido a grande 

diversidade regional, a crise fiscal e econ6mica nacional teve reflexo nos varios 

estados da federaao, no manifestando-se de forma isolada no Rio Grande do Sul. 

Os grandes estados brasileiros, como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

tamb6m viviam dificuldades financeiras nesse perodo, tamb6m estavam altamente 

endividados com a Uniao. 

Ao tratarmos do desempenho econ6mico do Rio Grande do Sul entre 1990 e 

1994 at6 o perodo da campanha eleitoral, devemos faz6-lo levando em considera o 

a conjuntura nacional. Em outras palavras, podemos dizer que na conjuntura 

econ6mica nacional do perodo de 1990-94 inseri-se o Rio Grande do Sul, algumas 

vezes num grau menor de dificuldade (1990, 1992 e 1993) quando o PIB estadual 

superou o nacional, em outras com um desempenho econ6mico inferior (1991 e 

1994), como pode observar-se no quadro abaixo. 

107 Ibidem. 
108 A infla9乞o gera um efeito negativo na arrecada9ao devido ao que os economistas chamam de 
"efeito Tanzi", que d a defasagem temporal entre o fato gerador do tributo e o respectivo recolhimento 
aos cofres publicos, assim, quanto mais alta a infla9ao e maior o prazo para a arrecada9ao, maior ser 
tamb6m a desvaloriza9乞o do valor que chegara ao tesouro. 
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TABELA 3 TABELA 3 

Taxas de Varia 谷o (%) ー  Produto Interno Bruto - PIB (1990-94) 

Brasil - Rio Grande do Sul 

Taxas de Variação (%) - Produto Intemo Bruto - PIB (1990-94) 

Brasil - Rio Grande do Sul 

1990 1991 1992 1993 1994 
BRASIL -4,3 1 -0,5 4,9 5,9 

RS -3,5 -3,3 6,5 7,3 2,71 
Fonte: quadro elaborado com base nos dados do IBGE publicados na An台lise das Finan9as do Estado, 
volumes XL a XLIV. 
Fonte: quadro elaborado com base nos dados do IBGE publicados na Análise das Finanças do Estado, 
volumes XL a XLIV. 

A economia do Rio Grande do Sul no perodo 1980-1991 cresceu a taxa 

m6dia de 1,4% e entre 199 1-1993 evoluiu a taxa m6dia de 3,38%. Esses resultados 

cumprem "uma Tajet ria similar aos movimentos da economia nacional "', j que 

nos 80, a dcada de recessdo, os resultados econ6micos nacionais sao, em m6dia, 

menores do que nos primeiros anos de 90, onde ocorre uma leve melhora, embora o 

pas continuasse a viver de 1991 a 94 uma crise econmica e fiscal, com s6rias 

conseqiiencias sociais. 

Em 1990 observamos que o desempenho econ6mico 6 p6ssimo tanto nacional 

quanto regionalmente. A taxa negativa 6 mantida pelo Rio Grande do Sul em 1991, 

enquanto a taxa nacional consegue apresentar uma melhora, mas sem deixar de ser 

muito baixo o nvel de crescimento econ6mico. Em 1992 a economia gacha 

apresenta um resultado bem melhor do que a nacional, devido principalmente ao 

desempenho do setor agropecu白rio que apresentou um crescimento de 35,9%no.Em 

A economia do Rio Grande do Sul no periodo 1980-1991 cresceu taxa 

média de 1,4% e entre 1991-1993 evoluiu taxa média de 3,38%. Esses resultados 

cumprem "uma trajetória similar aos movimentos da economia nacional"1°9, já que 

nos 80, a década de recessc7o, os resultados econômicos nacionais são, em média, 

menores do que nos primeiros anos de 90, onde ocorre uma leve melhora, embora o 

pais continuasse a viver de 1991 a 94 uma crise econômica e fiscal, com sérias 

conseqüências sociais. 

Em 1990 observamos que o desempenho econômico é péssimo tanto nacional 

quanto regionalmente. A taxa negativa é mantida pelo Rio Grande do Sul em 1991, 

enquanto a taxa nacional consegue apresentar uma melhora, mas sem deixar de ser 

muito baixo o nivel de crescimento econômico. Em 1992 a economia gaAcha 

apresenta tun resultado bem melhor do que a nacional, devido principalmente ao 

desempenho do setor agropecuário que apresentou um crescimento de 35,9% 

1993, a economia rio-grandense registrou seu maior i ndice desde 1986 e pelo 

segundo ano consecutivo obteve um desempenho melhor do que o nacional, embora 

o indicador nacional tamb6m tenha crescido em rela9ao a 1992 

1993, a economia rio-grandense registrou seu maior indice desde 1986 e pelo 

segundo ano consecutivo obteve um desempenho melhor do que o nacional, embora 

o indicador nacional também tenha crescido em relação a 1992. 

109 Analise das Finan9as do Estado, vol. XLII, 1993, p. 12 
110 Ibidem. 
1°9 Análise das Finanças do Estado, vol. XLII, 1993, p. 12. 
11° Ibidem. 
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Todos os setores da economia rio-grandense em 1993 apresentaram 

crescimento, como pode-se constatar no quadro abaixo. 

TABELA 4 

Taxas Percentuais de Crescimento Global e Setorial do PIB do Rio Grande do 
Sul1 1991-1993 

Todos os setores da economia rio-grandense em 1993 apresentaram 

crescimento, como pode-se constatar no quadro abaixo. 

TABELA 4 

Taxas Percentuais de Crescimento Global e Setorial do PIB do Rio Grande do 
Sul-1991-1993 

Setores 1990 1991 1992 1993 1994 

Total Agropecuária -18,8 36,1 5,2 
Lavoura -4,5 -30,1 57,2 4,8 -4,17 
Produção Animal 10,0 1,9 6,4 

Setores 1990 1991 1992 1993 1994 

Total Indústria '-9,2 -3,4 0,0 11,2 7,10 
Indústria de Transformação -10,1 -4,4 0,7 12,6 7,32 
Construção Civil -2,4 4,2 -9,3 1,0 6,71 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 4,9 3,0 1,6 3,25 
Extrativa Mineral -8,6 3,3 -5,3 7,16 
Total de Serviços 1,4 3,3 5,7 
Comércio 0,2 2,3 1,5 8,9 
Transportes 
Comunicações 

-8,0 -3,4 
8,3 

10,4 
11,3 

3,8 
12,5 2,15 

Administração Pública 13,0 -1,0 2,3 2,7 
Aluguéis 2,9 3,0 4,3 

TOTAL DO PIB -3,5 -3,3 6,5 7,3 2,71 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados contidos na publica9ao Anlise das Finanas do Estado, 
volumes XL a XLIV. 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados contidos na publicação Andlise das Finanças do Estado, 
volumes XL a XLIV. 

Como pode observar-se, a indstria foi o setor da economia gacha que mais 

cresceu em 1993, apresentando uma taxa superior a da indstria nacional, que foi de 

9%. 0 item de maior crescimento foi a Industria de Transformaao que cresceu 

12,6%. 

Como pode observar-se, a indústria foi o setor da economia gaúcha que mais 

cresceu em 1993, apresentando uma taxa superior a da indústria nacional, que foi de 

9%. 0 item de maior crescimento foi a Indústria de Transformação que cresceu 

Relativo aos resultados do setor agropecu自rio em 1993, destaca-se na 

agricultura os i ndices positivos das lavouras de arroz (8,7%), soja (7,8%), trigo 

(12,2%) e fumo (12,6%). Na produ9ao animal houve aumento da produ9ao fisica de 

bovinos (14,3%) e ovinos (31,8%)." 

Relativo aos resultados do setor agropecuário em 1993, destaca-se na 

agricultura os indices positivos das lavouras de arroz (8,7%), soja (7,8%), trigo 

(12,2%) e fumo (12,6%). Na produção animal houve aumento da produção fisica de 

bovinos (14,3%) e ovinos (31,8%).Ill 

" Analise Financeira do Estado, vol. XLIII, 1994, p. 19 in 	• 	• 	• Andlise Fmanceira do Estado, vol. XLIII, 1994, p. 19. 
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As anlises imputam esse resultado positivo da economia gacha em 1993 

devido a proximidade geogrfica do Rio Grande do Sul com os pases integrantes do 

Mercosul. Isso teria favorecido e intensificado as trocas comerciais entre o Rio 

Grande do Sul e os pases do Prata. Tamb6m deve ser considerado a poltica cambial 

argentina no perodo, que propiciou a entrada de grande volume de mercadorias 

brasileiras, principalmente do Rio Grande do Sul - carne de aves e bebidas - naquele 

pas. As vendas do Rio Grande do Sul ao exterior em 1993 representaram cerca de 

11% a 12% do total do PIB estadual. Nas exporta6es destacam-se os produtos 

tradicionais da nossa economia, como a soja, os calados e o fumo. 

Entretanto, o crescimento significativo da economia gacha em 1993, no 

representou uma recupera9ao das finan9as estaduais, j自  que a arrecadaao do ICMS, 

por exemplo, nao acompanhou a evolu o do i ndice do desempenho econmico, 

mantendo-se baixa, -1,2% na comparaao com o ano anterior. Assim, considera-se 

que um fator importante na queda da arrecada o do ICMS no perodo foi a infla o. 

Em 1992 a m6dia mensal da inflaao foi de 25%, ficando pr6xima de 35% em 1993, 

afetando a arrecada o do tributo, cujo prazo m6dio de recolhimento girou em torno 

de 27 dias. A queda da arrecada9ao do ICMS nao foi mais acentuada em 1993 devido 

ao aumento de aliquota da gasolina e do lcool (25% contra 17% em 1992) e do 

aumento de aliquota de 17% para 18% para alguns produtos. 112 

No ano da implantaao da nova moeda, o crescimento da economia gacha 

foi inferior ao i ndice nacional, crescendo 2,71% em rela o a 1993. Al6m disso, 

comparada a s taxas dos anos anteriores, constata-se uma significativa desacelera o 

do ritmo de crescimento que a economia gacha vinha apresentando nos 丘  ltimos 

anos. Entretanto, conforme esclarecem os pareceres t6cnicos contidos na Anlise das 
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Finan9as do Estado, essa desaceleraao nao diminui de forma considerdvel a 

participaao percentual do PIB gacho no PIB nacional, que manteve-se 

praticamente estavel: a rela o era de 8,37% em 1993 e passou para 8,14% em 1994 

Todos os setores da economia gacha em 1994 apresentaram um menor grau 

de desempenho do que em 1993, mas conforme anlise dos t6cnicos do Estado'13, o 

respons自vel pela taxa de crescimento do produto gacho ter sido inferior ao da 

economia nacional foi o setor agropecu白rio. Mesmo ocorrendo crescimento no 

subsetor da pecuria, esse nao foi suficiente para compensar a reduao da agricultura, 

que apresentou queda, principalmente nas safras do arroz (14,8%), na de soja 

(10,3%) e na de fumo (28%). 

A produ9ao industrial em seu conjunto se manteve positiva em 1994, mas as 

indstrias ligadas a itens importantes da pauta de exportaao gacha apresentaram 

queda em seu rendimento, como a indstria do fumo (-10,21%), do 

vestu自rio/calados (-3,39%) e de couro e peles (-25,31%), devido a politica cambial 

imposta pelo Plano Real114 

Mas, embora a produao econ6mica em 1994 tenha sido inferior a de 1993, a 

receita total do estado em 1994 cresceu 10,95% em relaao ao ano anterior. Este 

crescimento pode ser explicado, entre outros, pelo resultado positivo obtido pela 

economia brasileira em geral decorrente do Plano Real. A estabiliza 乞o dos pre9os 

afetaram os agregados da receita publica, no sentido de que a queda da inflaao 

diminuiu o efeito Tanzi, proporcionando aumento da receita tribut白ria'15 

112 Analise das Finan9as do Estado, 1994, vol. XLIII, p.20. 
113 Ver Anlise das Finan9as do Estado, 1995, vol. XLIV, p. 16. 
n4 A valoriza頭o do Real provocou ja em 1994, redu9きo nas exporta96es no Rio Grande do Sul, que 
de R$ 5,197 bilh6es em 1993 ficou em em RS 5,008 bith6es em 1994, representando uma redu9ao de 
3,63% em 1994. 
115 A Receita Pr6pria Liquida - RPL (receita total menos as transferncias constitucionais a 
municipios e opera96es de cr6dito) obteve em 1994 um crescimento real de 4,96%, que passou de RS 
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Nesse aumento da receita, est inserido o aumento do valor arrecadado do 

ICMS em 1994116, que foi considervel em relaao aos anos anteriores. 

Essas questes da economia do Estado, principalmente do d6ficit 

or9ament白rio e dificuldades na agropecuria, esto presentes no discurso dos 

candidatos ao governo do Rio Grande do Sul em 1994, assim como a expectativa em 

torno do Plano Real, que 6 positiva por parte de Ant6nio Britto e cautelosa por parte 

de Olivio Dutra. Presente tamb6m na campanha, al6m da questo das dificuldades 

econmicas do Rio Grande do Sul, mas de forma interligada, esth a questo da 

corrup9o na politica brasileira, tema de grande visibilidade naquele momento 

devido, principalmente ao impeachment do presidente Collor em 1992, え  CPI do 

Oramento no Congresso Nacional - que desde outubro de 1993 apurava dernncias 

de irregularidades cometidas por parlamentares na montagem do or9amento da Uniao 

ー  e, a nvel regional, CPI da "propina" do governo Collares. 

3,593 bilh6es em 1993 para R$ 3,761 bilh6es em 1994. A RPL teve uma arrecada9ao m6dia mensal de 
18,08% superior, de agosto a dezembro, ap6s o lanamento do Plano Real em rela9ao ao perodo 
janeiro-julho. Analise das Finan9as do Estado, 1995, vol. XLIV, p. 17. 
116 0 percentual m6dio de arrecada9ao do ICMS depois do Real, de agosto a dezembro de 1994 no RS, 
foi de 29,34%, que 6 superior a m6dia de janeiro a julho deste mesmo ano. A partir de agosto todos os 
meses registraram resultados superiores aos mesmos meses do ano anterior. Ver Analise das Finan9as 
do Estado, vol. XLIV, 1995, p.17. Podemos, portanto, relacionar o aumento do ICMS diretamente aos 
efeitos do Plano Real, a partir da sua ltima fase em julho de 1994. 



CAPITULO II 

O DISCURSO DE ANTONIO BRITTO NAS ELEIOES DE 1994 

2.1-1o Turno: a crise do Rio Grande do Sul e o discurso da 

competncia 

Na propaganda eleitoral gratuita no primeiro turno, Britto procurou mostrar 

os problemas atuais do Rio Grande do Sul, configurando uma situa9o de crise. A 

partir da identifica o dos problemas do estado ele coloca-se como apto a mudar esta 

realidade, construindo discursivamente uma imagem de administrador competente e 

de politico prestigiado nacionalmente. 

Britto transmite em sua campanha a imagem do Rio Grande do Sul como um 

estado que acumula perdas, que diferentemente do passado,6 um estado que parou 

de crescer: 

にJl和je Posso klllbrai・ com emoぐdo lllaむ db lllガ reuni6es 
com trabalhadores, empresdrios, prefeitos de todos os 
partidos, gazlchos enfim que se recusam a entender que um 
Estado com gente to boa, geografia to favorvel, histria 
to bonita tenん1que enfrentar h可e tantos problemas. にJ, 
SInto que a nossa gente ndo aceita maお ver outros estados 
crescendo enquanto n6s perdemos terreno. Sinto que α 
nossa gente ndo quer mais se coiグormar com a perda de 
prestなio poltico, com as djficuldades da nossa economia, 
os imensos vazios na Regio Sul e na Regio Norte e com 
milhares de galc加s perdendo o que semprepl o nosso 
princ加α！ tesouro: pessoas que viviam bem, melhor que em 
qualquer outro estado brasileiro [grifo nosso]. "(Britto, 
25/09/94) 
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O candidato afirma que perdemos prestgio, empobrecemos, perdemos o que 

nos causava orgulho que era uma qualidade de vida melhor do que em outros estados 

brasileiros, mas isso acontece n豆o por falta de trabalho e esfor9o da populaao, pois o 

gacho 6 apresentado como um povo trabalhador, que busca o progresso, nem pela 

posi9o geogrfica do Rio Grande do Sul, tida como favorvel. Nao sao estes os 

motivos apresentados para o nosso empobrecimento, mas a falta de uma infra- 

estrutura mais moderna capaz de alavancar o desenvolvimento econ6mico do estado 

e, consequentemente, proporcionar mais educa o, sade e emprego - itens que 

garantem o bom nvel da qualidade de vida. Podemos dizer que os temas freqentes 

nos discursos eleitorais, s乞o relacionados no discurso de Britto a infra-estrutura 

deficitria: nao h sade, educaao, emprego no Rio Grande do Sul, porque nao ha 

um investimento maior por parte do governo em estradas, energia, telefonia. Assim, 

"Recuperar a infra-estrutura do Rio Grande'questoかndamental para que os 

gauchos recuperem o emprego, a salde e a educaぐdo. "(Britto, 07/08/94) 

Quando perguntado no programa eleitoral do dia 14/08/94 sobre qual era o 

maior problema do Rio Grande do Sul, Britto respondeu que: 

"No Rio Grande do Suルgoverno fld(ソunciona d altura das 
necessidades do estado,aestrutura do governo tem enormes 
dflculdades de corresponder ao estado. O estado quer 
asfalto para poder produzir mais e o governo constri 
pouco, o estado precisa de energia e telefones e hi pouca 
energia e hd Pouquおsimos tel軍nes, ou seja, oR加Grande 
de alguma forma'um estado que est se de嬰,erdiando: 
tem posido geografica, tem gente que quer traba仇αγ, sabe 
e gosta de trabalhar, mas ndo consegue transformar tudo 
おto em lllaおr好uezas, em lllaお empregos, Porque o motor, o 
motor que deveria levar o carro do Rio Grande, ' h可e um 
motor enferrujado." 

No fragmento acima, Britto atribui a responsabilidade da falta de uma infra- 

estrutura moderna, capaz de transformar a produ9ao do estado em riqueza, ao 
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governo. No incio dos anos 90 o discurso da ineficiencia dos governos, da 

ineficiencia de tudo que 6 p丘blico, bem como da necessidade de reforma do Estado, 

buscando uma administraao publica mais eficiente, encontrava grande espao de 

recep9ao na sociedade brasileira. Isso porque os governos mostravam-se incapazes 

de resolver os problemas econ6micos, como a infla9ao, por exemplo, que continuou 

alta mesmo ap6s os Planos Collor I e II e tamb6m devido aos casos de corrup9o 

tanto em nvel federal (Impeachment do Collor em 1992, CPI do Or9amento em 

1993) como em nvel estadual (instalaao no Legislativo gacho de uma CPI 

incumbida de investigar suspeitas de atos de corrup9ao no governo de Alceu Collares 

ー  a "CPI da Propina") que faziam a populaao desacreditar no real interesse dos 

governos em promover o desenvolvimento, reforando a no9o de que todos 

polticos sao corruptos. 

Atribuindo a administraao publica a responsabilidade pelas dificuldades do 

estado, definindo o governo do Rio Grande do Sul como ineficiente, Britto coloca-se 

como o candidato capaz de modificar essa situa 乞o atrav6s da sua competencia 

administrativa. As condi96es para a enuncia 乞o do discurso da competncia sao 

buscadas em sua passagem pelo Minist6rio da Previdencia Social'. Em outras 

palavras, 6 a partir da constante referencia a sua administra 乞o na Previd6ncia Social 

que Britto constr6i sua imagem como o candidato capaz de governar o estado de 

forma eficiente, moderna, "desenferrujando" a mquina que impede o 

desenvolvimento econmico do Rio Grande do Sul: 

"Todos os dias algu'm me pergunta qual a minha 
Prioridade no governo do estado.E todos os dias respondo 
com convicdoソazer o governojlincionar me訪or. Porque o 

1 Ant6nio Britto foi Ministro da Previdencia Social entre o perodo de 04/10/1992 e 15/12/1993, no 
governo do Presidente Itamar Franco. 
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Probたma do Brasガ ‘esse,governantes cheios db boas 
加tenぐ6es, mas s6 com boas 加tenぐ6es e governos que ndo 
funcionam. Funcionar o governo ' a zl nica forma de 
P ermiルeducado com qudidade, sazlde com atendimento, α 
economM gerando empregos. Foi assim que administrei o 
Ministrio da Previdncia Socia乙  el・αin as mesmas leis, os 
mesmos junciondrios, os mesmos prddios, mas as coisas 
funcionaram. Cortamos despesas, combatemos corruptos, 
cobramos de quem dev奴ndo estabelecemos nenhum t47o de 
atんidade Po肋たα ouPartidrた  e traba肌amos em Parcer忽  
com os servidores. 召oje, com orgulho, Posso dizer: ndol后  
Prdlos com Placas com o meu nome, mas hd 15 milh6es de 
Pessoas nestePaお que vかem melhor graas d adhl加おtrado 
da Previdncia Social.Quero ser governador do Rio 
Grande para fazer o que fiz na Previdncia, fazer o 
governo funcionar, ［師釦 nosso] e com isso permiルque o 
Rio Grande cresca e que cada gacho possa viver com mais 
dignidade. "(Britto, 05/08/94) 

O candidato Britto identifica-se como um administrador p丘blico eficiente, 

capaz de resolver os problemas do Rio Grande do Sul porque conseguiu resolver os 

problemas da Previdencia Social, um6 rgao apresentado como problemtico. Durante 

a propaganda eleitoral podemos perceber claramente que todos os temas 

apresentados, da sade, educa9ao, desemprego no Rio Grande do Sul so seguidos de 

exemplos do que Britto realizou na Previdencia, como forma de provar que ele est 

preparado, que tem experiencia na resoluao de problemas, que tem projetos, enfim, 

que 6 capaz de realizar o que esth prometendo enquanto candidato ao governo do 

Estado. 

No seu quarto programa eleitoral na televisao, no dia 08 de agosto, jd 

evidenciamos a enunciaao da compet6ncia de Britto ao falar na questo da sade no 

Rio Grande do Sul. O candidato relaciona os problemas da sade a falta de ordem e 

competencia, elementos que ele levou para o Minist6rio da Previdencia Social, 

salvando-o da falncia: 

''No's6 dinheiro que falta no sistema de sazlde publica. 
Falta ordem,falta organizaぐdo,falta competncia. Por isso 
ndo adianta pensar que se vai resoんer a questo com 
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tapinha nas costas, com reforminhas. O sistema est 
condenado, tem que mudar e mudar totalmente. Considero 
obrigado do prximo governador do estado 凌）Rio Grande 
do Sul intervir no sistema de sazIde, fazendo com os 
hospitaお， com os ambulatrbs, com o atendimento mddico 
o quejizemos na Previdncia Social mudar e mudar muito 
para que volte a funcionar."［師fos nossos] (Britto, 
08/08/94) 

A sade, como tudo que 6 publico,6 apresentada como algo que n乞o funciona 

direito, porque al6m da falta de recursos, nao tem organiza o,6 "bagunada". 

Mudar significa levar para dentro dos servi9os pblicos algo que 6 , no senso comum, 

identificado como pertencente somente a institui96es privadas, que 6 ordem, 

organiza9乞o, competencia, capacidade de gerenciamento. Outro pronunciamento do 

candidato neste programa segue a mesma linha, reforando que a soluao dos 

problemas do sistema de sade do estado 6 uma questo de organiza o, de boa 

administraao, frisando novamente que s乞o os requisitos que ele possui e com os 

quais fez a Previdencia Social voltar a funcionar: 

"Eu me recuso como ser humano, como cidado, como 
adm加istrador a Pensar que o sむtema de sadde'sempre 
esta bagunぐa que'hoje. No governo do estado vamos 
assumir como obrなado intervir na questo da sade e com 
α可uda de todos os rio-grandenses, mostrar que d possvel 
sim construか um sむtema me統or do que es加 um sむtema 
onde se devoんα， especialmente aos gaIchos maisPobres e 
mais s（矛idos, dignidade no atendimento m'dico. Na 
Previdncia Social pi possvel por ordem na casa, na 
salde, 'um dever por ordem na casa."{gri釦 nosso] 
(Britto, 08/08/94) 

Como ja foi dito anteriormente, e procuramos reforar, a administraao no 

Minist6rio da Previdencia Social6 o alicerce da constru9ao discursiva de Britto como 

homem publico competente e honesto. Compet6ncia 6 associada a quest乞o da 

organizaao, sendo Britto competente, portanto, porque botou ordem na Previdencia, 

arrumou o que estava errado. Isso provaria que ele tem condi96es de agora ordenar a 

"bagun9a" em que se encontra a sade do estado e o governo do Rio Grande do Sul, 
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fazendo-o funcionar. Em outras palavras, administrar com sucesso um Minist6rio 

complicado, como era considerado o da Previd6ncia, torna Britto preparado para 

administrar com igual sucesso o estado do Rio Grande do Sul, por maiores que sejam 

as dificuldades apresentadas, recuperando o que perdemos, que segundo ele 6 o 

desenvolvimento econ6mico e o prestigio frente s demais unidades da federaao. O 

importante a ressaltar aqui 6 que Britto apresenta-se como nao tendo apenas vontade 

de melhorar o Rio Grande do Sul - isso todos tem ー, mas como tendo tamb6m as 

condi96es para fazer isso acontecer. Nesse ponto ele busca diferenciar-se dos demais 

polticos2, que tem apenas "boas inten6es", mas que nao sabem fazer, nao sabem 

administrar como ele provou que sabe ao resolver os problemas da Previdencia 

Social. 

Al6m da competncia administrativa, Britto diferencia-se dos polticos 

comuns - que s6 possuem boas inten96es - porque ele 6 honesto, porque combateu a 

corrup9ao na Previdencia Social, cobrando os sonegadores e nao desperdi9ando o 

dinheiro p丘blico em gastos sup6rfluos, em obras faranicas que visassem somente 

sua promo9ao poltica, mas aplicando os recursos p立blicos em beneficio dos 

aposentados. Como ja foi dito anteriormente, a imagem da classe poltica, neste 

momento em especial, estava fortemente ligada a corrup9ao fazendo a questo da 

lisura, da honestidade uma qualidade rara de ser associada a um homem pblico. 

''9uando aceitei o convite para ser ministro da Previdncia 
Social, muitos amigos meus perguntaram se ndo era um 
erro,qfind a Previdnc加era o smboんde tudo o que pode 
んwer de ruim em matdria de a功ninistrado publica. 

2Colocando-se como administrador competente e com propostas concretas, Britto busca diferenciar-se 
principalmente de Olivio Dutra, seu mais forte adversrio na disputa pelo Palacio Piratini. Ao mesmo 
tempo que constr6i sua imagem de eficiente administrador, Britto desqualifica Olivio, identificando-o 
como politico "enrolador", sem propostas concretas, sem "id6ias" para o desenvolvimento do Estado. 
Para Britto Olivio at6 tem boas inten96es, mas the falta competencia, experiencia e aliados politicos. 
Esse aspecto sera melhor analisado quando tratarmos do segundo turno das elei96es de 1994. 
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叩osentados Por todos os lados querendo receber e 
ministros fugindo da polcia dizendo que ndo tinham 
dinheiro Para Pagal・． Eu aceiteiPrimeiro Porque se a vida 
inteira tinんldeノrendido algumas idias sobre previdnc奴  
ndo inaかgir na hora de coloc-las em prtica, segundo, 
porque sempre acreditei que 叩esar das dificuldades, 
qualquer governo adm加おirado com honesガdade e 
げkincia pode funcionar me疏or,ノuncionar em favor das 
pessoas. "(Britto, 10/08/94) 

"Para fazer a Previdncia funcionar Bruto cancelou 800 
mil beneficios irregulares, enfrentou os sonegadores 
indiciando 610 empresdrios, demitiu 200 maus funcion drios, 
cortou 200 milhうes de dlares em despesas e privilgios. 
Bnitto faz e vai fazer ainda mais pelo Rio Grande". (em o比  
19/08/94) 

Eficiencia administrativa e honestidade so, portanto, qualidades que Britto 

reivindica para si a partir do que realizou na Previdencia Social e 6 o que falta para o 

governo do Rio Grande do Sul "funcionar melhor", superando assim seus problemas. 

Cabe dizer ainda que a questo da moraliza 谷o, da honestidade, da 

competencia como requisitos fundamentais para uma administraao p丘blica eficiente 

e de Britto como portador dessas qualidades, perpassam toda a propaganda eleitoral, 

tanto no primeiro como no segundo turno, atrav6s de vinhetas anunciando que: 

"Britto sabe fazer" (frase que geralmente segue lista de realiza6es na Previdencia 

Social e propostas para o Estado em diversas 自  reas) e tamb6m atrav6s de jingles, 

como "Britto, Bnitto/ O Brasil sabe o que e切bz/ O Brasil sabe o que ele faz/Britro' 

加nesto e capaz”. 

Especificando o que seria a ma administra o do governo do Rio Grande do 

Sul, que estaria impedindo seu desenvolvimento, Britto aponta o gerenciamento da 

receita do Estado. Atrav6s da interpreta9ao de i ndices (grficos Despesa/Receita), 

Britto identifica tecnicamente o que seria um dos principais problemas a ser 

enfrentado, o d6ficit or9amentrio do Estado. Simultaneamente a identifica 谷o desse 

problema, Britto apresenta solu96es pontuais e ditas viveis, onde o governo 
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desempenharia um papel quase empresarial na cobran9a de dividas, aplica o de 

recursos com eficiencia e busca de parceria com o setor privado: 

"Ndoserた candidato a governador do estado se ndo me 
sentisse em_condi6es de junto com a sociedade do Rio 
Grande do Sul enfrentar o desafio. Desafio de fazer com que 
o governo funcione melhor e funcionando melhor, permita 
que os gaIchos vivam me疏or. Para isto temos que elナentar 
α realidade do estado. enかentar e mudar.H redidade' 
一一3 	，、．  ノ, 	1 	1 estゴ： o Klo &rande, onde se trabalha muito e se Produz 
muito, deixa Poucos recursos Para o governo do Estado, 
quase 3 bilh6es e este dinheiro'gasto principalmente com 
pessoal, apesar do Pessod ganん1r mal, no pagamento das 
dvidas, nas‘栖pesas comuns de administrado, sobrando 
muito Pouco Para o que lllaむ  加teressa d Populado: 
estradas, escolas, hospita叙  desenvoんimento. M'as como 
alterar este quadro? 召dquatro cam加hos a Percorrer na 
m加ha曜2加io: oPrimeiro gastar menos, economizar cada 
centavo e combater qualquer_desperdcio. O segundo' 
gastar me疏or, aplicar com cuidado, com 加teligncた  cada 
centavo naquilo que realmente interessa ao Rio Grande. O 
terceかo cam加ho, arrecadar mais, com os mesmos impostos, 
mas com mais eガcincia e com um combate duro 
sonegado ' POSSんei sim ampliar os recursos.E o quarto 
caminho, a busca de novos parceiros, o Rio Grande com 
pr可etos inteligentes e com um governo que se afirme na 
dfesa dbS 加teresses Podb rec雄フerar Prestg勿戸into ao 
governo戸deral e pode, acima de tudo, buscar parceiros na 
加たiatかa Privada naciond e 加ternac わ  nal.Estes cam加hos 
sdo possveis e o Rio Grande merece que o governo parta 
Para cam加har Por ai construindo condi6es novas Para o 
desenvolvimento do Rio Grande e uma vida me訪or para os 
gachos. " (Britto, 10/08/94) 

Destaca-se que Britto n谷o relaciona o problema da falta de recursos 

disponveis a pouca produ9ao, mais uma vez, a exemplo do que ja foi mostrado em 

fragmentos anteriormente transcritos nesse capitulo, deixa claro que o Rio Grande do 

Sul6 um estado que produz muito, que trabalha muito, mas que apesar disto nao est 

progredindo. A falta de desenvolvimento 6 apresentada como decorrente de um mau 

gerenciamento da receita orament台ria, onde o governo nao aplicaria os recursos 

'Britto mostra Grfico Receitas/Despesas do Estado onde a fonte indicada 6 a Secretaria da Fazenda 
do Estado. Receitas: Imposto (ICMS)54,5%; Fundos de Liquidez 16,3%; Outros 15%; Transferencias 
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preferencialmente nas reas que poderiam gerar desenvolvimento, ou seja, no gasta 

adequadamente os recursos que possui, que sao poucos e devem ter sua arrecadaao 

ampliada. A folha de pagamento, principal item da despesa no or9amento,6 o 

exemplo apresentado de que as finan9as nao sao bem geridas, de que o Estado no 

"sabe gastar com inteligencia", ja que s乞o destinados para o pagamento de pessoal 

um percentual muito maior do que 6 aplicado em estradas, energia, sade, educaao. 

Em outras palavras, fica implicito que o pagamento dos salrio dos funcion自rios6 

um gasto que impede de sobrar dinheiro para investimentos naquilo que "mais 

interessa a popula o". As discuss6es que come9aram a se dar na sociedade 

brasileira, principalmente a partir do Governo Collor, sobre privatiza6es, reforma do 

estado, enxugamento da maquina publica, caa "aos marajs", tornava atual o 

discurso de que o Estado - em todas as esferas governamentais- nao tem dinheiro 

porque gasta demais com o funcionalismo4. Britto diz que 6 preciso inverter a 

situa o, mas no menciona como solu9ao o enxugamento da folha de pagamento, 

fazendo a ressalva de que reconhece que a maioria dos funcionrios ganha mal. 

Dessa forma, mesmo colocando que a maior despesa do or9amento devesse ser em 

investimentos na infra-estrutura estadual e nao com a folha de pagamento, como 

ocorre, Britto no se descompatibiliza com o funcionalismo, falando em privatiza o 

e demisso de funcionrios. 

A sada apontada por Britto para inverter a situaao atual 6 administrar o 

caixa do Estado com austeridade, cortando gastos desnecessrios, al6m de ampliar a 

arrecada o de recursos atrav6s do combate a corrup9ao, onde o governo deve fazer 

da Uniao 14,2%. Restam 2,9 bilh6es de d6lares para as despesas: Pessoal 65%; Pagamento da divida 
12%; Manuten9o 12%; Investimentos 11%. 
4 Embora o Rio Grande do Sul estivesse com a despesa do funcionalismo dentro do limite estabelecido 
no Artigo 38 das Disposi96es Transit6rias da Constitui車o Federal, ou seja, 65% da receita corrente. 
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aplicar a lei, punindo e cobrando os sonegadores. Dessa forma, entende-se que a 

receita no6 suficiente nao porque existam poucos impostos e tributos, j que a 

solu9o apontada n豆o inclui a necessidade de aumento do nmero de impostos, mas 

porque ha falha na administraao, porque o governo 6 incompetente e/ou negligente 

na cobran9a dos sonegadores. Dessa forma, Britto faz uma critica ao governo atual 

do Rio Grande do Sul, acusando-o de incompetente no combate a sonega 乞o, o que 

reflete na falta de investimentos na infra-estrutura do Estado, mas isso 6 feito sem um 

confronto direto com o governo Collares. Britto, apesar de mencionar a necessidade 

de moraliza 谷o na administra 谷o publica, nao ataca, no acusa de corrupto o atual 

governo, encaminhando a discussao para o nvel t6cnico. 

Ao longo da propaganda eleitoral, freqentemente Britto ressalta que na 

Previdencia tamb6m enfrentou problemas financeiros e que foi capaz de resolve-los 

com medidas semelhantes as que propOem para equilibrar o or9amento do Rio 

Grande do Sul: 

"9uando assumi o Ministrio da Previdncia Social 
encontrei uma conta Para Pagar Pratたamente do mesmo 
tamanho da dvida do governo do Estado do Rio Grande do 
Sul. E me perguntavam muito como iaノazer, disse que ia 
fazer do jeito mais simples e mais eficiente possvel: 
cortando despesas 加鳶teお e cobrando cada centavo que 
ノbsse devido d Previdncia. Cobramos dos Clubes de 
Futeb叱  das lケefeituras, dos （而vemlos Estaduais, das 
empresas Prんadas, todos ！かeram que Pagar.Eu gostava de 
dizer: "'Precおo que todos Paguem a PrevidncねPara que 
α Previdncた  Pague aquilo que deve a todos."No governo 
do Estado o esforo ' o mesmo. 丑d sim espao para 
aumentar a arrecadado, com medidas simpk& mas acima 
de tudo, com uma atitude simples, α atitude de buscar cada 
centavo que sげa devido ao governo, porque na verdade sdo 
centavos devidosお escolas, aos hospita叔 aos empregos e 
ao desenvolvimento do Rio Grande. "(Britto, 24/08/94) 

Novamente sua atuaao enquanto ministro 6 referida para construir a imagem 

de administrador capaz de resolver os problemas do Rio Grande do Sul, no caso, os 
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problemas financeiros, colocando como possivel a retomada do nosso 

desenvolvimento. Isto 6 , Britto est preparado para assumir os problemas do governo 

do estado porque j自  enfrentou problemas semelhantes na Previdencia Social,6 rgao 

que encontrou endividado e que deixou sanado ap6s sua competente gesto. Tem 

experiencia porque ja geriu com eficiencia um oramento muito maior do que o do 

Rio Grande do Sul, tem propostas concretas para aumentar a sua arrecadaao: 

“に．Mdminisirou um oramento oito vezes maior do que o 
do Estado do Rio Grande. Competente botou ordem na 
Previdnc奴  demitiu corruptos, combateu a fraude e α 
sonegado e aumentou a arrecada o em 3 bilh6es de 
dlares. Britto fez e est preparado para governar o Rlo 
Grande. "(em Off) 

Entretanto, para aumentar a arrecadaao do tesouro do Estado, al6m de 

enfrentar sonegadores estabelecendo parceria entre a fiscaliza o do Estado e das 

Prefeituras, Britto tamb6m menciona a necessidade de estabelecer uma justi9a 

tributria em relaao aos impostos federais. No programa do dia 24/08/94 aparece a 

proposta de: "Lutar pela reforma tributria, trazer de volta para o Rio Grande o 

dinheiro dos impostos戸derais que fica em Brasulia."(o均． Assim, al6m do mau 

gerenciamento do governo, a falta de recursos, que leva ao empobrecimento gacho, 

tamb6m 6 responsabilidade do governo federal que ret6m em Braslia a riqueza 

produzida aqui no Rio Grande do Sul, n乞o repassando as verbas geradas pelos 

impostos federais. Encontra-se presente aqui a no9ao que, de alguma forma, o Rio 

Grande do Sul 6 injusti9ado pelo governo federal, mas essa id6ia da discriminaao5, 

5 O sentimento de marginaliza9ao poltica e econ6mica que o Rio Grande do Sul sofreria pelo governo 
federal, nao atendendo a seus interesses, 6 bem claramente expresso nos discursos dos candidatos a 
senadores. Frequentemente na campanha de 1994, o candidato ao Senado do PMDB, C6sar Schirrner 
reclamou que o Rio Grande do Sul recebia menos recursos federais do que outros estados. "Meus 
amigos, o Rio Grande d o maior produtor agrcola do pas,'o segundo estado exportador, teve o 
maior crescimento 加‘んstrial em 93, gera muitas riquezas e paga muitos impostos d Unido Federal 
H muito tempo o Rio Grande d muito ao Brasil e recebe pouco. Nosso estado, de tanto pensar no 
Brasil esqueceu-se de pensar em si. Por isso, ndo quero ser senador do Brasil, quero ser senador do 
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assim como a possibilidade de sua reversao, nao 6 muito explorada por Britto durante 

o primeiro turno, sendo enunciada mais claramente no segundo turno das elei96es 

estaduais. A discrimin貿 o do e就ado gacho nao 6 significada como um 

antagonismo poltico, uma oposi9ao, um afastamento entre o candidato Britto e o 

governo federal. Pelo contrrio, o que percebemos ao longo da propaganda no 

primeiro turno,6 o esforo de Britto em mostrar ao eleitor seu elo com Brasilia, sua 

intimidade com o Presidente Itamar Franco, do qual foi ministro durante um ano e 

dois meses. Ha uma manifestaao de Pedro Simon sobre o apoio que Britto teria 

recebido para ser candidato a presid6ncia da Republica que ressalta a admira9o do 

presidente Itamar Franco por Britto: 

て．J H alguns meses, ノestejado como Ministro da 
Previdnc奴  do Brasil 加teかo recebestes apelos para ser 
candidato d Presidncia da Repblica. Eu mesmo fui 
testemunha, 尼  no Palcio do Planalto, do desejo que 

expressou o pr卯rio Presidente Itamar Franco ao dizer que 

Rio Grande, para o Rio Grande. Tenha certeza que vou dedicar o me仇or da minha energia, da minha 
experidncia Para que o seu 加teresse, o da sua cidade, da sua regio e o 加teresse do nosso Estado 
ndo sejam esquecidos ou prejudicados." Schirmer, programa eleitoral do dia 02/08/94. Neste mesmo 
dia, outro candidato ao Senado, Aldo Pinto do PDT, afirmava que: "l no Senado da Rep'blica, com o 
vosso voto, terei oportunidade de dar uma contrめuido decisんa para acabar com essa discr切1加a9do 
odiosa em rela9do aos interesses do nosso Estado"."Meus alllなos, o Rio Grande produz 8% da 
riqueza nacional, mas no orgamento fica com menos de l%.Entre todos os estados brasileiros,'o 
que menos recebe recursosルderais. As riquezas que aqui geramos com o nosso traba疏o precisam 
render aos gachos mais investimentosルderais e isto sign fIca desenvoんimento, empregos e 
melhores condi6es de vida. Como senador quero usar toda a minha experidncia para garantir ao 
povo gacho o que tem sido negado pelo governo ル  deral."Schirmer, programa 08/08/94. A t6nica da 
discrimina9ao continua no programa do dia 10/08/94: "Meus amigos, o governo federal est 
negociando com o Banco Mundal um emprstimo para melhoria das estradasルderais em So Pau阿  
Minas, Parand e Santa Catarina (aparece manchete de jornal: "Ministro ndo inclui estado nos 
pedidos de verbas aoBIRD'.Jin'meras obras, nenhuma delas contempla o Rio Grande do Sul). 
Para o Rio Grande nada. No Ministrio da Integragdo Regional, 60% dos recursos sdo destinados 
para o Ceard e Minas Gerais. Para o Rio Grande nada. Esta discrimina9o tem que acabar e'por 
isso que ndo quero ser senador do Bras記 quero sim ser senador do Rio Grande, para o Rio Grande" 
"O Rio Grande tem uma tradido federalista que vem desde a Revolu9do Farroupilha. Os farrapos 
んtaram durante dez anos contra as injusticas cometidas pelo impみioaoRio Grande. Ndo podemos 
esquecer os valores que os farrapos deノとnderam com a pr(pria vida. Hoje temos outras armas, com 
ag6es e argumentosんtamos pela verdadeirα ルdera9do, por mais poderes aos estados e munic加ios 
para que a riqueza que aqui produzimos ndo se perca em Brasガia, mas retorne em desenvoんimento e 
melhores condiぐ6es de vida para todos os ga'chos." Schirrner, programa do dia 19/09/94. Em muitos 
outros pronunciamentos Schirmer e os demais candidatos ao senado em 1994, queixam-se que o Rio 
Grande do Sul um estado discriminado pelo poder central, mas nao foram aqui transcritos para no 
alongar demasiadamente essa observa9ao. 
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serias um candidato capaz de reunか grande consenso 
nacional a tua volta. "(Pedro Simon, 2 1/08/94) 

Essa identificaao de Britto como um politico que possui grande prestigio 

nacional, reconhecido por todo o Brasil n乞o sendo apenas uma lideran9a regional 

bastante destacada durante o primeiro turno: 

"Para ser governador do Rio Grande o candidato precisa 
ter prestigio em Braslia. Britto tem. O governador do Rio 
Grande precisa ser conhecido em todo o Brasil. Britto'to 
conhecido que brasileかos de todos os estados queriam votar 
nele para presidente. O governador do Rio Grande precisa 
ser competente. Britto tem 15 milhes de atestado de 
competnc奴  os 曜フosentados do西・aS記 ”(em o比05/08汐4) 

A associa o de Britto a prestgio nacional, liderana e competencia, itens 

apresentados como fundamentais para governar o Rio Grande do Sul, tamb6m 6 feita 

equiparando-o a outros politicos nacionalmente conhecidos e que concorriam ao 

cargo de governador em outros estados brasileiros: 

''Elll todos os estados os ekitores esto esco訪endo 
candidatos que tem pres塘io nacional, competncia e 
experincia ［師釦 nosso] comprovada.Jaime Lerner no 
Parand; Mbrio Covas em So Paulo; Tasso Jereissati no 
Ceari; Miguel Arraes em Pernambuco. O Rio Grande tem 
um nome d altura: Britto governador."(em o比25/29/94) 

Britto 6 identificado, portanto, como homem publico importante, reconhecido 

no cenrio poltico brasileiro. Essa visibilidade nacional lhe foi conferida atrav6s, 

principalmente, de dois fatos: por ter sido porta-voz do Presidente Tancredo Neves, 

num momento de grande como9乞o nacional e por ter sido Ministro da Previdencia 

Social. Definindo-se como uma lideran9a conhecida e admirada por todo o Brasil, 

devido a sua atua きo poltica e compet6ncia, Britto coloca-se como capaz de, 

enquanto governador, trazer de volta ao Rio Grande do Sul o prestgio poltico e 

fora junto ao governo federal. Apresenta-se como o candidato mais preparado para 

reverter a marginalizaao do Rio Grande do Sul, significada como injusti9a 
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tributaria, ja que nao 6 oposi9o ao atual governo federal, podendo buscar beneficios 

para o estado gacho. Assim, podemos entender que o tratamento desigual que o Rio 

Grande do Sul recebe do governo federal,6 atribuido no discurso de Britto,a falta de 

prestgio politico do governo estadual em Brasilia. Este livre trnsito em Brasilia que 

Britto diz possuir 6 o que, segundo ele, tem garantido algumas vantagens para o Rio 

Grande do Sul. Isto6 , o Rio Grande do Sul s6 tem tido acesso ao governo federal 

pela intermediaao de polticos do PMDB e de Britto em especial, que atrav6s de seu 

prestgio consegue defender os interesses do Rio Grande do Sul, obtendo verbas que 

muitas vezes so aplicadas em obras promovidas por outros partidos polticos, como 

6o caso da reforma do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Britto diz que 

essa obra propagandeada como sendo uma obra da administra o de Olivio Dutra, 

quando prefeito de Porto Alegre, na verdade s6 foi possivel porque houve a 

intermediaao do PMDB junto ao governo federal, sendo Britto, que na 6 poca era 

deputado federal, quem lutou em Brasilia para conseguir a verba necess自ria que 

beneficiou a sade dos porto-alegrenses. Assim, Britto mostra que 6 ele que possui 

fora junto ao governo federal para obter verbas para o Rio Grande do Sul, acabando 

com a discriminaao, pois j d fez isso, e nao Olivio Dutra, seu principal advers自rio na 

disputa pelo governo do estado. Deve-se lembrar que o mandato de prefeito da 

capital 6 a referencia de Olivio Dutra nesta campanha eleitoral para construir sua 

imagem de bom administrador. Britto busca desconstruir essa imagem colocando-se 

como o respons自vel pela obten9o de recursos que possibilitaram a execuao de 

algumas das principais obras do governo Olivio Dutra, como 6 o caso da citada 

recuperaao do Hospital de Pronto Socorro. 

て．．ノComo deputado [Britto] lutou para trazer verbas 
ルderais para o Pronto Socorro Zona Norte e HPS de Porto 
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Alegre (foto de Olivio quando prefeito com Simon). Como 
Minおtro cedeu terreno da Previdnc忽Para a criado do 
Centro e Atendimento Mltiplo na capital do Estado "(foto 
de Tarso Genro, prefeito de Porto Alegre com Britto 
assinando a cesso do terreno do INSS). (em off, 21/09/94) 

No programa do dia 19/08 fica bem claro que o dilogo entre o Rio Grande 

do Sul e o governo federal ocorre atrav6s de politicos do PMDB, atribuindo a eles o 

acesso ao Presidente da Repblica e as vantagens que o estado possa receber, como a 

ento recente negocia 豆o da divida do Estado, considerada no discurso de campanha 

como uma vitria resultante do trabalho dos senadores Pedro Simon e Jos6 Foga9a: 

"Boas notcias para um Rio Grande mais forte: 
12 de gosto: Simon 可uda Porto Alegre. O Senador 

Pedro Simon marcou a audiencia do prefeito Tarso Genro 
com o Presidente Itamar Franco paraa Prefeitura de Porto 
Alegre consegUかverbas Para melhorar o transporte coたtかo 
munic加aZ 

17厄gosto: Fogaa e Simon trabalham pelo Rio 
Grande. Fogaa e Pedro Simon mobilizaram o Senado para 
aprovar a ki que rolou a dvida do Estado evitando α 
intervengdo federal no Rio Grande do Sul.'' 

H, dessa forma, a veicula o da id6ia de que a voz do Rio Grande do Sul em 

Brasilia, 6 a voz dos politicos do PMDB, e mesmo ocorrendo alguma forma de 

discriminaao em rela o ao nosso estado, somente um poltico com a fora e o 

prestigio de Britto poderd conseguir reverter essa situaao. 

A ligaao de Britto com o governo federal tamb6m manifesta-se na sua 

concord含ncia com a politica econ6mica atrav6s do pleno apoio ao Plano Real6. No 

programa do dia 14/08/94 ao ser perguntado se achava que o Plano Real daria certo, 

Britto respondeu: 

6 o Plano Real foi a base da propaganda politica do candidato a presidencia da repdblica Fernando 
Henrique Cardoso, do PSDB, a quem o PMDB gaucho apoiou. O discurso de Fernando Henrique de 
moderniza9ao e desenvolvimento brasileiro foi calcado no fim da infla9きo, atribuIda ao Plano Real. 
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‘男u sempre toro contra a infiα戸oe por isso esse piano 
econ6mico tem o meu apoio como qualquer iniciativa que 
卯ieira derrubar a infiα戸o e aumentar o emprego. 
Espec/Icamente o Red tem tamb 'm uma outra 
caracterstica, ele ndo'um plano qualquer, ele'um bom 
plano. Um plano que se a gente ajudar a vigiar, se o 
governo fizer aparte dele combatendo abusos e controlando 
as suas contas, eu ndo tenho dzlvida, o Real Pode abrか  
caminho para alguma coisa que n6s todos sonhamos h 
tanto tempo: viver num pas onde sげame訪or produzir do 
que especular e onde quem queira trabalhar Possa ter 
emprego." 

O Plano Real para Britto significava a inauguraao de um novo momento 

brasileiro, sem infla o, momento que o Rio Grande do Sul deveria acompanhar e 

apoiar e nao se isolar e combater. 

Assim fica demonstrado que Britto, mesmo falando em injusti9a tribut白ria, 

nao se coloca como oposi9乞o ao governo federal, afirmando seu apoio e necessidade 

de ligaao a ele como forma de trazer os recursos necess台rios a recuperaao do Rio 

Grande do Sul.E Britto quem tem as condi96es de tirar o Rio Grande do isolamento, 

devolvendo-lhe a fora nacional que outrora ja possuiu: 

"O Rio Grande do Sul ndo pode ser um estado parado no 
tempo, isolado do mundo e do resto do pas. Com  Britto este 
estado ganhaルa naciondfica maisprte e volta a ser o 
grande Rio Grande do Sul. Britto, por um Rio Grande unido 
eforte. "(em off, 19/08/94). 

Pelo que foi apresentado at aqui, podemos concluir dizendo que no discurso 

eleitoral de Antnio Britto no primeiro turno de 1994, o Rio Grande do Sul6 

apresentado como um estado com dificuldades financeiras, isolado, parado no tempo, 

atrasado, que perde cada vez mais espao econ6mico e poltico para outros estados 

da federaao, como se estes nao sofressem problemas como os do Rio Grande do 

Sul. A significaao da crise do estado se da, essencialmente, em torno da enuncia o 

de duas perdas: uma 6 a perda da vitalidade econ6mica, do desenvolvimento do 
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estado e a outra 6 a perda do prestigio poltico rio-grandense no contexto nacional, 

to destacado em periodos hist6ricos anteriores. 

As causas apontadas para essa situa 豆o de crise s乞o a falta de investimento 

em infra-estrutura, decorrente da ineficiencia administrativa do governo e tamb6m ao 

no repasse de verbas pelo governo federal. Diante disso, Britto, baseado em sua 

experiencia ministerial, apresenta-se como o candidato com as condi96es de resolver 

os problemas do Rio Grande do Sul, constituindo-se como um administrador 

competente, que organiza, que gerencia, que faz o governo funcionar, e como um 

politico honesto. Dessa forma, Britto coloca-se como um poltico diferente do 

"tradicional", no identificado com in6rcia da coisa pblica e a corrup9o. Tamb6m 

apresenta-se como o melhor candidato por ser conhecido nacionalmente, por ter 

prestigio em Brasilia, o que traria vantagens ao Rio Grande do Sul na busca de 

recursos. 

2.2- 2。  Turno: a recupera9ao e o discurso da unidade com o Governo 

Federal 

No discurso da campanha eleitoral de Antnio Britto no segundo turno 

continua sendo enunciada a necessidade da recuperaao do Rio Grande do Sul e de 

Britto como o candidato que possui as condi96es para faz-la, seja pela exalta o de 

sua eficiencia administrativa, honestidade e prestigio nacional, seja pela sua liga o 

com o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, que aparece de modo explcito 

agora no segundo turno. 

Nesse novo momento da campanha, a significa o do Rio Grande do Sul 

como um estado decadente nao 6 construida somente, como vinha sendo feito no 
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primeiro turno, atrav6s de um discurso de cunho t6cnico, onde a ma administra9乞o do 

governo, a falta de eficiencia na gesto financeira e no combate a corrup9ao eram as 

responsveis pela crise que levava Britto a falar da necessidade de recuperaao do 

estado gacho. Agora no segundo turno, al6m desses elementos, tamb6m se recorre 

ao passado do Rio Grande do Sul para falar da atual necessidade de sua recupera o. 

Ha um resgate do passado - nunca situado com exatidao em termos cronol6gicos, 

mas que 6 sempre um tempo passado - e dos valores nele forjados (liberdade, 

coragem, justi9a), sendo o momento atual constantemente comparado com este 

tempo em que o Rio Grande do Sul era rico, importante, em que ocupava uma 

posi9ao de destaque na cena nacional, enfim, em que era motivo de orgulho para 

todos os gachos. Assim, ao relembrar este passado de gl6rias onde o Rio Grande do 

Sul6 identificado como um estado grande, define-se o que somos hoje, um estado 

em crise, em decadencia e que precisa ser recuperado naquilo que lhe foi roubado: 

pujan9a econmica e prestigio politico nacional. 

‘菅 lmpossvel olhar para o passado do Rio Grande e ndo 
senルorgu肌o da nossa his加r奴 dos nossos herづis.Her6is 
an 6nimos, como os nossos av6s, que consかulram um Estado 
onde havia oportunidade Para todos, boas escolas, bons 
hospitais. Heris, gente famosa que o Brasil passou α 
respeitar como Getulio Vargas, Pasqua伽i, Erico Verssimo 
e tantos outros que n6s acabamos de homenagear.dm加hα 
pergunta a vocs, de gazlcho para gallcho'se vamos ficar 
satisfeitos, se vamos jicar quietos sabendo que o nosso 
passadopi melhor que o nosso presente, se vamos aceitar 
quietos que a heranぐa desses gazchos doPassado v sendo 
destruda enquanto outros Estados passam afrente da gente. 
Eu ndo aceito que o Rio Grande se transノbrme num Estado 
que sづ se alegra quando o肌aPara o Passado.Esse'o 
nosso desafio, passar d histria do Rio Grande como uma 
gera9do de ga屍chos que desperdiou o que recebeu e ndo 
soube preparar ofuturo ou, passar d histria do Rio Grande 
como uma gerado de gachos quepi capaz de retomar o 
pr可eto de um grande Estado antes que sげα tarde. 
Continuamos podendo ser grandes, merecemos ser grandes. 
A maior emoぐ o que eu vivi nessa campanha, pi senルno 
mais pobre dos munic加los, no mais abandonado dos 
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gaIc加s essa vontade to nossa de lutar Para voltar α 
crescer. Ns estamos prontos para isso に.) "(Britto, 
05/11/94) 

No fragmento acima est explicito que na constru9o da id6ia da necessidade 

de recuperaao do Rio Grande do Sul, o discurso recorre a um passado de gl6rias do 

estado gacho. Isto6 , o discurso eleitoral de Britto constri um passado glorioso para 

dar sentido ao discurso presente de recuperar o Rio Grande do Sul. 

Al6m disso, a possibilidade de recuperaao 6 apresentada como vi自vel porque 

a populaao do Rio Grande do Sul tem vontade de lutar, tem coragem, porque se 

deseja, acima de tudo, recuperar o orgulho de ser gacho, de pertencer ao melhor 

estado do Brasil. O projeto de Britto 6 recuperar o que fomos no passado, recuperar 

esse passado glorioso por ele definido e que encontra-se ofuscado pelas dificuldades 

atuais. A luta 6 para recolocar o estado numa posi9ao de liderana nacional, assim, 

repetidas vezes o discurso eleitoral enuncia que o nosso destino 6 ser grande, que o 

nosso destino 6 ser o melhor estado do pas, porque nossa hist6ria, glorificada 

discursivamente, nos fez diferente dos demais estados, nos formou um povo lutador, 

que nao se conforma com o fracasso e com a falta de justi9a. 

"Nenhum estado do Brasil tem uma histrね to bonita 
quantoa do Rio Grande. Aqui se escreveram pginas de luta 
e de glria, aqui se defenderam as fronteiras do Brasil com 
garra e com sangue. O povo gazIcho'um povo l訪ertrio, 
guerreiro por natureza, ndo se curva a quem quer que seja. 
A histria es誠 chamando o Rio Grande mais uma vez, h 
um grito v訪rando na garganta de todos n6s, ek nos翌ponta 
oノiituro. Temos tudo para ser o melhor estado do Brasil e 
estamos a, marcando passo. No vamos nos conformar com 
α discriminado do Rio Grande, ndo vamos nos conformar 
com a pobreza, queremos tratament万usto, queremos o que 
'nosso. Na hおtrk dos Povos como na vida das Pessoas, 
existem momentos em que o dest加o bate d nossa porta, αル  
gente tem que decidir: se quer deixar entrar no ternpo novo 
ou se preferimos continuar isolados, esquecidos e marcando 
passo. "(em off, 02/11/94) 
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A nossa histria nos legou valores superiores, somos um povo guerreiro, 

lutador, libertrio. Isso nos faz "merecer" ser o melhor estado do Brasil. Aqui 

aparece a id6ia de que somos diferentes do resto do Brasil, diferentes porque 

melhores. Dessa forma, a recorrncia a um passado bom, no evidencia somente a 

nossa decadencia no presente, mas serve tamb6m para destacar os valores do povo 

gacho, identificando-o como diferente e melhor do que os demais brasileiros. 

Aquilo que nos diferencia 6 o que nos possibilita ser melhor, qual seja, a "garra", a 

fora de lutar, a vontade de trabalhar, sao essas qualidades atribuidas ao povo gacho 

no discurso de Britto, que iro recolocar o Rio Grande do Sul numa posi9ao de 

destaque nacional: 

"Olhando pra cada uma e pra cada um de vocs, s vezes 
nos lugares mais pobres, d s vezes com asPessoas de maior 
diノiculdade, eu aprendi que este estado tem alguma coisa 
que eu ndo sei se exおte em outro lugar do Bras記  Tem 
vontade, tem uma garra, tem uma gana, como se diz na 
ノronteira, de crescer, de acontecer, de se fazer me仇or e 
mais feliz. " (Britto, 12/11/94) 

、‘一一  一lL一  」 	ュ 	」 	ょr 	~ 	- --- - - --- ---- - ---_11_ 	一」一  」 	」一 	！  7 
ivias aiem aesta preciesunaao em sermos o memnor estaao cio pais porque 

possumos mais vontade de lutar, mais "garra", mais orgulho do que os demais 

brasileiros, tamb6m podemos retomar o caminho do crescimento e do 

reconhecimento nacional porque possuimos um candidato que al6m de vontade, tem 

condi96es de fazer isso acontecer atrav6s da sua competencia administrativa e do seu 

prestigio nacional ー  pontos ja bastante trabalhados na constru o da imagem de 

Britto no primeiro turno dessa campanha eleitoral ー . O discurso ressalta a diferen9a 

entre ter inten96es e ter condi96es, afirmando Britto como o candidato mais 

7 O jingle cantado em quase todos os programas do segundo turno alude s caracteristicas do gaacho 
como um povo corajoso e que o Rio Grande do Sul deve ser o melhor estado do pais: "Um grande 
povd de grande coragem/ merece um grande caminhd o ye版o sonho de um grandeルturo 
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preparado para governar o Rio Grande do Sul, pois n乞o tem somente boa vontade, 

mas capacidade. Britto, coloca-se como aquele que sabe lutar: "a histria do Rio 

Grande nos ensina que semんta ndo se cons加i nada, mas a mesma hおめria nos diz 

que ndo basta lutar,'preciso saber lutar” ①ritto, 05/11/94）・ Esse 6 seu principal 

argumento para pedir o voto do eleitor, como percebemos em sua fala no ltimo 

programa eleitoral, no dia 12 de novembro: 

"Dentro de trs dias vocお  decidiro qual o me肌or 
caminho, qual o melhor candidato para construir este 
estado. Tenho a satiザlcdo de dizer que aolongo db 
campanha ekitoral, procurei com afranqueza de ga"cho, 
mosかar o que Penso, mosかar as condi6es, mosかar como 
desejo fazer o governo do estado. Todos sabem exatamente 
o que quero e o que ndo quero fazer. E o que digo aos 
eleitores d que desダbque hajaame訪or decisdo possvel, 
uma decisdo que ndo cornpare 翌フenas as inten戸es, mas que 
comPare, acima db tudo, as condi戸es para que possamos 
redizar este projeto de recuperar o Rio Grande, de sacudir 
oRioGl・αnde, devolvendoー  疏e Pl・estgio polIticくフ e traduzindo 
este prestをlo em me訪or qualidade de vida.'' 
(Britto,12/1 1/94) 

Mas quais s乞o as "condi96es" que o futuro governador do Rio Grande do Sul 

deve possuir para recuperar o estado? Evidentemente sao aquelas que desde o 

primeiro turno Britto reivindica para si: competencia administrativa, honestidade, 

prestigio nacional. Qualidades construidas a partir, principalmente, da sua atua9ao 

como Ministro da Previdencia Social, conforme ja foi exposto no item anterior. 

Por6m, agora no segundo turno, "ter condi96es" para realizar um bom governo e 

superar a crise do Rio Grande do Sul, tamb6m inclui possuir muitos aliados polticos 

dentro do estado e, principalmente, no governo federal. 

Assim sendo, os programas no segundo turno com freqiencia mencionam os 

apoios que Britto recebe de lideran9as politicas pertencentes a outros partidos que 

に．ノノlevanta meuRわ Gmnde/ Poisgrande teu nome jd diz/ vamos fazel・ deste estado 8uerreiro/o 
maior deste pas." 
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nao integravam a coligaao Movimento Rio Grande Unido e Forte e que podiam 

pertencer, inclusive, a partidos que apoiavam a Frente Popular no segundo turno, 

como foi o caso de Jaime Lerner do PDT, que declarou seu apoio a Britto, enquanto 

Leonel Brizola, liderana nacional deste partido, apoiava Olivio Dutra: 

"Sem dIvida, o me訪or nome d o de Antnル Britto e sua 
eleido刀undamental ndo s6 para o Rio Grande do S以mas 
para todo o Brasil. "(Jaime Lerner). 

"Fiquei muito sa墳feito com a vinda a Porto Alegre de 
ルime Lerner e com o Qpo切 deた dlll加ha candidatura, 
porque Lerner'o governador ekito do Parand porque 
Lerner ' um dos principais lderes nacionais do PDT Mas 
acima de tudo,Porque Lerner d um dos Pol加cos que o 
Brasil admira, um poltico que faz, um poltico competente, 
um exemplo do governo que queremos construかaqui no Rjo 
Grande. "(Britto, 08/11/94) 

O apoio de lideranas nacionais de partidos fora da coligaao Movimento Rio 

Grande Unido e Forte, bem como o apoio de lideran9as polticas gachas de diversos 

partidos criam a id6ia de que a luta pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul 

deveria superar as diverg6ncias partidrias e que Britto esta acima destas disputas, 

sendo o candidato da unidade, aquele capaz de congregar em tomo de si, diferentes 

posi96es politicas em nome da recuperaao do Rio Grande do Sul. 

"O Rio Grande se une e apoia Britto. OntempI a vez do 
PPRrecomendar o voto em Britto no dia 15 db novembro. 
As mais importantes lideranぐas如partido戸disseram que 
votam em Britto (foto de Celso Bemardi e Guilheme 
Villelり．  Tambdm o PFL e maioria absoluta das liderancas 
do PTB vo votar em Britto. Mais de 60 prefeitos do PDTj 
man iノとstaram o seu翌oio ao me訪or candidato."(em o氏  
28/10/94) 

"O Rio Grande precisa de um governo que seja capaz de 
unか o Povo gaりcho e sempre que os ga'chos se unem 
conseguem as coisas. Britto governador, o Rio Grande s6 
tem a ganhar." (em off, 31/10/94) 

A constru9ao da id6ia de que Britto 6 o candidato que promove a uniきo do 

Rio Grande do Sul baseia-se, principalmente, nos apoios de prefeitos de vrios 
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municipios gachos. Ao longo da campanha no segundo turno, os programas 

veiculam os apoios como sendo de gachos que "acima dos partidos" lutam pela 

uni豆o do Rio Grande. Isso atua na diminui9ao da importncia da questo 

politica/ideol6gica., centrando a campanha eleitoral mais na figura do candidato: 

"Neste segundo turno Brittoル  visitou mais de 30 cidades e 
em todas elas vんa certeza de que no dia 15 de novembro os 
ga鳶chos vo dizer sim d proposta de fazer do Rio Grande o 
me肌or Estado do Bras記 Britto recebeu o apoio de mais de 
300 prefeitos de todo o Rio Grande, todos unidos para levar 
Britto d vit うria. Com  Britto o Rio Grande s6 tem a ganhar." 
(em off, 30/10/94) 
“に.)Agorajd sdo 333 prefeitos que apoiam Britto, alm dos 

prefeitos do PMDB, PSDB e do FL, 68 prefeitos do FDT, 13 
do FTB, 68 prefeitos do PPR e llprefeitos do PFL apoiam 
Britto. "(off, 06/11/94) 

Dessa forma, citando as ades6es a sua candidatura da maioria dos prefeitos 

dos municipios do estado, Britto coloca-se como o candidato mais preparado para 

governar o Rio Grande, porque possui mais aliados polticos do que seu advers白rio. 

Assim, o discurso que constri Britto como o candidato que une, que agrega, 

concomitantemente identifica Olivio Dutra como o candidato que divide, que 

radicaliza, que tem projeto de governo apenas para uma parte do estado e nきo para 

todos os gachos: 

"Existe uma candidatura que une parte do Rio Grande (a 
tela toda tomada pela cor vermelha). Existe uma candidatura 
que une todas as partes deste estado (vai abrindo e o 
vermelho que estava aparecendo 6 da bandeira do Rio 
Grande do Sul que ocupa toda a tela). Brito governador' o 
Rio Grande unido eforte."(o比 12/1 194) 

Identifica-se o candidato adversdrio como "radical", inflexivel em suas 

posi96es ideol6gicas, por isso isolado, sem apoio politico mais amplo como Britto 

que representa, por sua vez, a unidade de todos dentro de um espectro politico amplo, 
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a convergencia de diferentes pensamentos poltico/ideol6gicos em nome do objetivo 

maior que 6 a recuperaao do Rio Grande do Sul 

Portanto, o discurso que constr6i Britto como o candidato que possui as 

condi96es enunciadas como necess白rias para fazer um bom governo, ao mesmo 

tempo, desconstri a imagem de Olivio Dutra como capaz disso 

"O dia 15 de novembro est chegando e o Rio Grande vai 
ter que decidir o seu futuro. Decidir se quer um candidato 
preparado, capaz de fazer o Rio Grande o polo de 
desenvoんimento do MercosM e gerar milhares de novos 
empregos, ou se quer o candidato doPZ que pensaPe9ueno 
e ndo tem projeto estratgico para ofuturo do Estado. 
Decidir se quer um candidato que une o Rio Grande, tem 
apoio de 300 prefeitos, da maioria da Assemblia 
Legislativa e tem prca em Brasil奴 ou se quer o isolamento 
e o radicdismo do PZ sem apoio poltico no Rio Grande e 
no governo federal." (01/11/94. Na tela da tv foto de Britto 
sorrindo simpaticamente e de Olvio "carrancudo", enquanto 
se ouve o texto em off). 

Olivio Dutra, portanto,6 apresentado como aquele que no est qualificado 

para governar o Rio Grande do Sul, aquele que no possui "as condi96es" de fazer 

um bom governo e recuperar o estado, ja que no tem projeto, no sabe administrar 

e, principalmente, porque nao tem tantos aliados polticos quanto Britto. Olivio pode 

at ter vontade de fazer uma boa administraao, mas no tem as condi96es para isso, 

pois nao possui apoio poltico da maioria da Assembl6ia Legislativa e da maior parte 

dos prefeitos gachos. Al6m de nao possuir esse apoio poltico interno, Olivio no 

possui aliados fora do Rio Grande do Sul, em Brasilia, ja que a Frente Popular faz 

oposi9乞o ao projeto apresentado pelo presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, 

ao qual Britto apoiou. Portanto, Olvio Dutra no discurso de Britto, representa, antes 

de tudo, o isolacionismo politico, a falta de unidade interna e a falta de entrosamento 

do Rio Grande do Sul com o governo federal, o que resultaria na continuidade da 

crise gacha. A centralidade do discurso de Britto no segundo turno 6 exatamente 
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essa: a necessidade de entrosamento politico do governo estadual com o federal. A 

afinidade poltica do futuro governador com o Presidente da Rep丘blica passa a ser 

considerada requisito fundamental para a recuperaao do Rio Grande do Sul. No 

possuir uma boa relaao com Brasilia significa o abandono do Rio Grande do Sul e a 

permanncia de sua pobreza, de seu atraso em rela 乞o a outros estados da federa o 

Dessa forma, Britto projeta-se como o melhor candidato, o mais preparado para 

governar o Rio Grande, na medida em que foi ele quem apoiou Fernando Henrique e 

nao Olivio Dutra, que the fez oposi9言o apoiando o candidato de seu partido, Lus 

Incio Lula da Silva. O apoio que Britto deu a Fernando Henrique the permite 

cobrar, exigir do governo federal, com mais autoridade os investimentos que o estado 

gacho necessita para sua recuperaao. Num dos primeiros programas do segundo 

turno ja aparece essa id6ia da necessidade de ligaao entre o candidato ao governo do 

Rio Grande do Sul e o Presidente da Repblica e de Britto como mais qualificado ao 

cargo do que Olivio Dutra, pelo fato deste ser oposi9ao a Fernando Henrique 

"Dentro de poucos dias o Rio Grande vai esco訪er o seu 

novo governaIor Essa ndo d uma ekj戸o como as outras・  
porque taんez nunca na nossa histria os nossos Probkmas 
tenham sido to grandes: mimicゆios que ndo se 
desenvolvem por falta de estradas, de po汝ica agrco奴  
pessoas que sofrem por falta de emprego, de sade, de 
seguranぐa. 豆o mesmo tempo, o Brasil es厄加たiando uma 

nova fase do seu desenvoんimento. Nis ndo temos, na minha 
opinido, o direito de deixar o Rio Grande pra desse 
momento brasileiro, temos que aproveitar a chance de 
crescer junto com os outros estados Eu me recuso, como 
ga露cho, α ficar vendo Santa Catarina, Paran, Cear 

passando na frente da gente, ganんindo os empregos e as 
empresas que estamos perdendo, （界recendo aos de 后 α 
Vidとz me肌or 9ue estamos lirando da nossa gente・ en9minto 
isso o Rio Grande se desperdiando. Vai chegando uma 
加ra em que ndo sobram mais esco疏a5'ou nづs conseguimos 
agol・a recmフel・αγ o prest加jo poルたo, cobたir os nossos 

direitos, trazer me/ho万as para o Klo (iranae ouアcaremos 
para trs. Nesse momento eu digo para vocds com 
humildade, mas com firmeza, estou pronto e determinado α 
liderar este grande esforo para que o Rio Grande recupere 
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o seu Papei no cendrio nacional.Ndo se admite um 
governador do Rio Grande sem firmeza para lutar pelo que 
'nosso. Mas ndo basta sづ  firmeza, ' preciso ter, ai動lda 
jirmeza, experiencia, competnc奴 aliados. Fosse o Lula o 
presidente da Rep"blica, e as coisas aqui talvez fossem 
diferentes.Na o d o presidente ekito chama-se Fem1ando 
召enrique a quem叩oiei por conviccdo e at com alguns 
sacrficios. Estou pronto para em nome dos galchos cobrar 
deた,cobrm・  de Brasilia, cobrar do governoルdbral os 
direitos do Rio Gl・αnde e junto com vocs recuperar o 
prestgio, as obras e qualidaたS de vida que perdemos." 
(Britto,02/l 1/94) 

Percebemos, portanto, que a soluao da crise do Rio Grande do Sul ser 

determinada pelo tipo de relacionamento estabelecido com o governo federal, que 

dever ser de alinhamento poltico, de parceria para poder receber as "ferramentas" 

que iro alavancar o progresso do estado gacho. Assim, o discurso eleitoral passa a 

enfatizar o entrosamento entre Britto e Fernando Henrique, a intimidade que confere 

a Britto uma certa influ6ncia para poder cobrar, com sucesso, a6es favorveis do 

presidente em rela o ao Rio Grande do Sul: 

"O quadro eleitoral comeca a ficar mais claro, cada 
partido, cada lideranぐa est definindo seu voto. Agora 
chegaasua加ra,a hora do eleitor pensar no futuro do Rio 
Grande. Ns temos um projeto capaz de unir este estado e 
acertar o entrosamento com o governoノederal. 召dmuito 
ternP00 R加 Gramk do Sul est em‘たscompasso com o 
governo戸‘leral e nis s九emos perdido com isto e a hora' 
de colocar este Estado parajuncionar. A escolha do 15 de 
novembro no vai ser戸ita entre inten6es. Eu acredito que 
o Olvio tenんl boas intenc6es. Como eu, ele tamb'm deve 
querer resolver os problemas do povo do Rio Grande, como 
eu, ele tamb'm diz que vai Priorizar as a6es de governo 
para as pessoas ou os munic勿ios mais pobres, para aqueles 
que mais precisam. Ento em torno do que vai ser戸ita α 
escolha? O Rio Grande, no meu entendimento, vai decidir 
quem tem melhores condi戸es neste momento para redizar 
aquelas intenぐ6es, projetos, o trabalho de liderar o Estado 
na recupera o do seu prestgio poルico e na retomada do 
seu desenvoんimento. Epreciso, enfim, saber quem tem mais 
condi6es de exigir em nome do Rio Grande um tratamento 
justo por parte do governo federal. Isso ndo'pedir favor α 
amigo nenhum,d saber lutar,d ter cornpeだncたem Bras如  
paraんtar pelos nossos direitos, afinal, basta que tenhamos 
as戸rramentas~estradas, pontes, poltica agrcola 一 que 
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n6s vamos fazer do Rio Grande o me肌or Estado do Brasil.'' 
(Britto, 28/09/94) 

A intimidade/livre acesso do governador do Rio Grande do Sul junto ao 

presidente da repdblica 6 apresentada como algo muito importante para que o estado 

obtenha de Brasilia os investimentos necessrios a sua infra-estrutura. A ligaao de 

Britto com o governo federal j transparecia na campanha eleitoral no primeiro turno, 

quando Britto mencionava a satisfa をo do entao presidente Itamar Franco com sua 

administraao no Ministrio da Previdncia e Assistncia Social e do apoio que 

obteria de Itamar caso ele, Britto, se candidatasse a presidncia da repblica. No 

segundo turno Britto continuou falando desse bom relacionamento com Itamar 

Franco, demonstrando possuir prestigio e influncia junto ao presidente, 

mencionando, por exemplo, a obten9ao com o Itamar do dinheiro para pagar um 

sal自rio minimo completo a todos os aposentados que recebiam apenas meio salrio. 

Britto fala disso como uma conquista sua, um pedido seu que o presidente atendeu, 

personalizando a rela 乞o poltica: 

“に.)Depois quando euルi Ministro da Previdnc奴 n', que 
tinha aquela guerra toda de 7 milh6es de pessoas pra passar 
de meio pra um salrio mnimo e que fui eu que consegui 
junto厳ao presi(たnte Itamar as condi6es pra poder pagar 
aquele pessod todoにJ"(Britto, 10/11/94) 

Mas, certamente, 6 a partir da elei9o de Fernando Henrique como presidente 

da rep丘blica que Britto 6 identificado mais veementemente como aquele que pode 

estabelecer o entrosamente necess自rio ao progresso do Rio Grande do Sul, entre as 

esferas de poder estadual e federal, isso porque o apoio que Britto deu a Fernando 

Henrique no primeiro turno, 6 agora retribudo atrav6s do apoio do presidentea 

candidatura de Britto no 2。  turno. Dessa forma, veicula-se a id6ia da afinidade de 

interesses e projetos entre os dois politicos: 



115 

"O coordenador do governo de transido de Fernando 
召enrique, o gazlcho Paulo Renato Souza esteve ontem em 
Porto Alegre e destacou a a伽idaたentre as idias deルitto 
e do presidente eleito: (em o句  
'‘召ci uma co加cidnc加sobre o que'necess功切  realizar no 
Estado Para que a econom忽  gacんl garanta sua 
maturidade. "(Paulo Renato, 28/10/94) 

Um dos temas bastante explorados no sentido de mostrar que Britto e 

Fernando Henrique tem id6ias semelhantes e que podem trabalhar juntos pelo 

desenvolvimento do Rio Grande do Sul 6 o Mercosul. Britto identifica o Mercosul 

como a grande oportunidade de aumentar o nmero de empregos no estado gacho, 

de valorizar a nossa produao e coloca-se como o candidato em condi96es de cobrar, 

de exigir do governo federal aquilo que falta ao nosso estado, apoio, investimentos 

na infra-estrutura para que o Rio Grande do Sul torne-se o p6io do Mercosul. 

"O Rio Grande ndo pode, de声ito nenhum; perder otrem do 
Mercosul. Eu vダo,dis, o Mercosd como o principal 
caminho que o Rio Grande tem para a curto prazo gerar 
milhares db novos empregos, especialmente no加tenor. Por 
isso, como governadol・ quero cuidar pessoalmente do 
comando da poltica de integra o ga必ha aoMercosuL '.J. 
Vou exigir que o governo federal faa a sua parte, eu tenho 
dilくフ gue os Pl・aIutos 凌Mdとrcosd eles ndoPodblll atravessar 
α nado o Rb Uruguai e, alis, se conseguissem; atolariam 
em alguma das nossas estradas. Se o governo戸deral 
acredita no Mercosd como tem di切 o Presidente Fernando 
Henrique, seri in五spensdvel que nos ajude, que ajuたoR勿  
Grandea conseguir novas pontes e mais estradas. にJ.O 
Mercosd戸  deu certo no discurso e naたi e comea agora α 
dal・ centくフ naPl・dtica. O que falta sdo obras de illシαー  
esカ・ulw・ae apoio do governo ノederal. Ojutunフ do nosso 
estado depende doMercosuL Nbs faremos um governo que 
acredita e queんtar com competncia e determina o Pelos 
interesses do Rio Grande no Mercosul. "(Britto, 30/10/94) 

As exigencias, as cobran9as que Britto promete fazer junto ao poder federal 

encontraro respostas positivas, devido ao seu entrosamento com o presidente 

Fernando Henrique Cardoso, que tamb6m considera importante o Mercosul e anuncia 

a necessidade de investimentos na infra-estrutura do Rio Grande do Sul, estado 

fronteiri9o com os demais paises que compe o bloco econ6mico. Nesse sentido, os 
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programas eleitorais no segundo turno, mostram o interesse de Fernando Henrique 

Cardoso pelo Mercosul. 

"Com o Mercosul comeぐa um novo tempo de 
desenvolvimento. A partir de janeiro く％iem as fronteiras 
αクandegrias entre Bras記 Argentina, Uruguai e ParaguaL 
Isso vai gerar mais empregos, novas indzsかias e me仇ores 
salrios. Pek importncねde sua econom加o Brasガ vai ser 
o lder natural deste mercado.Fとrnando Henrique Cardoso 
na sua campanんl eleitoralPara aPresidncia, garan万u que 
oMとrcoszd'PrioridaたPara o Bras記 E na carta que 
enviouaBritto o Presidente disse9: "O Rio Grande tem 
todas as condi6es para fazer uma utiルa o estratgica do 
Mercosul, transノbrmando-se em um plo dと  
desenvoんimento, e no apenas em um corredor de 
passagem. "(o比30/10/94) 

Portanto, 6 demonstrado que a elei9ao de um governador alinhado ao 

presidente da Repblica, 6 melhor para o Rio Grande do Sul, atrav6s do Mercosul ー  

questo que seria considerada estratgica para o futuro do estado, tanto por Britto, 

como por Fernando Henrique. A propaganda destaca o apoio do presidente Fernando 

Henrique em favor do nosso estado, buscando contato com Britto, mesmo antes 

desse ser eleito, consultando-o sobre o que 6 melhor para o Rio Grande do Sul. Os 

programas mostram o presidente rec6m eleito tomando medidas em rela9豆o ao 

Mercosul influenciado por sugestes do candidato Britto, o que evidenciaria a 

afinidade entre os dois polticos. 

"O presidente eleito Fernando Henrique comea amanh 
uma viagem aos pases do Mとrcosul. Hoje e切ez questo de 
convidar Hntnb B万tto Pra debater os temas庇加teresse do 
Rio Grande no Mercosul. "(em o比01/11/94) 

"O presidente eleito anunciouル  ter determinado reformas 
no oramento da Unio para加cluir projetos que permitam 
ligar o sul do pas ao resto do continente afim de melhorar 
α infra-estrutura do Mercosul'. Tamb'm pretende usar 

8 Aparecem cenas do programa eleitoral de Fernando Henrique, com os dizeres ao lado do mapa da 
regi乞o sul: "ligar o sul com os paises do Mercosul por rodovias, ferrovias e hidrovia&" 
9 Aparece a imagem de Fernando Henrique escrevendo uma carta para Britto, onde o que d dito em 
oft vai sendo mostrado na tela da tv simultaneamente. 
10 Imagem do jornal "O Globo", com a notcia anunciando a reforma no Oramento da Uniao. 
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nesses Pr（卯tos db estradas, como a βRー！01,a receita da 
Primtimぐdo. Estas Pr曜フostas /bralll levaiIとzs ao Presidente 
eleito por Britto (foto de Britto ao lado de FHC passando 
alguns papis) nall ltima 4'feira em Brasilia くfoto de Britto 
de mos dadas com FHC, os dois sorrindo). E assim que se 
trabalha pelo Rio Grande. "(em off, 05/11/94) 

As medidas que Fernando Henrique toma em favor dos interesses do Rio 

Grande do Sul no Mercosul, atendendo sugestes de Britto, mesmo antes deste ser 

eleito governador, evidenciariam a liga9o entre os dois e a influncia que Britto 

pode exercer sobre o presidente da Rep丘blica. Isso refora a id6ia de que Britto 6 o 

mais preparado para fazer um bom governo, pois6 "quem tem preparo, fora e 

coragem para deノrender os interesses do Rio Grande" (em o氏 30/10/9の,e no seu 

opositor Olvio Dutra 

‘アensem bem: dia lo de janeiro de 1タ95 comeaa operar 
oficialmente o MercosuL guem voc acha que tem melhores 
corn柳6es de transformar o Rio Grande em 加lo do 
』をrcosi'lBi・itto ou Olvio? Pense bem nissく） nahwa庇  
votar." 

Trazer mais investimentos federais para o Rio Grande do Sul tamb6m 

significa acabar com a discrimina 乞o, o abandono do governo central em rela 豆o ao 

estado gacho. 

O tema da discrimina o do Rio Grande do Sul pelo governo federal, a id6ia 

de que o estado gacho vai mal por culpa do governo central, como ja foi indicado 

no item anterior,6 recorrente no discurso poltico gacho' e tem muita for9a de 

n A ideia da insatisfa 豆o com o governo federal e do preconceito de que o sul se coloca como vtima 
esteve presente na sociedade ga丘cha um ano antes da campanha eleitoral, em 1993, atrav6s da 
proposta de Irton Marx de separatismo do sul, com o lan9amento da Rep丘blica do Pampa, que 
divulgava a ideia de que os gachos viveriam melhor se o Rio Grande do Sul ficasse independente do 
Brasil. Nao encontramos no discurso de Britto nenhuma manifesta きo em rela 豆o a questo do 
separatismo 面  sul, apenas estamos colocando de que a id ね da marginaliza9ao do sul pelo centro 
algo que tem espao de receptividade dentro do Rio Grande do Sul,戸que muitas pessoas, na印oca, 
foram a favor do separatismo como solu o aos problemas do estado.. Corforme pesquisz div!g2da 
pelo jornal Folha de S豆o Paulo em 23 de maio de 1993, 32% da popula魂o de Porto Alegre eram 
favom豆veis a separa o. Outra pesquisa divulgada pela revista lstoE mostrou que na d poca, no Rio 
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mobilizaao, 6 algo que encontra espao de receptividade na sociedade gacha. 

Britto no deixou de enunciar a questo da discrimina o, entendida como falta de 

aplica o de recursos federais no Rio Grande do Sul, como uma das causas do nosso 

atraso e pobreza: 

"O Rio Grande precisa de um governador que conheGa os 
Problemas do Povo e que sa訪a como resoんer esses 
probkmas. Britto tem as melん）res condi6es para melhorar 
α vida das Pessoas desse Estado, tem Prestgio e lideranぐa 
Para trazer mais 加vestimentos, mais indstrias, maむ  
empregos e garantir que o Rio Grande no vai ser mais 
discriminado pelo governo戸deraL Britto governador, o Rio 
Grande s6 tem a ganhar."(O氏01/11/1994). 

"Todo inundo concorda que o Rio Grande'um estado 
discriminado pelo governo federaL Ento pense bem: qual 
dos candidatos tem mais prestgio para conseguir trazer as 
verbas para o Estado? Bruto ou Olvio? (em off, 27/1 0/94). 

Britto aponta o problema da discriminaao, reconhece que ela existe e coloca- 

se como aquele que tem condi96es de reverter esse quadro, porque a discrimina o 

na(・ ser 欧〕lucionada atrav6s de oposi9ao 孤》 governo central, mas ao contrrio, 

atravs do estabelecimento de uma parceria entre o Rio Grande do Sul e o governo 

federal. essa liga 言o com o centro que ir possibilitar acabar com a discriminaao e 

iniciar a nossa recuperaao・  

Em outras palavras, o tema da discrimina o do Rio Grande do Sul 

utilizado para justificar a proposta de alinhamento com o governo federal, pois para 

Britto no 6 fazendo oj×癌9o ao centro, como faz parte de nossa cultura poltica, que 

iremos resolver este problema to antigo. Assim, a proposta para inverter esse quadro 

6modificar a forma de relacionamento com o governo federal, n豆o oposi車o, mas 

alinhamento. O bom relacionamento de Britto com Fernando Henrique vai romper 

Grande do Sul, 43,7% eram separatista e 41,8% eram partidrios da unio. Ver ANDRADE, Maunel 
Correia. As razes do separatismo no Brasil. Sao Paulo: EDUSC, 1999, p. 170-171. 
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com o descompasso histrico entre o Rio Grande do Sul e o centro. Como Olivio 

Dutra representa oposi9豆o a Fernando Henrique, consequentemente representa a 

continuidade de uma postura poltica que levar a permanncia da marginaliza 豆o do 

Rio Grande do Sul pelo governo federal, o que significa isolacionismo e atraso. 

A cena de encerramento do 丘  ltimo programa eleitoral do Movimento Rio 

Grande Unido e Forte no dia 12 de novembro deixa bem claro a proposta de reforo 

da liga o do Rio Grande do Sul ao governo central.E mostrado um gacho a cavalo 

correndo em campo livre trazendo ao vento a bandeira do Rio Grande do Sul, 

surgindo depois um outro cavaleiro, tambm pilchado, portando a bandeira do Brasil 

e os dois passam a cavalgar lado a lado enquanto toca o jingle de campanha que diz: 

"Vem a um novo tempt）ノ Um Rio Grande Unido e Forte." Um tempo em que o Iじo 

Grande do Sul dever estar alinhado politicamente ao governo federal, rompendo 

com a discrimina o histrica e sendo, por isso, um estado forte, o maior do pais. 



CAPITULO川  

DISCURSO DE OLIVIO DUTRA NAS ELEI9OES DE 1994 

31-1。  Turno: a crise do Rio Grande do Sul e o jeito petista de governar 

A campanha eleitoral de Olivio Dutra no primeiro turno de 1994 apresenta o 

Rio Grande do Sul enfrentando dificuldades na rea da educa o, sade, agricultura, 

emprego, o que configuraria um quadro de crise econ6mica e social. Essa crise 

tambm 6 expressa na vultosa divida do Rio Grande do Sul para com o governo 

federal, onde o pagamento dos juros esvaziaria os cofres do estado, impedindo o 

investimento e apoio aos pequenos produtores rurais, bem como a implementaao de 

polticas de geraao de emprego. Olvio Dutra em muitos programas denuncia a crise 

gacha, trazendo dados que a confinnam, mas pela an自lise da totalidade dos 

programas eleitorais da Frente Popular no primeiro turno, constata-se que o interesse 

maior - por falar mais sobre isso - no est em desenhar a crise atual do estado, mas 

em apontar os seus responsaveis, bem como em apresentar as propostas da Frente 

Popular para mudar essa situa o. A partir disso o discurso de Olivio Dutra no 

primeiro turno estabelece um antagonismo entre a maneira dos partidos 

"tradicionais" e o "jeito petista" de governar. 

No primeiro programa da propaganda eleitoral na televisao Olivio j aborda 

as quest6es que norteiam sua campanha, responsabilizando todos os partidos que ja 

governaram o Rio Grande do Sul ー  que ele classifica de tradicionais - pela crise do 

Estado e apresentando como soluao um modo de governar que inclui a participa o 

da populaao na defini9ao de politicas publicas. Portanto, Olivio em sua primeira 
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manifesta 乞o jd admite uma crise no Rio Grande do Sul, aponta suas vitimas e seus 

responsdveis e fala do ponto central de seu projeto de governo: 

"Preza.わ  povo galcho, nesta nossa primeira conversa aqui 
do espao ekitoral, eu poderia estar falando na crise que 
envolve o nosso Rio Grande do Sul, ndo estaria dizendo 
nenhuma novidade. A crise'profunda e as vitimas dessa 
crise sdo os Pequenos Produtores rura瓦 os mたro, pequenos 
empresdrios, os trabalhadores das mais diノerentes 
categorias, os assalariados. Os responsdveis por esta crise 
sdo os diferentes partidos que tem se sucedido no governo 
do Estad.N6s da Frente P翌nilar, no entanto, sublinん1mos 
aqui a garra, o esforo e a vontade do Povo gazcho de 
transformar esse quadro. Temos andado pelo Rio Grande α 
fora, nas cidades e no campo, e temos percebido que o povo 
se organiza e quer uma mudanぐa s'ria e acん1que essa 
mudanぐa sdria vai acontecer com a Frenた Papidar no 
governo. O povo partic加ando, 叱ノinindo polticas声blicas 
na sazcた,na educa o, no saneamento, na moradia e na 
seguranぐa j房blica. E o povo junto com o governo 
estimulando a micro, α pequena empresa, o pequeno 
produtor para gerarmos mais empregos de forma mais 
distribuda no mapa econ6mたo e social do nosso Rb 
Grande. "(Olvio Dutra, 02/08/94) 

A responsabilidade da crise, como est explicitada no fragmento acima, 

atribuIda aos governos anteriores do Rio Grande do Sul, pertencentes a partidos 

definidos como tradicionais. Tradicional 6 significado no discurso de Olivio Dutra 

como corrupto, autoritrio, como elitista, porque so governos que geraram a 

exclusao social da maioria da populaao ao adotar medidas que beneficiaram uma 

parcela pequena, detentora do poder econmico. Conforme afirma a Frente Popular, 

no somente o Rio Grande do Sul, mas o Brasil tem sido governado por partidos que 

praticam a corrup9豆o e a excluso, o que explicaria o empobrecimento da sociedade 

brasileira. Politicos pertencentes a esses partidos ー  figuras antigas na arena poltica 

nacional e regional - so identificados por Olivio Dutra como os responsdveis pela 

crise que atinge o pas inteiro. 
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"Tem gente que aposta no pior, tem gente que acん1que este 
pas nunca vai mudar, tem gente que faz qualquer coisa 
para manter as coisas doルito que esto'. Voce conhece esta 
gente, eles governam este pasんi30 anos e desmandam no 
，、．  1(10 しranae ao さui na muito temoび． A2ora etes esrao 

1azendo qualquer negocio Para continuar no Poder', querem 
ganhar a eleido na marra; querem fazer de conta que no 
tem nada a ver com a corrupco no or,amento, com o roubo 
na Previdncia;, com um estilo dea功ninistrado que junta 
incompetncia, autoritarismo e, volta e meia;, termina em 
roubaihefra ". (em off, 18/09/94) 

Olvio vincula o seu principal adversrio ao governo do estado, Antnio 

Britto, bem como o candidato a presidncia da repblica que este apoia, Fernando 

Henrique Cardoso, aos problemas nacionais e regionais, lembrando que estes nao sao 

oposi9o, mas que fizeram parte do governo do Presidente Itamar Franco. Assim 

defme quem pertence ao campo da oposi9ao na atual disputa ao governo do Rio 

Grande do Sul e a Presidncia da Repblica, que sao as candidaturas da Frente 

Popular, enqucrnto que Fernando Henrique e Antnio Britto representam o 

continu ismo: 

"9uem'que tem governado o Rio Grande e o Brasil nos 
ltimos 12 anos?Quem hoje t falando em priorizar α 

sade,aeducado,ainfi・αーestrutura. Os a刀ididatos qficiais: 
α nvel federaルex-ministrodlFazenda; a nvel estaiんaル  
ex-ministro da Previdncia. Quando falam em educado e 
sakた  ‘ como se eles no tかessem re卑onsabilidade 
nenhuma com o sucateamenlodlsahた,dl educa方o, da 
infra-estrutura do Rio Grande, do pas. E como se 
es!んessem na oPosi o, como se ndo es!かessem no governo. 
Estas coisas o eleitor tem condi6es de comparar." (Olvio, 
18/09/94) 

Entre todos os governos que o Rio Grande do Sul ja teve o que a campanha 

de Olivio Dutra mais ataca, mais aponta erros, mais responsabiliza pela crise atual,6 

1 Fotos de Ant6nio Carlos Magalhaes, Pedro Simon e Itamar Franco. 
2 Foto de Pedro Simon.. 
'Aparece uma charge sobre o Plano Real e uma charge onde Briuo esta apagando um "grafiti" 
escrito:"Qudrcia 低  Britto aqui!'' 
4Fotos de Ibsen Pinheiro, Joao de Deus e Marcos Maciel 
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o de Pedro Simon5, do PMDB. Com  freqiencia, durante o primeiro turno, a 

propaganda da Frente Popular veicula a idia que o governador Pedro Simon, tendo 

oportunidade, nada fez para melhorar o Rio Grande do Sul, lembra principalmente 

que durante seu governo houve uma longa greve dos professores estaduais e que a 

rea 乞o a este movimento foi violenta6, tentado criar assim, uma imagem do PMDB 

como um partido que governa de forma autorit自ria, que no dialoga com o 

funcionalismo p丘blico. Uma outra questo tamb6m bastante criticada 6 a das estradas 

estaduais licitadas no governo Simon, que a propaganda da Frente Popular denomina 

de "estradas de paper, por n乞o terem sido construidas, denunciando que um 

governo que age dessa forma 6 corrupto, irrespons台vel, que no cumpre promessas. 

O governo Simon tamb6m d responsabilizado pela Frente Popular de ter aumentado a 

divida do Rio Grande do Sul e de mentir para a popula9o ao afirmar que as finanas 

do estado estavam sanadas. 

"1990, allo庇elei6es O governo do PMDB dzsse ao povo 
gacho que havia saneado as finanくas do Estado e comeou 
α prometer tudo que no havia frito em quatro anos7 
Cく）meタram'4フ‘27・ecer amIncios deP4gjlla加teira nosルmaむ  
mostrando asfia'uras estradas do Rio Grande, 28 licita6es 
por mes.Mzs elei戸es db 5 de outubro o governadbr Pedro 
Simon p1 deito senador por conta das obras prometidas. 
Dez dias depois o Secretrio das Finanas confrssou: o 
Estado estava em crise. O Tribunal de Contas constatou 
si4フerjbturamento, ルilac6es ih・egulal・es, Pl・ecos dis,くmidos 
eirresponsabilidade nas licita うes das estradas8.Estradas 
necessrias, estradas prometidas, estradas eleitoreiras que 

5 Pedro Simon foi eleito governador do Rio Grande do Sul em l986, exercendo seu mandato entre 
1987 e 1990. 
6 A aluso a quest豆o da greve do magistrio durante o governo de Pedro Simon geralmente d feita com 
texto em off acompanhado de imagens de jornais dafp 'ca onda aparecenl pm発s三凸三三三  na1＞了で学 d三  
Matriz em Porto Alegre, na frente do Palcio Piratini com sinetas na mo e soldados da Brigada 
Militar rp戸m"k a n'.anifestaao. 
7 Aparecem as manchetes de jornal 'Guazzelli: Rio Grande do Sul no estd falido nem vai falir"; 
"Finanas em dia, o Fo屑o 曲Fa！索姦ブソ  “DR嘉 GrコJ二轟ニお＆ザ；F おョ了 Eマ三了嘉フゾm・了ぐ”;1ぐ jら了にJ了い二了  
saneadas e dinheiro disponve! para investimentos p!iblicos pria,宙dric,s ”. 
'vソ”戸ごぞ、 d証，喜雄i~G一難癌eFノ, gジ考癌一 E"gcvg一 ’二 'QbrL do estadoaperなプ二 "Recesso: RS 
pode reprorainar obras e parcelar /3叱 ‘"Gaa=ellia匂me amanha cortes nos investimentos". 

ひFRGs 
皆あ伽t自('. 'eTcria1d日  C;nClaS S3ca,3 e Humanujadr 
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nunca foram construdas, estradas de p叩ei".(em o氏  
3 0/08/94) 

Com a alusao freqiente a greve do magistrio e s estradas licitadas e no 

concludas, a Frente Popular busca demonstrar que o governo do PMDB de Simon 

foi autoritrio e corrupto como todos os demais governos pertencentes a partidos 

tradicionais. Assim, criticando principalmente o governo Simon, entre todos que ja 

comandaram o estado, diz-se ao eleitor que Antnio Britto no representa mudana 

para o Rio Grande do SuL Em outras palavras, o deitor 6 lembrado de que Britto no 

6um candidato sem partido, de que ele pertence ao PMI)B que ja governou o Rio 

Grande do Sul e que tem ocupado cargos nos ●血imos governos federais, 

desconfigurando, dessa forma, a imagem do PMDB como um partido de oposio, 

mas, ao contrrio, identificando-o como responsvel pelas polticas sociais e 

econmicas dos b ltimos tempos que acabaram agravando a situa o de misria da 

maioria da popula o brasileira. Portanto, Britto faz parte de um partido que, tanto 

em nivel estadual como fede通， atua conforme a velha e tradicional maneira de fazer 

p誠無ca. envolvendo corrup辱o, prticas autoritrias e descaso com os problemas da 

popula o e por issoぷiis promessas nessa campanha n敏〕 sO COflfiVCiS二  

“イ ’をj77UFぞ g霧eGspoderosos fr- o qua毎ier coisa para 
manter seus privilgios.Le万了bre,Br競o e o PMDB apoiaram 
Sarney e governaram com itamai. Lembre, o PMDB声f 
governo no Rio Gram露 _J.. CV...?wi 	ど j e_ u .ufli/’嘉 j u_t 
pro mete. "'---- ....tc 	そ  , 07/08/94) 

A transcri車o acima mosl.ra que o discurso da Frente Popular procura vincular 

o nome de Antnio Britto ら  s administraSes passadas de seu partido, o PMDB, o que 

significa que esse candidato n谷oe portador de uma proposta ino、adcira dc gじYcrno 

capaz dc resolver os problemas do Rio Grande do Sul,Ao mesmo tempo, passa-se a 

.- ent -' 】aI como -e ._..ia .-iei IaIlie nte :...... ado _ . a _；て,__.._..... _1_. T_.__ -.-,luefldiiCa.i 	,o e uaueu ui1c 	ii. aui 	 ...iu. 
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governou o Rio Grande do Sul, mas que nas administra6es municipais que assumiu, 

principalmente na capital gacha, colocou em prtica uma nova forma de gesto 

pbblica Em outras palavras, Olivio Dutra nesta campanha coloca-se como o 

verdadeiro candidato da oposi9o, aquele que representa uma nova forma de fazer 

poltica, diferente dos partidos tradicionais, diferente do PMDB de Antnio Britto. 

A forma de a o poltica proposta por Olivio Dutra, caracterizada pela 

honestidade e pela a9o conjunta entre governo e 欧×フiedade atravs da participa9o 

dos cidad斉os na defini9o e controle da aplica o dos recursos pblicos, 6 enunciada 

corno 'jeito petista de governar". Como 弾 foi anteriormente dito, este 6 o 

contraponto estabelecido em rela9o a巧eito dos partidos tradicionais governarem, 

que a Frente Popular diz envolver roubo, corrup o, promessas vazias, poder 

concentrado nas mos dos governantes. A p画,ria denomina o leito petista"鱗  

enuncia o antagonisnio: h o jeito do PT governar e jeito dos outros partidos. 

A administra9o de Olivio Dutra na Prefeitura de Porto Alegre9 6 a base por 

onde ergue-se o discurso sobre o 'leito petista de governaf' e que legitima Olivio a 

apresentar-se ao deitor gabcho corno o melhor candidato ao governo do Rio Grande 

dGS誠． Referindo-se a seu mandato como prefeito,0lvio responde s criticas de 

Britto que o acusa de no ter propostas concretas para governar o estado e de no 

possuir experiencia administrativa O seu mandato como prefeito provaria o 

contrrio, ou晒a, de que ele - Olivio~eum politico experienteAae sabe gGマこrnaIこ  

bem, 鱗 que a popula o elegeu seu vice para sucede-lo ao executivo municipal, 

dando continuidade え  admithst.ia o petista em Porto Alegre. Assim, a experincia 

。 OlMo Eutra fI eleito prefeito de Porto Alegre em i98& Em 1992 a Frente Popular elegeu Tarso 
Genro, vice de Olivio para sucede-lo no executivo munidpaL 
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como prefeito 6 referida como prova de que Olivio 6 um bom governante e est 

habilitado a comandar o Rio Grande do Sul: 

“に水 livio osszuniu uma Prefeitwa falida; mas teve 
coragem de mudar: cobrou os sonegadores e implantou α 
justia fiscal na cobrana de impostos, invs de governar 
em gabinetes fechados, Olvio pr翌フ6s que as obras 
passassem a ser decididt-i com a I光Ilてえゆa o'ktodos os 
C汝1血is, nasceu o Oramento Participativo e hoje ' 
exemplo para todo Bras記Nunca nenhwn outro prefeito声二  
tanto pelo povo de Porto Alegre, にJ.Quando o governo' 
るG方了 G戸apela o pede る1).Em92,'1al-so Genro‘五lFrente 
P奪mん7・，声jeleito sucessor de Olvio com mais de 60% dos 
votos.EPorto豆legre est手  cada vez melhor. Agora ' G vEご  
do Rio Grande do Sul mostrar que tem coragem 屍  
mudar?'(em off, 22/08/94) 

"Em 1988 Porto Alegre decidiu entreBrfl,,_, t- L'U%お．  
Escolheu Olvio e no se arrependeu. Nunca um govtriio 
諭可FsffII f'1刃fD e戸1 又1刃賓7J刀e刃lD るiおico, educa o, sa血た，  
c 2jII m‘ロ,nunca ocidado porto魂grense se sentiu to 
valorizado, to respeitado, tojだIガfe加1”てー‘ー丑戸’‘フお了夢だザァ可・  
anos db democracia; de hones議iade,'jと c"IFe稽万乙hIC 誠三
くY苦警言費舞詳夢零 e季で発舞γ りsj芳て濠か,算‘ls 嚢Icidad"(ern ofi, 
23109194) 

A referncia constante a 2 -iministrao 云誌aeIョ PG君G Alegre, ai穀nde 

pro-s.a丁 4ue OIi、i◇ Dutra possui experiencia e cG韮ユpe紀ncia adm血istrativa, corno foi 

colocado antes, tambrn se faz no sentido de provar que き  possivel um agir pol義c1 

difヒIeI或e - afえ  _. 4 aえI:c:-.aI, .1a fbrmR -1-U 	 a orrn o PMDB de Biitto. Dentre os dementos 

que distinguem essas duas ptticas de gmtmaI一aな毒Ii%. 	e a Feis鍛ー◇ diぷこi瓦ぶ〕  

de Oli、うGD'.4-, ,e -4--.-,.< 	i笠i丑cipahnenle as 準iestes da participa o popular e da 

moraliza 云o na administra夢o pblIca. 

Tratmdo ｛弘 impoTtncia da participa o popular, Olivio declara: 

"Pr mim,Prd n6sdo Frente P弾〕霧競γ り子7賓誠了るn房加忌マ  
p0!加ca'o povo, o cidad加， a pessoa partたipar, se sentir 
ぐ季ザたニプ熱戸三×、ミ’可三喜媛’喜喜 .3・ ... 縄声マr ジll轟rGsl妾lproposta, 
wr respeitado, ser oui-編くフー E esta f a nossa proposta e a o 
polfIjea d競s どsg戎亡g くJ 喜プソggジ戸r霧た、ジ戸か！参え、ジ  声七了可ぢ f3ラ了デ」  
n6s estamos tr ‘2 どお e iI、 三発 で  e 了り三 ‘jどニ  
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municゆios que a Frente Popular governa.'' 
(Olvio, 19/09/94) 

No caso da incluso da participaao popular no governo, Olivio destaca o 

Oramento Participativo que criou em Porto Alegre, onde a popula o participa de 

reuni6es e decide'o quais s5o as obras a serem feitas. Nesse contexto, a finalidade do 

governo no deve ser a execu 豆o de obras grandiosas, "faranicas", mas sim aquelas 

que atendam as demandas prioritrias eleitas pelos cidad豆os. Isso inauguraria, 

conforme Olivio, uma nova relaao entre sociedade e governo, rompendo com o 

paternalismo, com a rela o de dependncia, de troca de favores entre governantes e 

governados caracterstica da maneira tradicional de governar. Diferentemente do que 

o Oramento Participativo possibilita, que 6 a amplia o da cidadania para al6m do 

ato de votar, na maneira tradicional o exercicio da cidadania ficaria muito restrito ao 

voto, pois o povo 6 chamado a participa9o somente nas elei96es para escolher seus 

representantes que apうs eleitos determinam sozinhos onde devem ser aplicados os 

recursos pblicos: 

"Geralmente para conseguir a)加ma obra o cidad気フ ou α 
comunidade ficam devendo favor d autoridade,'o toma 尼ー  
di c. Elll Porto Alegre Olvio implantou o Oramento 
Panic4'ativo, apopula o passouadecidir aspriorid誠les e 
as obras mais necessrias dl Prefeitura.. Isso d coragem de 
mudar.."(em off, 19/09/94) 

Nessa nova forma de relao entre o governo e a sociedade, nessa forma 

participativa, todos os cidados so ouvidos, inclusive aqueles que sempre estiveram 

excludos de qualquer processo decisrio. Assim, a proposta de governo apresentada 

por Olivio Dutra, valoriza a participa o popular, direcionando suas a6es, 

10 Olivio enfatiza que no Oramento Participativo a popula o al6m de decidir as obras prioritrias 
穏mI、f＝二 c凸霧お‘凸1三  凸 gmer三1凸 n3 らij2 e×eぐi菩三o T2hC7 reくs21te esse aspecto para contrapor-se ao 
Projeto Parceria~ do programa de Brhto. que promete buscar sugestes do que fazer junto 
押pi！舞声o二 舞1三こくe霧二蒼1亡舞ci戸＝三「戸 cm寸二、1ごごiピぞに． … ・一ー、一工一、ふて・ ‘‘一＝一叫・ーニに二」ニて・ ‘、ーニーーシ二ニプ；己プー  
sugesties esto sendo ou或das e cGkにadasemP露iic気  
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prioritariamente, no atendimento das necessidades daqueles cidados que ele coloca 

como sempre esquecidos pelo poder pblico: os pequenos produtores rurais, os 

trabalhadores assalariados, os desempregados, os marginalizados. 

"Os partidos tradicionais e os seus esquemas antigos de 
dominado esto de voltc4 o discurso 危floriado, mas o 
contedo ' o mesmo..E'Por isso que a gente tem que lかαγ 
do nosso corado e da nossa conscだncia a vontaた de 
mudar s'rio e pra valer o nosso Rio Grande. Ganhar as 
eleiぐ6es 'consiruか  relac6es novas entl・eocたえld気ろ  α 
comunidde e o governo, fazer o governo funcionar no 
加teresse dと todos nづs, α maioria. Nos vamos governar com 
todo o Rio Grande, mas com uma propicta daゾe‘多秤喜Gg 
com uma proPosta dbs aだ agora excんdos.E com essa 
芦弾,asia que n6s te queremos ver声ma construindo α 
vit うria."(Olivio, 19/09/94) 

possvelgovernar para os pequenos e ao mesmo tempo 
rPJ,7cjnc,r-xe cDm Iaiと1osaゴedbde'' 

''Esta'a unidaた concreta, ロ U,承お議コ芳g戸γ，膏おにデ芽 77嚢）  
beneficia 翌,enas os grandes, mas que qualifica a vida de 
mj乃‘res ‘霧  FessDils, ゴe た掃cs ロs cj凌掃うりs，  芳lGS 
m-incipalmente aqueles que foram explorados e 
esquecidos. "(OI ivio,23/09/94) 

O leito petista de governar", portanto, prioriza a inc1iiso social e no a 

excluso praticada pela forma ti寅Jicional de governar. Com  isso, a Frente Poジukミ「  

estabelece urna diferencia o importante entre Olivio Dutra e seu 戸ncipai 

advel誠rio Ant6nio Britto, identificando este como o candidato dos" poderosos" e 

OiiViO como o candidato do 'povo", ik)s pequenos, dos excludos. No fragmento 

abaixo transcrito, evidencia-se esse antagonismo, onde Olivio, ao comentar o 

resultado das pesquisas eleitorais publicadas no jornal Zero Hora indicando a 

possibilidade da vitria de B貞no誠nda no primeiro turno, vinc這acsta 

corn a dcfzさa dos interesses das grandes grupos empresarias, corno a Rede Brasil Sul 

(RBS). 

"Elll J〕01・IO 4肥  -hi ・e aJ；与マ芳fe PL互芳嘉マ  Llll rorル Zi i e8アe ロ r reme j-r 	 tmi戸ぐ  ぐ’ 
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"Gosto da sinceridade e da franqueza, sou filho da 
Bossoroca, sou missioneiro. Como presidente do Sindicato 
dos Bancdrios aqui em Porto Hlegre んtamos contra as 
河ustias, fui ekito prefeito de Porto Alegre e contrariamos 
os 加teresses dos Poderosos.Flzemos uma adm加istrado 
voltada pro interesse do povo organizado e partic加ante. 
Poisd por gostar de franqueza e de sinceridade que eu 
quero dizer aqui com todas as letras: o grupo RBS e可or??d 
Zero Hora esto publicando pesquisas, publicaram agora 
domingo uma pesquisa que voce certamente ル  viu,ル leu, 
dizendo que o cavalo do comissrio, quer dizer, o candidato 
que me仇or interpreta os interesses deles, dos grandes,戸e 
vitorioso. Isso ndo d novidade Pr n うs. Vocs se kmbl・αmde 
88? 0 cavalo do comissrio, que era o mesmo, tamb'm 
ganhou todas as pesquisas, eles tentarampグαr uma vitria 
antes do teu voto na urna, esto querend刀razer de novo α 
mesma coisa. Pr eles o me仇or'repeル o governo do 
PMDB,d repetir o governo Sarney,'repetir o governo 
Collor, ' repetir o governo Itamar. Ns da Frente Popular 
conかariamos os 加teresses desses grandes grupos,Por isso 
as pesquisas de parte deles nunca nos vdo ser favorveis. 
M2s n6s vamos ganhar estas ekな6es com α tua conscincia. 
Vote Frente Popular."(Olvio, 07/08/94) 

O discurso eleitoral de Olivio neste primeiro turno, al6m de identificar Britto 

como o candidato dos poderosos, tamb6m procura minar a imagem que Britto 

constr6i de si mesmo como um politico honesto e competente trazendo a tona, 

repetidas vezes, dernncias de envolvimento de Britto em irregularidades, como o 

desvio de verbas do Minist6rio da Sade para a Previdencia Social investigadas pela 

CPI da Previdencia no Congresso Nacional. Assim, Britto no teria impedido a 

falencia da Previdencia atrav6s de sua competencia, como ele afirma em seu 

programa, mas atrav6s de desvio ilicito de recursos. Em outras palavras, Britto deixa 

de ser o administrador competente e honesto que salvou a Previdencia Social do caos 

para ser identificado como mais um politico tradicional, ou seja corrupto. Seu 

comportamento 6 associado, pela Frente Popular, a politicos reconhecidos pela falta 

de 6 tica e seriedade em seus mandatos: 

"Hd uma semana a FrentePopular alertouPara um rombo 
de 3 bilh6es de dlares na Previdncia descoberto por uma 
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CPI do Congresso. Britto, ministro naゆoca em que boa 
parte do dinheiro pi roubado, primeiro se fez de vtima 
como Humberto Lucena, depois tentou ignorar as denlncias 
como Ibsen e,ノinalmente, pressionado pela opinio p"blica 
partiu para a agressdo, como Collor. Mas durante toda α 
semana evitou responder as nossas Perguntas. Agora mudou 
de ttica outra vez. Britto ontem, fez como Ricupero, 
mosかou o que acha que d bom e escondeu o que agora todos 
sabem: sua administradopi incapaz de deter a sangria nos 
Cqβ・es da l〕●・evidncia. Britto desconversou, Brittoル  de 
conta, Britto quer confundir o ekitor ao加vs de esclarecer 
exatamente o que aconteceu. にJ Britto diz que trouxe 3 
bilhうes de dlares Para a Previdncia Pagar aos 
aposentados. Atencdo ekitor! Britto quer transformar as 
cifras dd sua incompetnc奴  afortuna que pi tirada dos 
α矛esP"blicos, apl・tuna 9uefechou h（蝿Pitaおe aumentm α 
mortalidade infantil em promoGdo pessoal."(em o比  
17/09汐4) 

As dernncias de desvio de verbas para a Previdencia Social na administra o 

Britto sao utilizadas no sentido de demonstrar que ele no6 honesto nem bom 

administrador como apresenta-se nessa disputa ao governo do estado. Assim, a 

Frente Popular procura desconstruir a imagem de Britto atingindo o cerne da sua 

campanha, que 6 a sua passagem pela Previdencia Social. Simultaneamente, 

contrapondo-se ao comportamento de seu adversdrio, Olvio apresenta-se como um 

poltico probo, que administra com transparncia, que respeita o dinheiro do povo: 

"Todo o dinheかo Pzlblico volta, centavo Por centavo,Para 
qualfIcar a vida de toわs e ndo para beneficiar meia漉lzia. 
O Estado ndo precisa criar um novo imposto, mas ndo pode 
abdicar de nenhum centavo da sua receita e tem que dar 
respostas geむ与competentes, transparentes pras demandas 
comunitrias. E assim que n山  vamos governar o Rわ  
Grande e o Brasil. "(Olvio, 22/08/94) 

Temos aqui, portanto, o segundo elemento fundamental caracterstico do 

"jeito petista de governar" que o diferencia da forma tradicional, qual seja, o rigor, a 

seriedade, a honestidade que o governante deve ter no trato da coisa publica. Nas 

回avras de Olivio, "quem assume cargo p"blico tem o dever de ser transparente" 

(17/09/94). Tratando dessa questo Olivio aborda o grave problema da divida do Rio 
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Grande do Sul - que ele atribui s administra6es anteriores do estado - para 

demarcar a diferena entre a forma petista de lidar com o dinheiro pblico e a forma 

dos partidos tradicionais, sendo a primeira s6ria e a segunda irresponsdvel: 

{com a imagem de uma bomba rel6gio e o som de tic-tac]. 
"O Rio Grande do Sul deve 互2 bi肌6es de dlares. Uma 
dvida contrada e ndo Paga Pelos zI ltimos governos.Por 
trs de todo obかobd da rolagem da dvida exおte uma 
redidade Perversa:a dvida Vかou uma bomba relgjo. 且o 
invs de enfrentar com seriedade α questo da dvida, os 
ltimos governos esco肌eram o caminho mais ノ2icil: 

contrafram novos emprstimos de forma irresponsdvel, 
deixando a conta Para o governo seguinte, quer dizer,Parα 
apopulado pagar'1. (em o氏29/08/94) 

Olvio acusa os partidos tradicionais de irresponsaveis ao apresentarem a 

rolagem da dvida por si s6 como uma solu o. Isso, para ele,6 pura ilusao, ja que o 

refinanciamento s6 faz aumentar os juros a serem pagos, esvaziando cada vez mais 

os cofres do tesouro estadual. Quando fala do "ob-ob" da rolagem da dvida, 

Olivio est se referindo a propaganda eleitoral de Britto que veicula como uma 

grande vitria dos senadores Jos6 Fogaa e Pedro Simon a aprova o da lei no 

Senado que rolou a divida do Rio Grande do Sul. O programa de Britto do dia 19 de 

agosto diz que o trabalho dos senadores gachos do PMDB foi que impediu a 

intervenao federal no estado'2. Dessa forma, Olivio quer mostrar que a festa 

realizada na propaganda de Britto por causa do refmanciamento da divida, engana o 

eleitor, pois a verdadeira solu9谷o do problema est sendo adiada, em suas palavras, 

est sendo "empurrada com a barriga". Contrapondo-se a esta atitude irresponsavel, 

n Aparecem na tela manchetes de jornais que dizem: "Estado tenta adiar pagamento da dvida. "; 
"Estado recorre d moratria para pagar R$ 250 milhうes";"Estado tem mais prazo para pagar α 
dvida ";"Aprovado o acerto da dvida ga'cha";"O Rio Grande deve US$ 688 por habitante: o 
prximo governo herdard uma dMda de US$ 6,2 bilh 6es. Estatais sdo responsdveis por US$ 2,8 
bilh6es do rombo. De janeiro α maio os juros consumiram quatro vezes a verba utilizada em 
investimentos". 
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Olivio prop6e medidas que, segundo ele, verdadeiramente podem estabelecer o 

equilibrio oramentrio estadual, que seria uma reforma tributria aliada a conten9o 

dos gastos do governo e o combate a sonega 乞o. O exemplo citado 6 sua a 乞o na 

Prefeitura de Porto Alegre: 

"Rolar a dvida do Estado sem o saneamento financeiro' 
retardar a ePlosdo de uma bomba rei（うg加． Nas mdos de 
quem? Nas mdos do povo gazcho.9uando chegamos na 
Prefeitura de Porto Alegre em 89, o poder p'blico 
municipai estava devendo os fios庇cabelo pra meio mundo, 
pra Previdnc奴pros bancos. O que fizemos? Endividamos 
mais αIケefeitura como fazem os partidos tradicionais?Nao. 
Nうs fizemos uma reforma tributiria, um saneamento 
financeiro, acabamos com a sonegado, com o desperdcio 
do dinheiro p廷blico, com gastos em supをノ7uos e em 
mordomia.Nos aumentamos o Poder de 加yesガmento 
pblico na sazkた,na ilナa-estrutura da cidade.Enquanto 
加je o Estado gasta 33% da sua receita apenas para pagar 
os戸eros da dvida em Porto Alegre n6s gastamos menos de 
1%.ES危 e a diferenca, es誠 ‘a coragem de mudar." 
(Olvio, 29/08/94) 

Novamente, como percebe-se, a administra 乞o petista em Porto Alegre6 

mencionada para mostrar que 6 possvel um agir poltico diferente do que a Frente 

Popular classifica de "tradicional". Essa experiencia , portanto, 6 utilizada de forma a 

legitimar Olivio Dutra como um homem pblico diferente, porque honesto, 

confiavel, capaz de resolver um dos maiores problemas do estado gacho, a sua 

divida: 

'zssunル  o Estado com uma dvida de maお de 6 bilhうes de 
dlares ndo nos assusta.NOs temos a e写7erだncた  de 
arrumar a casa e de avanぐar, acabar com a sonegado, com 
o desperdcio do dinheiro publico. Nうs temos a coragem de 
mudar. "( Olvio, 29/08/94) 

12 Conforme foi analisado no item anterior, Britto procura mostrar que a voz que defende os interesses 
do Rio Grande do Sul em Brasilia, e que 6 ouvida 6 a dos polticos do PMDB. Por isso ele como 
governador poder trazer beneficios ao estado, ja que 6 uma lideran9a nacional. 
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Mudan9a 6 , portanto, o sentido fundamental atribudo ao jeito petista de 

governar pelo discurso da Frente Popular. Assim, as a6es propostas por Olvio 

Dutra para a administra 谷o do Rio Grande do Sul significam, antes de tudo, mudar.豆  

preciso agir diferente das administra6es anteriores para solucionar a crise nacional e 

regional, ja que estas foram criadas exatamente pela forma "tradicional" de condu9ao 

dos governos. O discurso tamb6m diz que essa mudana exige coragem para ser 

feita, ja que trata-se de uma proposta de governo que imp6e a inversao de 

prioridades, dando voz e poder de decisao aos excludos. Assim, o governante deve, 

al6m de competente administrador, ser um homem de coragem para contrariar os 

interesses dos poderosos, dos corruptos, em favor dos menos favorecidos, em favor 

da maioria da popula o. Nesse sentido, a imagem que se busca construir de Olivio 

Dutra na campanha eleitoral 6 de um homem possuidor das caractersticas 

necessrias para promover mudan9as no Rio Grande do Sul, ou seja Olvio6 

mostrado como um homem corajoso, honesto, que cumpre a palavra empenhada: 

"Gosto da sinceridade e da ノranqueza, sou filho da Bossoroca, sou 

missioneiro. "(Olivio, 07/08/94) 

Observamos que a propaganda eleitoral, ja no primeiro turno, embora de 

maneira bem mais acentuada no segundo turno, ressalta caractersticas que 

afirmariam Olivio como um verdadeiro gacho: seu sotaque, sua infncia e 

juventude no interior do Rio Grande do Sul, sua origem missioneira, sua intimidade 

com as tradi96es da cultura gacha - diversas vezes Olvio aparece tomando 

chimarro, pilchado, e uma vez declamando poesia tradicionalista'3. Essa construao 

13 Olivio com uma cuja de chimarro na mao, declama no programa do dia 28/08/94: "Amargo doce 
que son'd a beびos nos ldbios de prata/tens o perfume da matai banhada pelo sereno./ E a cuja, seio 
morend que Passa demto em m,oノ traduz na sua s加4licidadeノ  a velha hospitaljdade/ da gente do 
meu rincdo." 
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transformaria Olivio Dutra no mais gacho dos candidatos ao governo estadual, 

aquele que preza as tradi96es, que valoriza a verdade, que no tem medo de enfrentar 

os poderosos. Olvio mostra-se ao eleitor como um gacho de verdade, aquele que6 

corajoso e sincero. Virtudes essas atribuidas ao povo gacho atrav6s de um discurso 

que identifica o Rio Grande do Sul como um estado guerreiro, de lutas e resistncia 

ao longo de sua histうria. A rebeldia e coragem do povo gacho, forjadas no passado 

de lutas, estariam, portanto, representadas na candidatura Olvio Dutra: 

''Esta terraPertence aos gaIchos, um Povo que mistura 
sangue Indlo, negro e europeu. て加l Povo que sempreんtou 
Para se manter livre'4 que nunca aceitou ser dominado.E助  
vovo no dia 3 de outubro vai esco肌er seu governador e ndo 
, 」  一 	 1 1 	 ノ5 vai votar em quem posa de bom moGo', mas na verdade 

serve aos Poderosos. Vai votar num galcho'6 missioneiro 
que conhece o campo e a cidade, que pi prefeito de Porto 
Alegre e agora quer comandar todo o Estado. Olvio Dutra 
'o gacho para comandar os galchos. Olvio Dutra'o 
galcho Para dal・ dPo肋たa desta terra a mesma beleza de 
seus campos e de sua gente. Vote em Olvio para honrar 
nossas かadi6es,Para manter nossa rebeldia,Para 
construir umjiauro mais digno para todos os gallchos." (em 
off, 28/08/94). 

O discurso tamb6m identifica o Rio Grande do Sul como um estado especial 

frente aos demais estados brasileiros evocando para isso as caractersticas 

geogrficas do estado e sua hist6ria, que seria de rebeldia em relaao ao centro 

poltico do pas. 

Referente a geografia, o Rio Grande do Sul 6 mostrado como um dos estados 

brasileiros com as mais belas e diversificadas paisagens: 

[com imagens de paisagens do RS] 
"Esta provncia, por qualquer lado que se o疏e,d uma das 
mais belas do Brasil (Visconde de Sao Leopoldo)." 

14γ一一一一一 	」 	, 1 	 1 
imagem ue gaucno a cavaio laanuo. 

15T一一一一一一一  」 	ーー  エ  1、  unagem uo rosto ue nnuo numa teia ue tv. 
16 Imagem de Olvio. 
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"Quem olha para este pampa sem fim, para a amplido do 
万tora!,Para a serra,Para as miss6es,Para as vilas e as 
cidades sabe que esta terra'muito e響ecial, esta terra tem 
tanta histria, tanta tradido, tanta cultura que poderia ser 
um pas, mas'brasileira de corpo e de alllla"(em o氏  
28/08/94) 

Al6m dis belezas fisicas, como foi dito, o Rio Grande do Sul tamb6m se 

diferenciaria pela no submissao ao governo central. A Frente Popular refora o 

discurso que afirma a cultura politica do Rio Grande do Sul como sendo de oposi9ao 

ao centro e do gacho como o povo de maior consciencia politica comparado aos 

demais brasileiros. 

"Se fosse por ti eleitor gazIcho, Collor nunca seria 
presidente (1989: Lula 73% X Co/br 27%) da repblica. 
Bem que tu desconfiastes. O Rio Grande do Sul derrotou 
Color porque o gacho exige mais dos homens pllblicos que 
promessas vazias. Galcho preza afranqueza, ama α 
sinceridade e valoriza o compromisso assumido no fio do 
bigode. Neste 3 de outubro os ga露chos vo votar outra vez 
em Lula e vo escolher um governador com a cara do Rb 
Grande, com a alma do seu povo. Um trabalhador que 
conhece as diノたuldades da vida, mas ル  mostrou 
competncia e coragem para elナentar desafios. Um 
governador do teu jeito que vai governar contigo."(em o比  
dia 26/09/94) 

O fato do ex-presidente Fernando Collor de Mello no ter ganho no Rio 

Grande do Sul, e mais tarde ter sido afastado do governo da republica por corrup9乞o, 

prova que o gacho, que elegeu Lula, foi consciente, pois soube fazer a escolha 

correta. Assim, conforme a Frente Popular, o povo gacho 6 o mais politizado do 

pas, justamente por ser oposi9乞o. Ja foi dito anteriormente que Olivio representa a 

verdadeira candidatura de oposi9ao nessas elei96es, por isso votar nele 6 honrar a 

tradi9ao gacha. 

Essa marca distintiva da oposi9ao poltica do Rio Grande do Sul, bem como a 

questao da constru9ao da imagem de Olivio Dutra como o candidato que melhor 

simboliza os valores atribuIdos historicamente ao povo gacho, como coragem e 
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rebeldia, 6 bem mais explorada nos programas do segundo turno. Isso, 

principalmente, em fim o da vit6ria de Fernando Henrique Cardoso j no primeiro 

turno e deste apoiar Antnio Britto. Vimos que este candidato, a partir do segundo 

turno, passa a reforar a necessidade alinhamento poltico com o governo federal 

como forma do Rio Grande do Sul superar a sua crise. Na outra ponta da polarizaao 

eleitoral, Olivio reforar a autonomia federativa, a rebeldia do gacho como 

elementos norteadores do tipo de liga 乞o que o Rio Grande do Sul deve manter com 

o governo de Fernando Henrique Cardoso, conforme demonstraremos no item 

seguinte que analisa o discurso de Olivio Dutra no segundo turno das elei96es de 

1994. 

3.2-2。  Turno: o discurso do Rio Grande do Sul oposicionista 

No segundo turno continua sendo enfatizada a diferena entre o jeito petista 

de governar e o jeito dos partidos tradicionais, destacando-se principalmente a 

participaao popular e a transparncia dos neg6cios p丘blicos. A referncia mais 

importante desse modelo segue sendo a administraao da Prefeitura de Porto Alegre 

apartirde 1988. 

"Em 1988 んn'ia diversas propostas e candidaturas 
disputando conosco o governo da cidade. O povo nos 
elegeu. Governamos a cidade com transparncia e com 
participado. Em 1992 de novo, havia vrias propostas, 
diversos candidatos. A nossa proposta se d ノとrenciou 
sempre, ノundamentalmente das demais. Os nossos 
adversdrios, nas duas ocasies que disputaram conosco o 
governo da cidade, fizeram muitas promessas, prometiam 
mundos e fundos. Ns ndo fazamos promessas, n6s 
ルamos um desafio, um desafio d cidadania.E esse desがo 
que n6s estamos fazendo pro Rio Grande. A nossa forma de 
governar d a forma participativa, integradora do cidado e 
das suas comunidades nas decis6es politicas de governo, na 
fiscalizagdo, no acompanhamento da ado do governo 
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のeremos inverter prioridades, queremos e vamos combater 
privilgios e enfrentar os Poderosos.E com a sociedade 
mo尻lizada, com a cidbd乞m加 1・e卑フeiladb 9ue n6s va刀lOS 
transformar para me仇or o nosso Rio Grande." (Olvio, 
06/11/94) 

A continuidade da referncia a administraao petista em Porto Alegre, al6m 

de servir para definir os elementos do jeito petista de governar, tamb6m ocorre no 

sentido de demonstrar que Olivio Dutra ja possui experiencia administrativa, que 

suas realiza6es como prefeito provariam que nao 6 despreparado para governar o 

estado como enuncia o discurso de Britto. Procurando provar que o argumento de 

Britto 6 falso, a Frente Popular no s6 segue mencionando a atuaao de Olvio como 

prefeito, como a faz de forma comparativa a administraao do PMDB no Rio Grande 

do Sul, quando Pedro Simon foi governador, estabelecendo um contraste entre as 

formas de governar representadas pelas duas candidaturas agora polarizadas no 

segundo turno. 

"Olvio no governo'garantia de competncia e re嬰peito 
aos recursos p露blicos.Na prefeitura de Porto Alegre, ao 
加vs de rolar as dvidas e adiar os problemas, Olvio 
realizou saneamento financeiro, cobrando sonegadores. 
Implantando a justia Ir訪utriapi possvel pagar salrios 
dignos e realizar as obras que a popula戸O decidiu, obras 
que transformaram Porto Alegre na capital com a melhor 
qualidade de vida do Brasil. Olvio governou com 
competncia, honestidade e coragem de mudar,'Por isso 
que Porto Alegre 曜7rovou Olvio. Agora compare voce 
mesmo com a atuado do PMDB [foto de Pedro Simon] no 
governo, O PMDB dei奴m a marca de sua incompetncia no 
estado [foto de estradas sendo queimadas], o PMDB 
declarou guerra ao magisだrio, congelando salrios e 
botando a Polたル sobre os greyむtas,a evasdo escolar e as 
repetncias aumentaram, oPMDβ deixou o governo do 
Estado falido. (..)."(em off, 31/10/94) 

As acusa6es feitas ao governo do PMDB no programa do dia 31 de outubro, 

de nao conclusao de obras licitadas, de enganar a populaao sobre a real situa o 

financeira do estado, de reagir com violncia s reivindica96es do funcionalismo 



138 

estadual, repetem-se em outros programas da Frente Popular durante o segundo 

turno: 

"Em todas as regies do estado,Perto dd casa dと cada 
gacho podemos encontrar as provas da farsa do PMDBno 
estado [fotos de estradas esburacadas, sem asfalto]. 1990, 
ano ekitoral, o governo do PMDβ publicou anllncios 
carssimos nos jornais para anunciar asfuturas estradas do 
Rio Grande. A m'dia de licitado de estradas subiu de 1 
para 28 por mEs. Ao mesmo tempo o PMDβ mentia que as 
finanぐas do estado estavam saneadas.乃icerrada a ekiao 
com Pedro Simon elei切 senador, lllおteriosamente acabou o 
dinheiro.Mii quilmetros de estradas foram contratados 
antes das eki6es sem que o Estado tivesse dinheiro para 
pagar as obras.E訂1・adas db P叩ei. Houve mais,aCPI do 
de卑7erdib加  do dillheiro P動lico constatou irregMal・idades 
nas ルita6es: super faturamento, falta de pr可etos e 
distor戸es no oramento das obras. O prダuzo desta farsa 
eleitoreira chegou a 43 milh6es de dlares. O governo do 
PMDB frustou as esperancas de milhares de gachos que 
んtamんi anos Por me訪ores esかadas. Agora o candidato do 
PMDB promete aos prefeitos e d s comunidades as mesmas 
estradas que o seu partido anunciou na v'spera das eたなoes 
e ndo ル． At quando o PMDB vai enganar o povo 
gaIcho?'7 " (em off, 09/11/94) 

"28 de outubro, Dia do Funciondrio P露blico. Um bom 
momento Para たmbrar como os Partidos tratam o 
funcionalismo. Quando esteve no governo [foto de Simon] o 
PMDB ndo honrou os compromissos assumidos com os 
servidores [foto dos professores com sinetas nas m言os]. As 
perdas salariais chegaram a quase 3000%.Quando os 
servidores Protestaram o governo do PMDB mandou 
funciondrio bater em funcionrio [foto da Brigada em 
confronto com servidores].Na preノとitura Olvio honrou os 
compromissos, valorizou o funciondismo e qua4ficou o 
servio p鳶blico, pagou salrわs dignos e investiu na 
me疏oria de vida em POrto alegre.DM 15 vote em quem 
trata o funciondrio como cidado."(em o比28/10/94) 

17 Durante essa fala em off, fica rolando na tela as estradas licitadas nao concluidas: "Dois 
Lajeados/Santa Bdrbara. Festa de inaugurafo em 18/07/90, inicio das obras, nunca. 
Montauri/Serafina Corrda. Festa de inauguragdo em 22/08/90, incio das obras, nunca. General 
Cmara/Vendncio Aires. Festa de inaugura cdo em 07/08/90, incio das obras, nunca 
Cacequi/Rosdrio do Sul, festa 庇 inaugura9o em 07/08/90, incio das obras, nunca. Passo dos 
Guedes/BR-158,ノesta de inaugura9do em 01/08/90, incio das obras, nunca. RS-324/R onda Alta,戸sta 
de inaugura9do em 29/09/90, incio das obras s6 em 1994. Santo Angelo/Catuゆe, festa de 
inauguragdo em 03/09/90, incio das obras, nunca. Porto Alegre/Porto Seco, festa de inaugura9do em 
29/09ノ9aincio das obras s6 em 1994. Santoj ngelo/Catuipe,ノesta de inaugura戸o eiil 03/09ノタα 
incio das obras, nunca. Camaqu/Dom Feliciano,戸sta de inauguraぐdo em 14/08ノタaincio das 
obras, nunca. So .Jer6nimo/BR-290, festa de inauguraぐdo em 29/08/90, incio das obras, nunca 
Taquari/Santo Antnio, festa de inaugura9do em 12/07/90, incio das obras s6 em 1993. Max de 
Almeida/Machadinho,ノesta de inaugura9do em 14/03/90, incio das obras, nunca ”. 
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Essas criticas ao governo de Pedro Simon no Rio Grande do Sul, que j豆  

haviam sido feitas durante o primeiro turno da campanha, relacionam os problemas 

do estado a forma de administrar do PMDB, comparando-a com a gesto de Olvio 

Dutra na Prefeitura de Porto Alegre, onde no aparecem a corrup9o, a excluso da 

participa 乞o direta do cidado como procura-se demonstrar que tenha ocorrido na 

administraao de Simon. Al6m das criticas ao governo Simon, a Frente Popular 

tamb6m critica as a6es de Britto na Previdencia Social, colocando o PMDB como 

um exemplo negativo de governo, de gesto dos recursos p丘blicos, definindo-o, por 

isso, como um partido tradicional. 

As denncias de possiveis irregularidades cometidas por Britto na 

Previdencia Social, que tamb6m ja estavam sendo feitas no primeiro turno, 

continuam presentes nos programas da Frente Popular, de forma bastante enftica, 

agora na nova etapa da campanha. As denncias de desvio irregular de verbas 

apuradas pela CPI da Previdncia no Congresso Nacional, colocariam dvidas sobre 

a competncia e honestidade daquele que dizia ter salvado a Previdncia Social da 

falencia. 

"Ested o relatriojllld da CPI que investigouノraudes e 
irregularidades na Previdncia Social. O captulo IV na 
pgina 51 diz que Britto nomeou Renato Menezat. braco 
エー‘一」‘一  J ノ・，！  一  ‘ h一 12 	n 	', ．  、 γ ―  
direito de Cesar Arrieta', para Secretrio Nacional de 
Previdncia Complementar. O c翌,tulo VI na pgina 166, 
acusa Britto de ter戸ito uma legislado de negociado de 
dvidas com os Clubes de Futebol perigosamente lesiva, 
tanto a Previdncia como aos pl・4prios cんbes e comprova α 
negociado irregular de dbito do Botafogo comprometendo 
みitto e o dono do IBOPE, Carlos Montenegro. O relatrio 
foi aprovado com votos do PMDB, confira vocE mesmo." 
(em off, 30/10/94). 

'8Arrieta era acusado de comandar o esquema de corrup9ao que roubou 3 mith6es de d6lares da 
Previdencia Social. 
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O "caso Montenegro" como 6 denominada a negocia o da dvida do clube 

de futebol carioca Botafogo com a Previdencia Social,6 bastante explorado pela 

Frente Popular para associar Britto a corrup9谷o. Nesse sentido, al6m de divulgar o 

teor do relatrio da CPI sobre o caso da negociaao entre o presidente do Botafogo e 

o ministro Britto, tamb6m menciona-se que Carlos Montenegro era ligado ao ex- 

presidente Collor de Mello. Essa lembrana indiretamente minaria a imagem de 

Britto, pois ele estaria sendo associado ao nome de Collor na medida em que 

beneficiou algu6m que apoiou esse poltico publicamente reconhecido como 

corrupto. Com  o caso Montenegro a Frente Popular tamb6m critica as pesquisas 

eleitorais de sofrerem manipulaao em favor da candidatura de Britto. Isso porque 

Montenegro era presidente do instituto de pesquisa IBOPE que na v6spera da elei9ao 

divulgou uma pesquisa apontando a vitria certa de Britto ainda no primeiro turno: 

"O Caso Montenegro. Este' o relatrio final da CPI da 
Previdncia. No relatrio hd um captulo 加teiro destinado 
aos cんbes deノiitebol. j;匂α o que diz o relatrio, pgina 
165: "Durante a gesto de AntnわBritto oBotafogo obteve 
juntod previdncia oparcelamento de seus dbitos deforma 
irregular. Tudo se deu por interferncia direta de Carlos 
Mrontenegro ” 豆tenぐdo ekitor!Montenegro que escrev放  
discursos para Collor e'presidente do Botafogo tamb'm' 
dono do IBOPE 'isso mesmo eleitor, Britto parcelou 
irregularmente as dvidas para oBotafogo de Mbntenegro. 
Este'o mesmo Montenegro que esteve aqui em Porto 
Jlegre nas vsperas ddseki6es dizendo em entrevistas que 
o IBOPE garantia a vitria de Britto no primeiro turno'9 
MPais uma vez apresentamos os fatos, deixamos a vocE 
eleitor o direito de tirar as suas prprias concんsうes"(em 
off) 

A Frente Popular, portanto, com a divulga o das irregularidades que a CPI 

da Previdencia apurava mostra Britto como um poltico envolvido com pessoas 

ligadas a esquemas de corrup9o, poluindo, assim, sua imagem de homem publico 
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honesto. O ataque ao seu trabalho como Ministro tamb6m se da no sentido de 

mostrar que ele no 6 o grande defensor dos aposentados como se mostrava, aquele 

que teria melhorado a vida de milhes de velhinhos com a concesso do reajuste de 

147%. A campanha da Frente Popular coloca que Britto s6 agiu em favor dos 

aposentados, concedendo o reajuste salarial, porque foi pressionado pela justi9a e no 

por iniciativa prpria. 

"Como Ministro, Britto recorreud，んstia para ndo pagar 
os aposentados.No 加たわ do allo o Supremo Tr訪Und 
Federal mandou a Previdnc加Pagar os valores atrasados. 
Uhlmお  antes do lo turno, os aposentados receberam 
benげたios maiores do que o normd mas a alegria durou 
Pouco, Passado o lo turno o Mlllおtrio disse que hay放  
cometido um erro e que os descontos iriam comeぐar.Quem 
ganha um salirio mnimo recebeu sづ  49 reais em 
setembro."(em off, 30/10/94) 

Britto no seria, dessa maneira, o grande defensor dos aposentados, "o melhor 

ministro da previdncia que o Brasil ル teve, que colocou ordem na Previdncia" 

como a sua campanha anunciava, mas sim o contrrio disso, ao propor, por exemplo, 

o fim da aposentadoria por tempo de servi9o, conforme denuncia Olvio Dutra: 

"O ex-ministro da Previdncia chegou al'propor ojllll da 
aposentadoria por tempo de servio com aquek plano 95, 
que somando o tempo de servio com a tua idade tem que 
dar 95 anos Pra ai tu adquかか o direito de se aposentar. 
Estranho que ele no tenha falado isso nesta campanha 
agora coisa que ele defendia quando era ministro, era 
deputado federal. E d bom a gente se cuidar porque aqui no 
Rio Grande nづs temos o IFE o んstituto de Previdncia 
Estadual, que nおndo vamos Privatizar, que nお temos'que 
sanear, ter um gerenciamento adequadoPraekPoderPagar 
as pensionistas (..). "(Olivio, 30/10/94) 

A campanha da Frente Popular coloca que tanto a defesa dos diretos dos 

trabalhadores aposentados, bem como o reajuste concedido de 147% nao foram obras 

do ministro Britto, mas resultado da mobiliza 乞o dos trabalhadores apoiados por 

politicos pertencentes a Frente Popular: 



142 

‘羊.)Nうs na Constituinte batalhamos pra ter o pagamento 
加tegral da 叩osentadoria segundo o que se receb加 no 
ltimo ms ao se aposentar. Essa batalhapi vitoriosa pela 

pressdo dos idosos sobre a Constituinte, mas de尼pra c os 
governos tm戸ito tudo que'artimanha pra ndo cumprir o 
preceito constitucional. "(Olvio, 30/10/1994) 

"Votei no Olvio e vou votar no 011vれporque eu sou contra 
esse regime de enrolado. Os 147%, que'a bandeira do 
Britto, isso quem concedeupi a Justia, graas ao Paulo 
Paim. Eles Pensam que a gente ndo acornPallんl ridio e 
jornal."(depoimento do aposentado Ivan de Oliveira, 71 
anos, 30/10/94) 

Portanto ao lembrar a atua9ao de Olivio Dutra na Assemblia Constituinte e o 

trabalho do deputado Paulo Paim do PT no Congresso Nacional em favor dos 

aposentados, a Frente Popular quer inverter a l6gica enunciada por Britto, 

desmentindo que ele, como Ministro da Previdencia, seja o respons台vel por qualquer 

avan9o em relaao s aposentadorias. Em outras palavras, o discurso da campanha de 

Olivio Dutra ao reivindicar para os polticos da Frente Popular a defesa dos direitos 

dos aposentados, defme o conjunto de foras polticas que verdadeiramente luta 

pelos interesses dos trabalhadores, desmistificando a id6ia desenvolvida por Britto 

em sua propaganda de que foi um excelente ministro da Previdencia Social, que 

atuou em fun9ao da melhoria das condi6es de vida dos aposentados. 

Tanto Olvio como Britto foram deputados federais e atrav6s da compara 乞o 

da atuaao dos dois na Assembl6ia Nacional Constituinte, refora-se a imagem que a 

Frente Popular vem construindo desde o primeiro turno a respeito de cada um deles. 

Assim, mencionando o trabalho de Olivio enquanto deputado federal constituinte, 

reafirma-se sua imagem de politico s6rio, responsavel, comprometido com os 

trabalhadores estabelecida nesta campanha a partir de seu mandato como prefeito. 

Por outro lado, o comportamento do deputado Ant6nio Britto, marcado pela ausencia 

avotaao de temas importantes na Assembl6ia Constituinte, reforaria o que ele 
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mostrou enquanto Ministro da Previdncia, irresponsabilidade e falta de 

compromisso com os trabalhadores: 

‘羊.).Britto faltouadecises importantes na Constituinte: 
quando Britto pi constituinte ausentou-se na叩rova o do 
voto aos 16 anos, na vota es‘わ gatilho salarial e‘わ  
imposto sobre o la町indo impro山tivo. Britto faltou a 44% 
das sesses, se Britto fosse um estudante, seria r町,rovado 
por falta, se fosse um trabalhador seria dem薦‘わpor jus加  
caus'z" 

%..) Olivio sempre est presente na d矛sa dos 
trabalhadores: quando Olvio foi constituinte lutou em todas 
as vota6es em defesa do interesse dos trabalhadores e 
ganhou llola lo do DIAP, com menos de 9 de戸！tas. Olvio 
sempre esteve presente quando o assunto emprego, salrio 
e desenvolvimento. Olvio no governo'garantia 鹿 um 
governo que respeita os trabalhadores."(em o氏27/10/94) 

Essa rela9o estabelecida entre Olivio e a defesa dos interesses dos 

trabalhadores aposentados e mesmo dos trabalhadores em geral na Assembl6ia 

Constituinte e de Britto como um politico tradicional, ligado え  corrup 9o refora uma 

dicotomiaja estabelecida durante o primeiro turno: a de Olivio como o candidato do 

povo e de Britto como o candidato dos poderosos, da elite econmica. Chamadas 

repetidas em muitos programas, refor9am essa identifica9o candidato do povo, 

candidato da elite. Uma delas trazia a imagem de Olivio e Britto se projetando sobre 

o mapa do Rio Grande do Sul, enquanto em off era dito: "Dia 15 de novembro voc 

vai esco仇er entre dois candidatos, um tem compromisso popuたγ o outro es危  

comprometido com os poderosos. Vote no primeiro". Em seguida a imagem de 

Olivio congelava na tela (09/11/94). Um outro momento em que esse antagonismo6 

colocado explicitamente, 6 no programa que comenta o debate entre os dois 

candidatos ocorrido no dia 06 de novembro na RBS TV: 

γ ・ J Nesse debate o assunto erao声turo do Rio Grande. De 
um lado o candidato 成leli編 que desde o primeiro turno 
叩resenta como sua lllaルr qualidade, 15 anos Wガdos em 
Brasilia. Do outro, o candidato do povo gal2cho, que desde o 
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in icio desta campanha mostra o orgulho,acoragem eaん加  
deste Estado por justia e desenvolvimento. "(emog com 
cenas do debate na RBS dia 06/il, Domingo a noite, 
07/11/94). 

Na reafirma 言o do antagonismo acima, Olvio volta a referir-se ao seu 

mandato como prefeito de Porto Alegre, mencionando principalmente a criao do 

Or9amento Participativo, o que teria permitido, segundo ele, a inclusao social, a 

amplia o do atendimento das demandas da popula9o de baixa renda da cidade, 

sempre esquecida pelos governos dos partidos tradicionais. Olivio seria o candidato 

do povo na medida em que prop6e uma forma de governar que inclui a participa9乞o 

popular e a6es de apoio aos que ele denomina de "pequenos": 

"Colocaremos toda a infra-estrutura, toda a mquina de 
governo 山  esta山,secretarias, b rgos, empresas pblicas e 
o sistema financeiro α desenvolver a6es de apoio, de 
incentivo a investimentos prodんtivos e principalmente apoio 
aos micro, Pequenos e m'dios empresrios e agガcultores.E 
desta forma que vamos recuperar o Rio Grande, com a tua 
particIpado. "(Olivio, 31/10/94) 

Baseado no que foi dissertado at6 aqui, pode-se afirmar que dando 

continuidade ao discurso inaugurado no primeiro turno, a propaganda eleitoral da 

Frente Popular procura responder ao que a campanha do Movimento Rio Grande 

Unido e Forte afirmava de maneira mais enftica no segundo turno, de que Olivio 

Dutra, apesar da boa vontade, n石o apresentava as condi96es necess自rias para 

governar o Rio Grande do Sul. Em outra palavras, pode-se dizer que a Frente Popular 

procura anular o sentido da dicotomia "inten 言o e condi9do" para governar 

estabelecida por Britto, atravs da continuidade, no segundo turno, de um discurso 

que al6m de identificar Olivio como o candidato do povo e Britto como o dos 

poderosos, tamb6m demarca diferenas entre o "jeito petista de governar" e o dos 

partidos tradicionais, representados agora no segundo turno pelo PMDB de Britto. A 
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base para a constru o desse discurso so as administra6es da Frente Popular, 

principalmente na cidade de Porto Alegre durante o mandato de Olivio Dutra.. Assim, 

falar das realiza6es da Frente Popular na administra きo municipal comprovaria que 

Olivio possui experincia administrativa, contrariando o discurso de Britto de que o 

candidato da Frente Popular s6 teria boas inten6es, mas lhe faltaria a condi9ao de 

ser um administrador experimentado. O destaque dado a participa9ao popular ea 

moraliza o dos negcios p丘blicos, al6m de definir o jeito petista de governar so 

comparados aos governos de Pedro Simon no Rio Grande do Sul e s atitudes de 

Britto no Ministrio da Previdencia Social, como forma de mostrar que o PMDB6 

um partido de prticas tradicionais e de que Britto n百o possui as condi6es para 

governar o estado que diz ter, quais sejam, a competncia e a honestidade. 

Em que pese elementos do primeiro turno continuarem bastante presentes, o 

discurso da Frente Popular apresenta algo novo no segundo turno, que 6 a rela 乞o 

entre o governo estadual e federal. Essa questo6 condicionada pela elei9ao de 

Fernando Henrique Cardoso como presidente da repblica ja no primeiro turno. 

Britto conta com o apoio de Fernando Henrique Cardoso, a quem havia se aliado 

desde o primeiro turno, para o que rompera com a fidelidade partidria. Dessa forma, 

a novidade no discurso da Frente Popular no segundo turno, fica por conta de 

responder a mais um requisito que Britto estabelece como necessrio ao futuro 

governador do Rio Grande do Sul, qual seja, possuir uma aliana politica, e at 

mesmo pessoal, com o presidente da rep貢blica Essa liga9o, conforme Bntto, seria 

garantia de mais verbas federais para o estado gacho. 

O discurso da Frente Popular vai na dire9o de mostrar ao eleitor que no faz 

sentido a argumenta o de Britto de que ele estaria melhor preparado para governar o 
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estado por ser amigo do presidente da rephblica, de que por esse motivo o Rio 

Grande do Sul passaria a receber mais aten o do governo federal, sendo atendido 

em todas as suas reivindica6es. Nesse sentido - mostrar que a alian9a poltica e 

pessoal de Britto com FemandoHenrique nao 6 garantia de um futuro melhor para o 

Rio Grande do Sul - o eleitor 6 lembrado que em outros momentos o PMDB 

governou o Rio Grande do Sul com aliados em Braslia ou de que mesmo sem 

governar o estado, participou dos h ltimos governos federais, sem que isso tenha 

significado mais recursos para o Rio Grande do Sul ou alguma vantagem na 

resolu9言o de problemas antigos do estado, como por exemplo, a conclusao ou 

melhoria de estradas. 

"Esta questo de que a amizade que 切lporta entre o 
governador e o presidente'falsa, no tem suporte na 
realidade que vive oRル Grande do Sul hd cmos. O Simon, 
por exemplo,pl governador do estado do PMDB, o 
Presidente era o Sarney, o Simon era amigo わSarney, mas 
e alt que trouxe para o Rio Grande 成,Sul? Nada. E agora 
o Itamar, o Britto' amigo dele, o Simon' amigo, lider do 
Senado, o Guazzelli'o Ministro da Agricultura. 9ue 
trouxeram para o Rio Grande 凌） Sul? Vejam, chegou ao 
cmulo da Estrada da Produ o estar interrompida entre 
Lajeado e Estre后 porque no suporta o peso‘た  wn 
caminho. Como ' que os amigos do rei permitiram o 
sucateamento das nossas estradas federais como se 
encontram?" (Eden Pedroso, candidato a vice de Olvio, 
3 1/1 0/94) 

Ainda nesse mesmo programa, sobre o abandono das estradas federais no Rio 

Grande do Sul, apesar da presena do PMDB no governo federal,6 dito que 

"'.．ノMフ governo ノederal α incompetncia 山  FMDB 
continua prejudicando o Rio Grande. Esta'aponte que liga 
Barracdo no Rio Grande 山  Sul a Campos Novos em Santa 
Catarina, ノoram gastos 47 milh6es 庇 dlares na obra, 
回tam apenas 3 milh6es para a sua concluso, mas aponte 
est parada hd lo allo& O PMDB esteve no governo 
estadual e戸‘leral e nゴo conseguiu um tosto para concluir 
α Ponte de Barraco, este'um exempル庇 incomP etncia, 
desperdcio de dinheiro pl2blico e falta de vontade politica 
do PMDB." (em off, 31/10/94) 
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Assim ressaltando problemas que o Rio Grande do Sul possua e lembrando 

que eles permanecem sem solu9o mesmo com a presen9a de politicos do PMDB em 

Braslia, a Frente Popular procura esvaziar o discurso de Britto do necess台rio 

alinhamento com o governo federal, ou seja, quer mostrar que no faz sentido 

afirmar que a afinidade politica e amizade pessoal entre Britto e Fernando Henrique 

seja garantia de recursos para o estado. No intuito de mostrar que os problemas do 

estado continuam mesmo corn o PMDB ocupando cargos no governo federal ap6s a 

redemocratiza9o2o poltica brasileira, al6m de abordar as condi96es precrias das 

estradas federais no Rio Grande do Sul, Olivio tamb6m trata da agricultura gacha. A 

questo agrcola 6 trazida para o embate eleitoral para desmontar o argumento de 

Britto, porque al6m desta atividade ocupar um espao importante no conjunto da 

economia gacha21, o Ministrio da Agricultura em Brasilia tem sido comandado por 

politicos do PMDB gacho. 

20 No governo de Jos Samey (03/1985 a 03/1990) o PMDB do RS esteve presente nos Ministrios da 
Agricultura, com Pedro Simon (de 15/03/85 a 14/02/86) e Justia, com Paulo Brossard de Souza 
Pinto. No governo de Itamar Franco (10/1992 a 12/1994) o PMDB continuou no ministrio da 
agricultura com Sirtval Guazelli e esteve no ministrio da Previdncia Social com Antnio Britto. 
Assim, oPMDB gacho, esteve presente nos dois governos aps a democratizaao poltica, nao tendo 
participado porm do governo do presidente Collor de Mello, entre maro de 1992 e setembro de 
1992. Ver IvIENEGUELLO, op. cit., pA88-196. 
21 Conforme informa o da Secretaria Estadual da Fazenda, em 1985 a agropecuria representava 
16,8% do FIB gacho, passando para 21,8% em 1986 e decaindo para 11,6% em 1993. Em termos de 
crescimento real, o setor agropecurio gacho apresentou a taxa de 10,2% ao ano entre 1991 e 1994. 
As an/discs demonstram que mesmo com o aumento do desempenho agrcola (produao real maior), 
como nos anos de 1992 e 1993, o setor agropecu白rio perdeu participa9谷o no produto global gacho 
pelo fato de terem os preos agrcolas aumentado bem menos que os da indstria e servi9os. 
Conforme an/disc das finanas do estado, o desempenho agropecurio no ano de 1985 foi bom tanto 
nacionalmente como no Rio Grande do Sul, destacando que devido s condi9es climticas a 
produ 豆o do setor primrio nacionalmente apresentou o maior crescimento dos ultimos nove anos, 
apresentando um acrscimo superior somente nos anos de 1971, 1974 e 1977. 0 mesmo no ocorreu 
em l986, quando houve queda na produao agropecu自ria brasileira e gacha. No Rio Grande do Sul 
houve decrscimo de 23% em rela 谷o a 1985, sendo as maiores perdas verificadas na produ9きo da 
soja e do milho Em 1987 o desempenho agropecurio voltou a ser positivo no Brasil e no Rio Grande 
do Sul devido a condi戸es clim自ticas favorveis. Essa recupera9谷o da agricultura se deu em meio a 
um contexto de economia em declinio. No Rio Grande do Sul o crescimento foi de 33% em rela 含o a 
1986. Em 1987 enquanto a safra nacional de gros foi satisfatうria, o Rio Grande do Sul apresentou um 
resultado ruim, com uma taxa de 1 9,5% do produto real em rela o a 1987, ocorrendo uma queda 
acentuada no Valor Bruto de Produao (VBP) dos principais produtos: milho, soja e trigo, pequeno 
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"Voc se lembra agricultor ga2cho, o l〕MDB esteve no 
Governo Estadual com Pedro Simon e ocupa cargos no 
Governo Federal hi lo anos. Simon foi ministro da 
Agricultura de Sarney e lider de Itamar no Senado. Brittofoi 
ministro da Previdncia e Guazzelli' ministro da 
Agricultura 鹿  Itamar. 』gricultor ga2lcho,a sua vida 
melhorou por causa disso?NOgoverno do Estado, Simon e 
Guazze坊 vetaram duas vezes o projeto‘た seguro agricok 
feito pela bancada do PT."(em off, 05/11/9の  

Denuncia-se principalmente a falta de apoio por parte do governo ao produtor 

rural, especialmente ao pequeno produtor: 

"guer dizer, o banqueiro tem o seguro para seus 
invest切zentos, o agricultor n如 tem seguro nenhum.Ento 
n6spr曜,usemos o seguro agrcola; at porque o Estado tem 
α Companhia Unido 庇  Seguros Gerais, uma empresa 
"blica que tem que ter uma finalidade social, pois por duas 
vezes que'4,resentamos esta ProPosta na Hssemb尼ia 
Legislativa o governo山PMDB a negou,avetou."plivio, 
05/11/94) 

acrscimo no VBP do arroz. Em 1989 o setor agropecu自rio gacho se recupera, mas nacionaimente o 
crescimento 6 baixo, 2,24% do produto real comparado com 1988. No Rio (3rande do Sul foi 
recuperada a produ o fisica da soja e milho, aps a safra frustrante de 1988, devido a problemas 
climticos. Assimっ  o crescimento do setor agrcola gacho foi de 16,3% em rela 豆o a 1988. 1990 foi 
um dos piores anos em termos de desempenho econmico, o que refletiu-se tambem no setor primrio, 
que apresentou queda nacional e no estado gacho. A produ 含o brasileira decaiu 10,2% sobre 1989, 
devido a falta de crdito a produ 芭o, escassez de recursos dos produtores e pre9os agrcolas nao 
compensadores. No Rio Grande do Sul a redu 乞o na produ 言o foi de 4,5% comparativamente com 
1989. 1991 a agropecu自ria cresce 2,5% no Brasil e no Rio Grande do Sul tem uma diminui9ao de 
21,2%, devido ao fracasso da safra de vero. O estado recupera-se em 1992, quando o setor primrio 
apresenta um desempenho excelente de 35,9%. Nacionalmente tambm no h queda, com um i ndice 
de produ o real de 6,5% em rela9言o ao ano anterior. 1993 foi inn ano em que a economia nacional 
cresceu 4,96% em compara9o a 1992, mas a agropecuria teve queda de 1,94%. A economia gacha 
tambm cresceu, apresentando uma taxa de 7,3%, maior ndice de crescimento desde 1986. Nesse 
contexto a agricultura manteve o desempenho favorvel de 1992, crescendo 5,2%. 0 ano das elei96es, 
1994, verificou-se um crescimento do setor agropecu自rio nacional com 7,47% em rela 豆o a 1993 e 
redu をo no setor primrio gacho de 4,17%.Ver Anilise das Finanas do Estado, srie Finan9as do 
Estado, estado do Rio Grande do Sul~ Secretaria de Estado da Fazenda, Gabinete de Oramento e 
Finanas, volumes XXXV ao volume XLIV, de 1985 a 1995, respectivamente. 
Deve ser levado em conta que muitas vezes o bom desempenho da produ9言o agropecuria apresentado 
em alguns anos, como vimos, no significam necessariamente grandes ganhos ao produtor, pois a par 
dos ganhos em produtividade,6 importante observar que o produtor de modo geral foi desfavorecido 
pelo resultado da rela 豆o de troca, onde o pre9o dos produtos agrcolas so menores e tambm pelos 
indices de inflaao alta at 1993, refletindo nos emprstimos agrcolas a serem saldados pelos 
produtores. Olivio ao levantar a questo da agricultura gacha deve levar em conta essa disparidade 
entre produao e ganho do produtor, de preos agrcolas no compensadores, criticando a falta de uma 
poltica que incentivasse o crdito a produao principalmente aos pequenos produtores onde a 
escassez de recursos 6 maior. 
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Novamente o discurso define os politicos da Frente Popular como os 

・verdadeiros defensores dos interesses dos trabalhadores, no caso, dos trabalhadores 

rurais ao propor o seguro agrcola.. Ao contrrio, o PMDB 6 colocado como um 

partido que defende os interesses dos grandes, ja que impede a aprova o de medidas 

que favore9am a vida do trabalhador, do produtor rural. Portanto est sendo dito que 

o desenvolvimento econmico do estado, atrav6s da melhoria da agricultura e 

consequentemente das condi96es de vida do trabalhador gacho independem da 

presena do PMDB no governo federal, ou da alian9a polilica entre o governador do 

Rio Grande do Sul com o Presidente da Rep立blica, pois trata-se de uma questo de 

projeto politico. O discurso eleitoral atua no sentido de demonstrar que quem tem um 

projeto de desenvolvimento para o estado 6 a Frente Popular e n豆o o PMDB, que faz 

parte do governo federal ha anos e nada faz pela melhoria da agricultura e das 

condi戸es de vida do produtor rural, como demonstraria o caso da no aprova o do 

seguro agrcola mencionado por Olivio Dutra. 

Reforando o que ja foi comentado em pargrafos anteriores, Olivio Dutra 

quer demonstrar que tem condi96es de fazer um bom governo, mesmo que no 

possua o requisito estipulado como fundamental por seu advers台rio - ser aliado 

politico do presidente eleito. Evidencias para provar simultaneamente a falsidade 

dessa prerrogativa e a competncia para governar de Olivio, sao mais uma vez 

buscadas na administra9乞o petista de Porto Alegre. A situa9o da capital gacha, 

ap6s a passagem de Olivio na Prefeitura, 6 comparada com a situaao do estado. O 

resultado desse contraste 6 desvantajoso para o Rio Grande do Sul, pois enquanto6 

mostrada uma Porto Alegre melhor ap6s o comando de Olivio, o estado gacho 

visto com a permanencia de antigos e graves problemas e com menos recursos 
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federais, mesmo ap6s a aliana politica de Britto com o governo federal, consolidada 

em seu cargo de ministro no governo Itamar Franco: 

"Com Britto no governo federal o Rio Grande do Sul ficou 
em 24o lugar na distribuio 山 verbas. Com  Olvio na 
Prefeitura, Porto Alegre est em loんgar em qualidade庇  
vida." (em off, 30/10/94) 

Portando, mostrando as carncias do estado, mesmo com a presena de 

polticos do PMDB ga丘cho no governo federal h alguns anos, a Frente Popular tenta 

provar que a liga9o politica entre Britto e o governo central no significa garantia de 

desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 

A Frente Popular inverte o sentido positivo que o discurso de Britto da a sua 

rela9きo com o presidente eleito. Assim, o que 6 enunciado por Britto como umi 

qualidade indispensvel para bem governar o Rio Grande do Sul,6 significado pela 

Frente Popular como algo negativo onde a rela9o poltica 6 concebida como uma 

rela o pessoal de troca de favores entre "compadres". Contrapondo-se ao 

apadrinhamento politico e え  submisso do Rio Grande do Sul, que seria a 

consequencia da proposta de Britto, a Frente Popular apresenta um discurso de 

exalta9ao da altivez e do orgulho que caracterizariam o povo gacho: 

"Na TV o candidato do PMDB reclamou que o Rio Grande 
山 Sul ficou em vigsimo quarto lugar na distribui戸ode 
verbas federais neste allo.O oramentopi elaborado ano 
passado quando Brttto era Minおtro‘五l Previdnci4 quer 
‘ルer, Britto ajudou afazer o oramento que‘加criminou o 
Rio Grande ‘わ Sul e est criticando uma coisa que ele 
mesmo fez, e o que ' pior, se omitiu, isso se chama poltica 
‘五l esperteza 且gora diz que por ser amigo‘た Fbrn ando 
Henrique vai trazer recursos Para o estado. Britto est 
可とndendo o声turo presidente dizendo que ele vai distribuir 
os recursos pl2blicos somente para os seus amigos [fotos de 
Fernando Henrique com Antnio Carlos MagaTh豆es e 
Marcos Maciel] e est dizendo que o Rio Grande no tem 
orgulho e deve ficar eternamente dependendo dos favores de 
Bras疏α． O Rio Grande precisa de dignidade,庇um governo 
compなapOl加ca que mobiルe a sociedade e que se 
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comporte com firmeza e altivez, que tenha projetos e exija 
just争lna distribuio de verbas federais, um governo com 
coragem de mudar, agora'Olvio."(em（進 27/10/9の  

Reafirma-se, dessa maneira, o que a Frente Popular vinha definindo desde o 

primeiro turno, ou seja, de que Britto 6 um politico tradicional, que governa na base 

do compadrio, em beneficio dos amigos e no em favor de todos, sem discrimina 乞o 

partidria. A proposta de Britto acabaria por evidenciar a cultura politica do PMDB, 

atribuda pela Frente Popular, de legitima 乞o do tratamento privilegiado a alguns. 

Com  isso, demarca-se mais uma vez a diferena entre o jeito petista e o jeito 

tradicional de governar, esse baseado em rela6es pessoais na obten9o de verbas e 

favores e o primeiro em projetos politicos: 

''Este radoc加io do nosso adversrio de que ekd 
amigo do presidente e que o povo gaucho por isso deve 
votar nele'equivocado.F匂abem, nesse argumento 
ele es危deixando claro para voc ekitor que a cultura 
dek,a cultura do seu Parlldo'de governar Para os 
amigos e para os compadres.且 FrentePOPular quer 
ノrazer um governo para os ga"chos, sem discriminar 
ningu'm e nenhum prefeito, seja de que partido血  
ser 凄scriminado pelo governo do companheiro Olivio 
Dutra." (Eden Pedroso, vice-de Olvio, 27/10/94) 

A Frente Popular no defende o isolamento do Estado em rela9o ao poder 

central ao criticar a postura de seu advers自rio, que afirma que esta relao s66 

possivel e benfica ao Rio Grande do Sul caso o governo estadual tenha a mesma 

linha politica que o governo federal. Em outras palavras, dizemos que o discurso 

eleitoral de Olivio ao colocar-se contra a postura de Britto, no est apregoando o 

separatismo do Rio Grande do Sul em rela o ao centro, nao est negando a 

necessidade de relacionamento entre o governo estadual e federal, mas sim negando 

o tipo de relacionamento proposto por Britto baseado na intimidade pessoal entre 

governador e presidente. Olivio defende a autonomia federativa, o que definiria uma 
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relaao de respeito entre o estado e o governo federal, mas nao de submiss乞o. Dessa 

forma, Olivio lembra que no contexto federativo a colora9ao politica diversa entre 

ele e o presidente eleito no implica necessariamente isolamento ou 

ingovernabilidade do Rio Grande do Sul, como Britto quer fazer crer ao eleitor 

"Nbs temos orgulho山 termos ガ山 o canddato a Presidente 
dl replblica que era o nosso companheiro Lula, vitorioso 
inclusive aqui no Rio Grande. Mas n6s respeitamos α 
deciso das elei96es, o pr‘承ssor Fernaiuわ  Henrique 
Cardoso foi eleito Presidente da Repl2blica, nds vamos 
construir aqui no Rio Grande,a Frente Popular vitoriosa, 
um governo 凌  integr町ao, megrador do Estado, 
integrando-o bem no contexto戸山rativo com o respeito e α 
altivez que ele merece. Ns achamos que o Rio Grande se 
afirma na medida em que tiver politica e na medida em que 
tiver um governo transparente, trailボ’rmador 
participativo."(07/11/9の  

Olivio lembra que, apesar do resultado finaF que elegeu Fernando Henrique 

Cardoso presidente do Brasil, no Rio Grande do Su1 o candidato com maior 

vota きo foi Lula Isso, associado ao que j自  havia sido mencionado no primeiro turno, 

de que Lula tamb6m venceu Color nas elei戸es de 1989 aqui no Rio Grande do Sul, 

reforaria a imagem do estado ga立cho como um estado de voto oposicionista. 

Essa postura da Frente Popular de valoriza9o da autonomia federativa, que 

no aceita seguir de forma submissa as diretrizes da politica do governo central, ou 

seja, uma postura que valoriza a independncia, a altivez, e at6 mesmo a oposi9o 

politica em relaao ao centro tem razes histricas profundas no Rio Grande do Sul 

Eatravs do resgate desse passado, que vem え  tona como sendo um passado de lutas 

e de coragem, que a Frente Popular, no segundo turno, refora a identidade do Rio 

22 Em 1994, Fernando Henrique obteve 54, 27% dos votos vlidos, seguido de Lula com 27,04%. Dos 
27 estados brasileiros, Fernando Henrique foi vitorioso em 25, sendo que nos dois restantes, Distrito 
Federal e Rio Grande do Sul, o primeiro lugar na votaao foi de Lula (dados do Tribunal Superior 
Eleitoral). 
23 Em 1994, no Rio Grande do Sul, Lula obteve 33,48% dos votos vlidos e Fernando Henrique, 
29,57% (Tribunal Superior Eleitoral) 
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Grande do Sul como um estado de oposi9乞o ao centro, de rebeldia e de disposi9o 

para enfrentar as injusti9as. O passado vivificado atravs de textos e imagens repletas 

de elementos da cultura tradicionalista gahcha, nos programas da Frente Popular,6 o 

da Revolu9ao Farroupilha, da Revolu9ao de 1930, do Movimento da Legalidade em 

1961. Juntamente a esses epis6dios mais remotos, aparecem aqueles 

cronologicamente mais recentes, lembran9as ainda vivas na memria de muitos 

eleitores que testemunharam o Movimento das Diretas J, em 1984 e as elei戸es de 

1989, onde Lula derrotou Color no Rio Grande do Sul. A lembrana desse passado 

daria sentido ao discurso do presente, ou seja da Frente Popular no segundo turno 

dessas elei96es, que 6 de um Rio Grande do Sul oposicionista, altivo diante do 

governo central. 

'zhおtria deste estado no foi construida com submisso e 
ooeaencza a nisrorza ao h:10 じranae j01 COflSZTUUW Peia 
coragem凌,s gadchos,'uma histria山muitas んtas.zんta 
庇  &p' Tiaraju dando sua ガ成lpelo sonho 庇  uma 
sociedade mais justa, αんta dos Farrapos na 庇ゾとsa山seus 
dreitos contra o poder do Imprio, dos imigrantes prjando 
um mundo novo com seu trabalho, んta de revoんciondガos 
contra a discriminα戸O do poder central [foto da Revolu o 
由 30], luta pela defesa da legalidade, luta dos estudantes, 
如s trabalhadores, 庇  homens e mulheres que exigem 
liberdade. O gacho no se entrega, mesmo quando α んta 
se apresenta desigual. Anos de resistncia [foto do ex- 
presidente Mdi同,luta pela anistia, luta pelas Diretas, 
pela democracia '.．ノ． "(em off, 06/11/9の  

O discurso do passado de lutas do Rio Grande do Sul criaria assim, as marca 

que identificariam o gacho: a coragem e a rebeldia. O gacho seria acima de tudo 

um guerreiro, aquele que mesmo diante das maiores dificuldades no teme enfrentar 

os mais poderosos e fortes na defesa de seus ideais de liberdade e justi9aE aquele 

que nao se subjuga, n乞o se submete e luta at o fim, um povo de fibra, como fala 

Olivio em seu ltimo programa. 
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"E鹿lois由15庇novembro queremos a tua particアα9ao, 
vamos arregaar as mangas e mostrar que afibra histうrica 
山nosso povo est viva em cada um叱n6s. E oルturo do 
Rio Grande ser do tamanho dlnossa vontade, generoso 
como a nossa alma, justo como a nossa consciencia." 
(Olivio Dutra, 12/11/94) 

"O Rio Grandeルfoi cendrio de muitos atos de coragem. Os 
Poderosos nunca meたram me面 noPovo galcho.Nes加
たrl・‘1,ldO tem batalha decidida antes ‘わ丘lhmo soldado 
entregar sua anna. Este pi o erro 山 candidato dos 
Poderosos, ek esqueceu que ga2cho no se curva, que 
ga"cho no se vende, que gacho no a而ilte que seu vo切  
seja levadoa cabresto Por Pesquisas ou manchetes.Ek 
esqueceu os nossos bens mais oreciosos: o orulho e α 
reoeiaiaイ・  ・  J ー（emoit, 12/11ノ94) 

Percebemos que a Frente Popular refor9a o discurso que define as marcas 

identid言rias do gacho como a coragem e a rebeldia, e consequentemente o 

oposiciomsmo do Rio Grande do Sul. Isto , as caractersticas atribuIdas ao povo 

ga立cho, por si s6, determinariam o tipo de integraao que o Rio Grande do Sul 

deveria estabelecer com o governo federal, marcando a diferena com o seu 

advers自rio politico, que como foi transcrito, "esqueceu os nossos bens mais 

preciosos: o orgulho e a rebeldia" ao propor uma adeso total ao projeto politico 

federal como inica forma de salvar o Rio Grande do Sul da crise. A postura de 

Britto, interpretada como uma dependencia dos favores de Brasilia, iria, portanto, 

contra a i ndole rebelde do gacho, negaria seu passado de lutas, feriria seu orgulho 

atravs da submisso. 

Nesse contexto, em oposi9ao a Britto, Olivio Dutra constitui-se como o 

candidato capaz de manter a nossa independencia: 

"Olhe bem os dois candidatos, veja qud dos dois acha que 
o Rio Grande deve戸car eternamente dependente de Braslia 
[foto de Britto ao lado de FHC] e qual deles sabe [foto de 
Olvio tomando chimarro] que o Rio Grande tem dignidade 

24 Esse texto 6 acompanhado da imagem de um gacho se "pilchando", colocando esporas nas botas, 
guaica na cintura e o chapu com barbicacho na cabea. Depois esse gacho monta um cavalo e surge 
a imagem de vrias pessoas, de todas as idades, com bandeiras do PT. 
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para exigir o que'justo sem depender dos favores de 
ningu'm."(em off, 06/1 lDの  

O tipo de relacionamento que o Rio Grande do Sul deveria manter com o 

governo central, proposto pela Frente Popular, associa a imagem do candidato Olivio 

Dutra a de um verdadeiro gacho. Isto d , Olivio apresenta-se como o candidato que 

tem fibra, que 6 corajoso, e por isso com condi96es de manter a dignidade, o orgulho 

e altivez do Rio Grande do Sul frente ao governo federal. Durante o primeiro turno j. 

apareceu essa idia de que Olivio 6 o candidato que encarna os valores da 

sinceridade e da coragem do verdadeiro gacho, porm, essa constru9o6 melhor 

elaborada agora no segundo turno. Na identifica縛o de Olivio como um gacho de 

verdade, diria que como o mais gahcho dos candidatos, a Frente Popular em seus 

programas utiliza-se fartamente da indument自ria e sImbolos da cultura gacha, como 

o chimarro25, o churrasco, as paisagens de campo aberto com cavalos soltos, a 

msica e poesia tradicionalista. Ressalta-se a origem humilde do candidato, a sua 

procedncia do interior, como observa-se no programa do dia 29 de outubro, quando 

o prprio Olivio, de forma muito carismtica e emotiva, fala de sua inf言ncia, de sua 

familia, de sua origem missioneira. "E nasci em Bossoroca, que naquele tempo era 

distrito de So Luiz Gonzaga, eu sou portanto, missioneiro"26. Em fun9ao da sua 

procedencia, Olivio passa a ser adjetivado como o "galo missioneiro", aquele que6 

25 Em alguns programas no segundo turno aparecia uma pessoa com uma chaleira enchendo uma cuia 
de chimarro, ao final da tomada, ela sorvia o mate e mostrava a cuja onde estava anexado uni adesivo 
de Olivio Duira. Essa imagem era acompanhada de um solo musical de acordeo e do seguinte texto 
em off:"Mlroda de mate ndo esque9a de lembrar que Olvio tem o sotaque.acara do Rio Grande." 
26 A fala de Olivio nesse programa 6 intercalada com a declamaao de urna poesia tradicionalista por 
Jaime Caetano Braum exaltando a procedncia missionena e humilde Olivio: " filho dum casal 
nobre, da procedncia mais pura/ Oivio bebeu ternura num rと7ncho de um i ndiくフ pobre/ A瓦 onde o 
sol se descobre/E aparece o Uruguai/Aprendeu da mde e do pai! Desde os tempos de menino!Que 
pra encontrar um destino/Tem que saber Pra onde vai.!Nosso Pago Precisa de um んフmem de 
competncia/く加e tenha amor e pacincia! Frente d misria e d fome.! Ns precisamos de um homem 
para qua匂uer circunstゴncia/Seja do povo ou da estincia.!E Olvio Dutra'esse nome." 
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"valente e lutador", conforme decantava o jingle27 da campanha no segundo turno, 

na voz do cantor tradicionalista Ant6nio Gringo. 

Olivio, enfim,6 o candidato que veste bombacha, toma chimarro, que tem a 

alma sincera, que "assume compromissos olhando voc nos olhos"(lO/l 1/94), que 

traz na fala o sotaque caracterstico do Rio Grande do Sul, configurando-se, portanto, 

no prot6tipo do gacho, no "ga"cho de verdade". Essa imagem tamb6m agiria no 

sentido de estabelecer um elo entre o candidato Olivio e o eleitor do interior do 

estado28, que seria capaz de reconhecer-se, enquanto gacho, na candidatura Olivio 

Dutra. 29 :29 "Para quem'ga"cho de verdade e tem coragem de mudar, agora 

OlvEo. " (3 1/1 0/94) 

Resumindo o que apresentamos nesse item, podemos dizer que devido え  

polariza o da disputa, no segundo turno ocorreu unia acentua 言o nas criticas entre 

os candidatos. Desta forma, Britto, que no primeiro turno procurou manter uma 

postura de no ataque direto aos seus concorrentes ao executivo estadual, defendendo 

uma campanha eleitoral baseada somente em debates de propostas e de projetos de 

governo, passa no segundo turno, a criticar sistematicamente a administra9瓦o petista 

27 LeIra do jingle: "Vamos acabar com a tristeza1Quero ver o pdo na mesa do povo trabalhador/ 
VainくフSq伽a nossa garganta! Pra cantar essa esperana em Porto Alegre e lm interioγノOlivio 9w 
nasceu ml Bossくmxa/4brロα al"m e nos coin'くxa,8auchaIb doガn或く渥与α tomar o mate dl alllijMeノ  
Eajudar o RloGra,uたa resgatar o seu valo?ゾTraz teu apoio companheiroPra esse galo missioneiroノ  
gue'valente eんたidorノ Vamos com coragem de mudar/ Todos c フm Olviフpm ganharノVamos todos 
com coragem de mudar/Agora ' Olvio pra ganhar./ Olivio." 
28 A geograla partidria mostraria o PMDB com mais fora no interior do Rio Grande do Sul e o PT 
como o partido com mais fora na capital e regio metropolitRna 
29 Esses elementos da cultura tradicionali血 que 01命。 carregava buscavam identifica o com 。  
eleitor, a partir do reconhecimento de si no outro, conforme coloca Maria Helena Weber sobre os 
Fogramas eleitorais: "a imagem positiva do candidato e do programa depende da forma戸o de um 
eん enかe caiuIi‘た2to e eたilor ca1フaz de Provocar reconhecimento, ade9Ua戸o, beleza, sulフresa, 
impacto, sentido, credibilidade, serenidade, fora/energia, cumplicidade e vitalidade num programa 
diferenciado, com sincronia, ritmo, impacto, equ液brio, se舛encia, clareza, personalidade e 
identidade." WEBER, Op.cit, p.51. 
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de Porto Alegre30. A Frente Popular, por sua vez, acentua o que ja vinha fazendo no 

primeiro turno das elei96es, ou seja, apresenta denncias de irregularidades na 

administraao de Britto no Ministrio da Previdencia Social, passando a CPI da 

Previdencia a ocupar grande espao nos programas de Olivio. Tamb白m continua 

responsabilizando o governo de Pedro Simon do PMDB no Rio Grande do Sul pelos 

problemas que o estado enfrenta associando o nome de Britto a esse partido. Essas 

crticas so acompanhadas de um discurso, que a exemplo do primeiro turno, 

valoriza uma forma de governo participativa e transparente que teria sido inaugurada 

em Porto Alegre a partir da administra o de Olivio Dutra em 1988. Isso d-se muito 

em fun9o da dicotomia "intenao e condi9o"3' para governar o estado estabelecido 

pelo discurso de Antnio Bntto nesta campanha eleitoral. Assim, responsabilizando 

o PMDB pelos problemas do Rio Grande do Sul, associando o nome de Britto a esse 

partido, expondo os erros de Britto na Previdncia Social, ou seja, definindo a sua 

maneira de governar como uma forma tradicional movida pela corrup9o e excluso 

da maioria da popula o, a Frente Popular comprovaria que a dicotomia estabelecida 

pelo discurso de Britto 6 vazia de sentido,6 incoerente, j自  que ele no seria o politico 

honesto e competente administrador phblico como vinha se apresentando. 

As condi96es do embate, no segundo turno, colocavam Britto na linha de 

apoio de Fernando Henrique Cardoso, rec6m-eleito presidente. A partir dessa 

situa9ao Britto acrescenta o alinhamento politico com o governo federal como uma 

condi9ao fundamental ao futuro governador do Rio Grande do Sul. No sentido de 

3 Os programas de Britto no segundo turno passam a ter um quadro denominado "Porto Alegre que 
voc nうo v na tv do PT", aludindo ao programa "Cidade Viva" da Administra 豆o Popular. Neste 
quadro sistematicamente so feitas criticas え  administra 石o petista na capital gachaっ  na rea da sade, 
educa9o, gera o de empregos, oramento participativo, etc. Cabe dizer que a campanha eleitoral 
num determinado ponto parecia ser muito mais municipal do que estadual, reeditando, de alguma 
fonna, a disputa entre Britto e Olivio a Prefeitura de Porto Alegre em 1988. 



158 

mostrar que isso no6 necess自rio, a Frente Popular passa a referir-se ao governo do 

PMDB no Rio Grande do Sul e a participa9o de politicos desse partido em nvel 

federal, como prova de que a liga9乞o com o governo central n乞o significa 

automaticamente melhoria da situa 乞o s6cio-econmica do Rio Grande do Sul. A 

id6ia desenvolvida pela Frente Popular 6 de uma rela9o com o centro poltico 

nacional dentro do contexto federativo, que no prescreve um necess自rio 

alinhamento politico-partidrio entre os governos estadual e federal para que as 

unidades federativas recebam recursos da uniao. A Frente Popular configura a 

ligao com o poder central proposta por seu adversrio como sendo de dependncia 

ou submisso do Rio Grande do Sul, o que esmagaria o orgulho gacho. Em sentido 

contrrio a esse, o discurso de Olivio Dutra exalta a altivez do gacho, a partir da 

glorifica 乞o de um passado que identifica o Rio Grande do Sul como um estado de 

lutas e oposi9o ao governo central. 

31 Conforme foi colocado no momento da anlise do discurso de Bntto, este teria nAo s vontade, 
como Olivio, mas tambm as condi96es necessrias para bem administrar o Rio Grande do Sul. 



CONSIDERAOES FINAIS 

A analise do discurso dos candidatos Ant6nio Britto e Olivio Dutra nas 

elei96es estaduais levaram a algumas respostas em rela 乞o s questes colocadas 

inicialmente. 

Primeiramente, em rela o え  constru9o imagem dos candidatos como 

politicos "no tradicionais", podemos concluir que ambos associaram a isso o 

conceito de honestidade, de respeito ao dinheiro phblico, sendo que Bruto enfatizou 

mais a questo da competncia administrativa, ou seja, seria diferente do "politico 

tradicional", na medida em que organiza, age, resolve os problemas. Olivio se 

afastaria da imagem nefasta do "politico tradicional" ao valorizar as demandas da 

maioria da popula o, sempre deixadas de lado pelos governos tradicionais que 

favoreceriam uma elite econ6mica. A base para a forma9o dessa imagem em 

Antnio Britto foi a experincia como Ministro da Previdncia Social e em Olivio 

Dutra o mandato de prefeito na cidade de Porto Alegre. 

A constru9o da imagem dos candidatos foi feita de forma simult含neaa 

abordagem das causas da crise do Rio Grande do Sul, relacionada por ambos a forma 

de governar o estado. Nesse sentido, Bntto aponta a crise econmica e financeira do 

Rio Grande do Sul, como decorrente da falta de competncia administrativa, de 

eficiencia no gerenciamento do estado, enquanto Olivio Dutra responsabiliza a forma 

"tradicional" de fazer poltica dos governos anteriores, entendida como corrupta e 

excludente. A partir disso, apontam como solu9o novas formas de governar, que 

para Britto 6 a da competencia administrativa aliada ao apoio do governo federal e 
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para Olivio o jeito petista de governar. Enunciando esses discursos, cada candidato 

coloca-se como o mais preparado para governar o Rio Grande do Sul e criam os 

cortes antag6nicos para tomar nulo os sentidos estabelecidos pelo seu opositor. Britto 

estabelece o antagonismo entre inten o e condi9ao para governar o Rio Grande do 

Sul, reconhecendo que seu advers自rio tamb6m quer o melhor para o estado, mas no 

possui as condi96es necessrias para isso: competncia e aliados politicos dentro do 

Rio Grande do Sul e no governo federal. Bntto assim, coloca Olivio como 

representando o isolamento do Rio Grande do Sul e sua conseqiiente 

ingovemabilidade. Britto tambdm constitui-se como o candidato da unidade, capaz 

de unir pensamentos polticos opostos em nome do desenvolvimento do estado, 

definindo Olivio como radical e inflexivel em sua postura poltica. Olivio Dutra, por 

sua vez, estabelece o antagonismo entre jeito petista de governar e o jeito tradicional, 

identificado como sendo o jeito do partido de Britto, o PMDB. O jeito petista seria 

uma nova forma de governar, diferente do que at hoje ocorreu no Rio Grande do 

Sul, porque baseada na seriedade com o dinheiro p立blico e na valoriza o da 

participa o popular no governo, O jeito petista antagoniza Olivio e Britto, entre, 

respectivamente, candidato do povo e candidato dos poderosos, candidato de 

oposi9ao e candidato do continuismo. 

Motivado pelo que ja ocorreu em outros momentos da hist6ria do Rio Grande 

do Sul, onde as dificuldades econ6micas e sociais foram atribudas a um tratamento 

discriminat6rio por parte do governo central, fazendo ressurgir um discurso 

regionalista - conforme vimos que ocorreu na conjuntura dos anos de 1950 e 1980 -, 

procuramos verificar se o discurso eleitoral em 1994 tamb6m responsabilizava o 

governo federal pela crise econ6mica e financeira do Rio Grande do Sul, naquele 
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momento. Concluimos que no discurso de Ant6nio Britto 6 atribuida parcela de culpa 

ao governo federal pela situa9乞o do Rio Grande do Sul, como nas conjunturas 

passadas. Em 1994, menciona-se a discrimina o do centro politico nacional como 

algo que faz parte de nossa histria. "todo mundo sabe que o Rio Grande do Suld 

discriminado pelo governo federal (..) ". Tamb6m foi indicado que queixas desse 

tipo estiveram presentes no discurso dos candidatos ao Senado Federal pelo Rio 

Grande do Sul. A discrimina9o foi entendida principalmente como recebimento de 

menos verbas pelo estado gacho do que por outras unidades da federa9o, como 

uma questo de injusti9a tributria.. Isso teria afetado a infra-estrutura do Rio Grande 

do Sul, principalmente as estradas. Entretanto, h uma diferena fundamental em 

rela o ao discurso da discrimina 含o enunciado em 1950 e 1980, ja que em 1994, 

esse discurso regionalista no suscita o discurso de necess自ria oposi頭o ao centro 

para resolver a situaao. Pelo contr自rio, Britto apresenta como solu9乞o a 

discrimina o do Rio Grande do Sul a aproxima9ao com o governo central e no a 

opo肌cao, justificando que‘ゾl muito ternPo o Rio Grande est em descornpasso com 

o governo federal e nbs sb temos perdido com isso, e a hora'de colocar esse estado 

para funcionar" (28/09/94). Portanto, Britto admite que o Rio Grande do Sul sofre 

discrimina o, mas inverte a l6gica desse discurso, propondo a unidade com o centro 

e no a oposi9o hist6rica. Vimos que nas conjunturas anteriores, o discurso da 

marginaliza9o era atrelado aos sentidos de luta, autonomia, de oposi9o ao governo 

central, conforme os sentidos trazidos pela lembran9a do passado farrapo. O retorno 

ao passado do Rio Grande do Sul, construdo como um passado de gl6rias, de 

desenvolvimento, que Bntto faz, n哀o 6 no sentido de refor9ar a identidade de 

oposi9ao frente ao centro, mas para criar as condi96es de enuncia9乞o do discurso da 
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necessidade de recupera o do estado, que para ele ocorrera atrav6s do alinhamento 

do Rio Grande do Sul ao governo federal. Em sentido contrrio, Olivio Dutra 

reivindica para si a herana das tradi96es do Rio Grande do Sul, exaltando a coragem 

e rebeldia do gacho, onde o passado de lutas estabelece as condi戸es para 

enuncia o do discurso oposicionista Ou seja, o passado 6 evocado em 

acontecimentos que demarcaram uma rela9乞o de conflito entre os interesses do Rio 

Grande do Sul e o centro politico nacional, que acabaram forjando uma imagem do 

estado associada a oposi9o. Os sentimentos de liberdade, bravura e rebeldia so 

utilizados no discurso eleitoral para expressar a singularidade do regional, 

configurando nossa identidade. 

Concordando sobre a existencia de uma crise econ6mica e social e na 

necessidade da retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, os candidatos 

divergem quanto ao entendimento do que seja desenvolvimento e, principalmente, 

quanto a forma que ele dever acontecer. Britto define o desenvolvimento do Rio 

Grande do Sul associado a idia de modernizaao da infra-estrutura, na busca de 

novas empresas para o Estado (que estariam sendo perdidas para outros estados com 

melhor infra-estrutura), num papel ativo do Rio Grande do Sul no Mercosul. Olivio 

Dutra, entende o desenvolvimento acontecendo a partir do apoio aos pequenos 

empreendedores, seja na agricultura ou na ind立stria. Mas o que buscamos nesse 

trabalho, est relacionado mais com a proposta de como alcanar o desenvolvimento 

do Rio Grande do Sul, superando a crise, que al6m da fonna de governar indicada 

por cada um dos candidatos, passou pelo tipo de relao com governo federal. 

A centralidade do discurso eleitoral no segundo turno, motivado pela elei9豆o 

de Fernando Henrique, foi a relao do governo estadual com o governo federal 
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Nesse sentido, observamos dois discursos distintos: o do alinhamento e da oposi9ao 

ao projeto politico nacional, que atuaram na significa9乞o da identidade regional. 

Olivio Dutra significou o Rio Grande do Sul como um estado de oposi9o 

politica ao centro, valorizando a autonomia federalista, a rebeldia dos rio-grandenses 

herdada da epopia farroupilha. O orgulho de ser gacho consiste nesta no 

submisso ao centro nacional. Portanto, refor9ou a marca que historicamente 

diferencia o Rio Grande do Sul junto ao nacional, a de ser um estado de oposi戸o 

politica, de dissidencia. 

O discurso do alinhamento com a politica federal de Ant6nio Britto 

representaria uma nova significa9o do regional, contrrio ao sentido da permanente 

oposi9o. Nossa identidade regional, ou seja, aquilo que nos confere distin o dentro 

do todo nacional no6 mais a oposi9ao, mas a grandiosidade, a pujan9a econ6mica 

que unidos ao governo federal teremos condi96es de retomar. O orgulho de ser 

galicho seria, portanto o de pertencer ao "melhor estado do Brasil". 

Essas conclus6es procuram responder a quest石o inicial de quais 

representa96es do regional foram construdas pelo discurso da campanha eleitoral no 

Rio Grande do Sul em 1994. 

A hip6tese central desse trabalho confirma-se, ja que a identidade construida 

do estado ocorreu conforme a posi9o politica de cada candidato, de alinhamento ou 

de oposi9乞o em rela乞o ao governo federal eleito no primeiro turno das elei戸es de 

1994. 
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