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Prefcio 

Com este trabalho, dou continuidade a estudos que venho desenvolvendo 

sobre a rela頭o entre midia e poltica. A imprensa foi meu objeto de anlise, para 

a elabora頭o da disserta頭o de mestrado, quando investiguei o discurso da 

imprensa alternativa durante o regime autoritrio brasileiro1. Nos dois trabalhos, 

busquei, em perspectivas diferentes, conhecer um pouco mais sobre a influencia 

que a mprensa exerce no campo politico. Soma-se a isto a preocupa,o com os 

caminhos da democracia representativa brasileira e o papel destacado dos meios 

de comunica9ao nestes caminhos. Em particular, preocupa-me a ampla 

desqualifica9ao, na imprensa, de que vem sendo alvo uma das nossas 

institui96es politicas que, assim como as demais, desempenha um papel 

fundamental no modelo democrtico representativo: o Congresso Nacional 

Dediquei-me nesta pesquisa, atravs da anlise de dois jornais, a 

apreender o discurso da imprensa sobre o Poder Legislativo. Os resultados esto 

nesta Tese de Doutorado. Nao teria sido possivel realiz白-la sem o apoio 

fundamental de duas institui如es,a s quais fa9o agora meu agradecimento:a 

Universidade de Santa Cruz do Sul, que me concedeu uma bolsa- afastamento, e 

白 Universidade Federal do Rio Grande do Sul que, atrav6s do Programa de P6s- 

Gradua,o em Ci6ncia Poltica, viabilizou-me este momento. 

O convivio com os professores, alunos e funcionarios do P6s-Gradua頭o 

em Ci6ncia Poltica, al白m de gratificante, possibilitou-me o amadurecimento de 

meu projeto de pesquisa. Aos meus colegas, ManIsa Natividade e SOcrates 

Guzman, que, al6m de colegas, se tornaram grandes amigos e muito contribu iram 

com discuss6es e palavras de apoio durante esta longa jornada, meu profundo 

carinho. 

Agrade9o a C6U Jardim Pinto, minha orientadora, com quem tenho tido o 

privil6gio de trabalhar ha v自rios anos, que, al6m de ser criteriosa e inventiva na 

1 Disserta9白o denominada "Quem se comunica se trumbica: o discurso do Pasquim no perodo 
Mdici (1969-1974)" 
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orienta頭o, sempre disponivel a auxiliar de forma generosa, alegre e solidria, se 

tornou uma grande amiga. A C6U agrade9o, por me ensinar que um trabalho deste 

vulto pode ser feito com prazer e alegria. Para al6m disso, todo meu respeito por 

seu trabalho. Obrigada. 

Um agradecimento especial aos jornais Folha de S白o Paulo e Estado de 

S白o Paulo, pela feliz id6ia de colocar seu acervo a disposi9ao, para consulta na 

Internet, propiciando assim uma pesquisa to ampla. 

Agrade9o de modo particular a minha mae Dirce, por se manter sempre 

confiante e compreender as minhas ausencias. Sua palavras de apoio tm sido 

fundamentais durante toda minha caminhada. 

Nos momentos cruclais de elabora頭o desta Tese, contei com o apoio 

dos amigos, particularmente, Vera Rubim Soares e Ricardo Mayer, que, mesmo 

quando eu duvidei, acreditaram na minha capacidade. A eles e aos demais 

amigos nao nomeados, o registro do meu profundo carinho 
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Resumo 

Esta tese trata do discurso da imprensa sobre o Poder Legislativo. Partindo da 

constata頭o de que existe um discurso de desqualifica頭o do Congresso 

Nacional, buscou-se apreende-lo, atravs da anlise dos jornais Folha de So 

Paulo e Estado de So Paulo, no periodo correspondente ao primeiro mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995/98). A partir das no96es de anlise 

de discurso e da literatura sobre midia e poltica, foram analisadas noticias, 

colunas de opini白o, cartas de leitores e editoriais sobre os temas: reelei9ao, 

reforma da previd白ncia, reforma administrativa, qu6rum e convoca加es 

extraordin白rias, Oramento-Geral da Unio e a rela頭o entre irregularidades 

cometidas por parlamentares e reforma politica. Enfatizou-se que o discurso ao 

desqualificar os parlamentares, deslegitima seu poder. Isto ocorre pela 

desconstru頭o de seu capital poltico individual e coletivo. As no加es de 

neutralidade e opiniao sao fundamentais no discurso da imprensa para que o 

mesmo se institua como um discurso da verdade sobre a politica 
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Abstract 

This thesis deals about the press discourse concerning the Legislativa Power. 

Based on the ascertaining that there is a disqualification discourse of the National 

Congress, we aimed to apprehend it, through the analysis of the newspapers 

Folha de São Paulo and Estado de São Paulo, during the first term of President 

Fernando Henrique Cardoso (1995/98). Based on the notions of discourse 

analysis, we analyzed news articles, opinion columns, letters to the editor and 

editoriais about the following themes: re-election, social welfare reform, 

administrativa reform, quorum and extra-ordinary convocation, General National 

Budget and the relationship between the irregularities committed by the 

congressmen and the political reform. In the reconstruction of this discourse, it is 

emphasized the capacity that it has of deslegitimate the congressmen, through the 

deconstruction of their political, individual and collective capital, with the 

permanent negative qualification of the members and of the National Congress 

institution. We also point out the notions of neutrality and public opinion as 

fundamental in the press discourse for it to become a discourse of the truth about 

politics. 
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introdu頭o 

"Tudo come9ou com Aretino. N白o que ele soubesse a que ponto a coisa 
chegaria: ele simplesmente desenvolveu uma nova arma, a difama,o, 
para as batalhas polticas nas cortes italianas do seculo 16... Tudo 
come9ou em 1521, quando Pietro Aretino lan9ou a primeira "blitz" de 
midia. Os cardeais estavam trancados na Capela Sistina havia semanas, 
engalfinhados na elei弾o do sucessor de le白o 10. Toda Roma mantinha 
a respira弾o suspensa e fazia apostas sobre o resultado. Conforme 
subiam os p白reos e engrossavam-se as intrigas, certos poemas 
come9avam a aparecer colados no lugar mais estratgico da cultura 
pロblica da cidade... Nunca se vira em pロblico poesia assim. 
Desabusada, engra9ada e terrivelmente bem-informada, ela devassava a 
vida de todos os candidatos - um cardeal afeito a garotos pequenos, 
outro que praticava usura, este que patrocinava batedores de carteira, 
aquele que morna de medo de sua "mamma". 
As "pasquinadas" espalharam-se como fogo na pradaria. Copiadas, 
memorizadas, vendidas em tavernas e recitadas a mesa dos grandes 
senhores, elas firmaram um estilo de fazer poltica que persiste at hoje: 
o contraculto da personalidade." (Damton, 1995, p. 1) 

O historiador busca no passado subsidios, para compreender o que 

chama de "armadilha da mdia", a forma de fazer politica onde se busca denegrir 

pessoas ou reputa加es (Idem, p. 1). Para o pensador, hoje sao os presidentes 

que t6m sua reputa頭o questionada. E tudo teria se iniciado com Aretino que, 

ap6s sua primeira campanha difamat6ria, passou a ser temido e festejado. Mas 

seu sucesso nao estava em descobrir a difama頭o, esta j白  fazia parte da tradi弾o 

do jogo poltico, mas em descobrir um principio que nos dias atuais ainda norteia 

a midia: o nome faz a notcia. Mas este nao e o ロ  nico principio descoberto, para o 

historiador, um novo principio6 desenvolvido por Maqulavel: O nome pode ser 

uma fonte de poder. Nesta l6gica, a reputa9ao de um principe passa a ser central 

na constru9ao de seu poder, principio que o cardeal Richelieu colocou em prtica 

no reinado absolutista a que submeteu a Fran9a no seculo XVII. Mas, nomes 

tamb白m podem ser destruidos, evidenciando a perda do poder. Ap6s exemplificar 

de que forma panfletos minaram a legitimidade de monarcas, na Fran9a e na 

Inglaterra, no decorrer dos s6culos XVII e XVIII, conclui que 

"a midia popular transformava os monarcas e suas amantes em figuras 
de repertrio num folclore poltico que se fazia passar por noticia. O 
modo de percep弾o dos acontecimentos tornou-se to importante quanto 
os prprios acontecimentos." (Idem, p. 3) 
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A partir disso, o historiador questiona a noticia. Afinal, o que sao noticias? 

E responde, definindo noticias, nao como o acontecimento, propriamente dito, 

como algo que ocorreu ontem ou h白  trs dias atrs, "mas um conjunto de histrias 

sobre o que aconteceu" (idem, p. 3), "relatos sobre o que aconteceu. S白o uma 

esp6cie de narrativa que 6 transmitida por meios de comunica頭o..." (Darnton, 

2002, p. 227). 

Para o historiador, os jornalistas da atualidade buscam estas hist6rias, o 

"furo" e, muitas vezes, para que consigam uma boa histria, utilizam-se dos 

principios desenvolvidos por Aretino e Maquiavel, mesmo que isso "... muitas 

vezes significa pegar um poltico em falta ー ter provas de sua culpa, desenterrar a 

sujeira de sua ficha policial, conta bancria ou agenda telefnica" (Darnton, 1995, 

p. 3). 

Ao escrever este texto, o autor est白  pensando na campanha difamat6ria 良  
qual estava sendo submetido o presidente da Repロblica dos Estados Unidos, Bill 

Clinton. Para Darnton, parece ser central a difama頭o da reputa,o dos lideres do 

Executivo, mas pode-se ampliar esta "armadilha da mEdia", esta forma de fazer 

poltica, a todo o conjunto dos politicos, independente do Poder para o qual foram 

eleitos como representantes. 

No Brasil ha dois casos emblem白ticos de desqualifica,o de politicos, 

atravs de denuncias de irregularidades cometidas no tratamento da coisa 

publica, e que tiveram ampla divulga9白o nos meios de comunica頭o. O "caso 

Collor" 6 o primeiro exemplo. A prolifera頭o de denロncias, envolvendo o ent白o 

presidente da Rep自blica, Fernando Collor de Meio, tomou-se pauta dos diversos 

veiculos de comunica●o, o caso tomou tat vulto que seu encerramento culminou 

no impeachment do primeiro presidente eleito, democraticamente, ap6s o fim do 

Regime Autoritrio. A imagem de Collor, como jovem, en白rgico, leso (ca9ador de 

maraj白s) foi fundamental, para que sua campanha saisse vitoriosa das urnas, 

mas foi tamb6m sua reputa頭o, melhor, a desqualifica,o desta, que gerou sua 

deslegitima●o, sua perda de poder, levando a sua queda 

O segundo caso trata dos "an6es do oramento". As denロncias de trfico 

de influencia, na Comiss白o de Oramento do Congresso Nacional, envolvendo 
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parlamentares, caso vastamente divulgado nos meios de comunica9ao, levoua 

cria頭o de uma Comissao Parlamentar de Inqu6rito (CPI), que investigou, julgou e 

puniu envolvidos1. Sem dロvida, as denoncias afetaram a reputa頭o dos 

congressistas envolvidos no escndalo, mas nao apenas de forma individual. A 

reputa頭o da coletividade foi questionada, deslegitimando o poder de todos os 

congressistas. Se no "caso Collor" a questao白  personalizada, no "caso dos an6es 

do oramento", ela atinge a institui頭o Congresso Nacional, gerando um 

constante questionamento da reputa頭o dos legisladores. 

Nestes dois casos assinalados, a midia2 cumpriu um papel importante, 

informando, ao pロblico, as denoncias e noticiando o desenrolar das investiga96es, 

白 atravs das p白ginas dos jornais e dos notici白rios televisivos que a popula頭o 

toma conhecimento das a頭es irregulares de seus representantes 

A partir do escndalo do Oramento, tm se proliferado, nos meios de 

comunica'o, noticias, denunciando irregularidades morais ou legais de membros 

do Poder Legislativo, no tratamento da coisa pロblica: as denロncias vo desde 

pedidos de propina, por um parlamentar, passando por prticas fisiol6gicas em 

negocia96es, para mudanas constitucionais, gastos de dinheiro poblico na 

compra de carros ou na reforma de apartamentos, at aus白ncias dos 

parlamentares ao trabalho3. A constante exposi頭o pablica de qualidades 

negativas de parlamentares, na midia, tem como consequencia um desgaste de 

imagem da institui頭o Congresso Nacional. Ao aceitar a id6ia de Darnton, de que 

uma noticia 白  um relato do que aconteceu e de que o modo como se percebe um 

acontecimento 白  to importante quanto o acontecimento em si (19§5, p. 3), o 

modo de relatar e perceber os acontecimentos, pela midia, em fun頭o de seu 

1 Segundo a Folha, seis parlamentares tiveram seus mandatos cassados e quatro renunciaram. 
Corrup戸o no Oramento - Folha de S白o Paulo, 07/0ez196, slautor, editoria: Opinio, se 台o: 
Editorial). O Estado informa que muitos congressistas denunciados na CPI foram absolvidos na 
vota弾o em plen白rio por falta de qu6rum condenatrio. Repensar o oramento ・  Estado de So 
Paulo. 24/Jul/96. s/autor. editoria: Notas. secao: Editorial. 
2 Alー.．一一  一．．‘一一一一． ."'L一一ー一  一  一一一里一  」一  一一一一ー：一一一里一  一．ユーーー  ー  ．一一一＝一  一一L』：一  r・・ー一，一ー一  一一ー一一ー一一」一  一一 一 Alguns autores utilizam a no9ao ae comunica9ao, outros a noao miaia. tmDora compreenca-se 
a importncia da discuss白o das diferen9as dos no6es para o desenvolvimento da 白  rea, n台o 
pretendemos tratar desta quest白o neste momento, por compreender que a mesma extrapola os 
objetivos deste trabalho. Em fun9ao disso, optou-se por utilizar o termo midia e meios de 
comunicacao como similares. 
3 A publica,o destas irregularidades dos parlamentares so descritas e analisadas nos capitulos 
U, III, IV, V, VI e Vil deste trabalho. 
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poder informativo, traz conseq肥ncias ao campo poltico, particularmente, no que 

diz respeitoa representa頭o. 

Partindo-se da constata9ao de que existe a difusao de um discurso de 

desqualifica頭o do Poder Legislativo, na midia, o objetivo deste trabalho6 

reconstruir este discurso, buscando nao apenas descrever a express白o deste, 

resgatar os qualificativos que lhe s白o tributados, aos parlamentares, revelar os 

espa9os de critica dos jornalistas, expor as manifesta如es dos leitores/eleitores, 

sua consonancia, ou nao, com o discurso exposto, mas tentar desvendar as 

estratgias utilizadas, pelos meios de comunica頭o, para edificar este discurso, e 

que permitem a op●o, pelos jornalistas, do que pode ou deve ser dito sobre a 

institui頭o e seus componentes, assim, desenhar os limites de interferncia e os 

efeitos que este discurso constituido, no campo jornalistico,4 produz no campo 
politico5 brasileiro. 

Mas qual a importancia de um estudo que relacione os meios de 

comunica頭o e o Poder Legislativo? A importncia da an白lise do discurso, 

produzido pela midia, sobre o Legislativo, encontra-se em dois pontos 

relacionados entre si: a constata9ao do distanciamento entre representantes e 

representados, e as modifica96es que a difusao dos meios de comunica9o 

trouxe para a arena politica em todo o mundo democrtico. Duas quest6es 

mundiais que afetam tamb6m a poltica brasileira. 

4 f・ I‘一一一，一一  一  ‘ ，  
c: runuamentai . assinaiar os conceitos ae campo e campo jornalistico. Segundo Miguel, um 

campo se caratenza por se constituir num universo que obedece a suas prprias leis e que almeja 
o recnamento sobre si mesmo, assim constituindo sua autonomia. O campo jornal istico, 
enquaaranao-se - na concep9ao de campo apresenta suas particularidas. Novamente Miguel 
contriDul para esta aiscussao ao tentar explicar a natureza do campo midi白tico, destacando que "a 
autonomia .. ao campo aa midia e permanentemente tensionada por sua inser 白o no campo 
economico'. i-'ara o autor uma empresa de comunica9白o 白  um organismo bifronte que, por um 
Iaao, 」  ooeaecea seus imperativos profissionais especIficos" (seja a manuten●o de patamares de 
quaitaaae estatuca, seja a fldelidade a realidade dos fatos ou busca de credibilidade); de outro 
iaao, DU5C . ampliar o taturarnento e o lucro. Mas, sustenta haver uma autonomia do campo da 
mRIa em, reia9ao ao econ9mico, no caso do jornalismo parece existir "... um compromisso com a 
ver門門．”?' -o9jeu viaaae' que servo de critrio para determinar a competncia e a 

respelraolllaaae pelos pares二  o que caracterizaria a busca de manuten,o de sua autonomia 
(MigueI, 2002, p. 7-10). A partir deste momento白  esta a percep●o de campo e campo jornalistico 
que uritizaremos no aecorrer do trabalho. 

麟鱗難蕪燕鷺鱗難鷲  
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Ao longo de sua hist6ria, os meios de comunica,o vm se constituindo 

em um local de discussao do politico, de ataque e de resistncia aos poderes 

constitu idos. Este papel tem se ampliado na atualidade, em fun9ao de algumas 

modifica96es, tanto no campo jornal istico, quanto no da poltico. A difus白o da 

televisao projetou mudan9as significativas, a amplia頭o do poblico que assiste a 

emiss6es politicas, a inclus白o de novos representantes de outros campos ー  
academicos, psicanalistas, linguistas - e os dados oriundos das pesquisas de 

opinio s白o exemplos deste novo quadro. Estes fatores amplificam o espa9o de 

interferncia dos jornalistas no jogo politico. Em contrapartida, o campo poltico 

tamb白m sofre modifica96es: a necessidade dos polticos de ampliar seus temas 

para atingirem um nomero maior de eleitores e a s demandas mais especificas e 

imediatas dos eleitores/cidadaos. Estes fatores tomam a comunica9ao, entre 

polticos e eleitores, fundamental, e o local, por excelncia, desta comunica頭o 
est白  na utiliza頭o da midia, tanto para elaborar suas campanhas, como para 

ampliar sua popularidade e se defender das criticas, em muito, constituidas nos 

prprios veiculos de comunica頭o. O local da discussao politica ou pロblica parece 

estar se deslocando das assemblias para a midia. 

Parte-se, neste trabalho, do pressuposto de que a poltica 6 um espa9o 

em disputa, no qual varias vis6es de mundo disputam, entre si, a possibilidade de 

se constituir como a vis白o verdadeira, aceita pelo maior nロmero de pessoas. A 

literatura sobre a rela頭o entre a midia e a politica tem assinalado a primeira, 

como um local, por excelncia, de constitui9ao de representa加es da sociedade 

bem como de representa●o da politica. Fatores que colaboram, para esta 

posi9ao, parecem estar na forma como os representantes desse campo percebem 

seu papel no processo democrtico: sao representantes da opini白o pablica; 

informadores dos fatos, de maneira neutra e objetiva, e agentes da moraliza9o 

politica ao, atrav6s do jornalismo investigativo, denunciar irregularidades nas 

institui96es politicas. 

Se este6 um quadro geral, no Brasil, a estas quest6es somam-se a 

democracia recente, complementada por um quadro econ6mico e social 

complexo, sinalizado pela incapacidade do governo, em solucionar graves 
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problemas sociais e econ6micos, e pela dissemina9白o de informa頭es sobre 
irregularidades no tratamento da coisa poblica 

Sem dロvida, os meios de comunica頭o tm tido um papel significativo no 

processo democrtico brasileiro. A cobertura do Poder Legislativo, institui頭o 

fundamental, ao funcionamento da democracia, levada a efeito pela imprensa,6 

sinal deste papel. Ela tem projetado uma imagem negativa da institui9ao, o que, 

por um lado, pode contribuir para o aprimoramento do debate poltico, ao expor 

publicamente as irregularidades cometidas pelos parlamentares, por outro, pode 

ser um fator marcante para a amplia頭o do distanciamento entre o cidadao e os 
representantes. 

Frente a este quadro, torna-se fundamental buscar responder as 

seguintes questes: o discurso da grande imprensa, de desqualifica頭o dos 

parlamentares, tem como consequ6ncia o questionamento da legitimidade da 

institui9ao legislativa e de seus componentes? Esta questao inicial6 

complementada com outra: este discurso se constitui em uma disputa pelo 

espa9o de representa頭o do p自blico? 

A segunda questo necessita de um esclarecimento. Quando se 

argumenta que pode existir uma disputa de representa9ao entre o discurso 

jornalistico e o poltico, nao se est afirmando que a midia busca ocupar o local 

tradicional da politica, colocar-se no local de suas institui96es, substituindo-as 

Nao se pretende aqui afirmar que a imprensa deseja o fechamento do Congresso 

Nacional, colocando em seu lugar outra institui頭o. O entendimento aquie de que 

a disputa entre discursos 6 por impor, ao maior nロmeros de indivduos, uma vis白o 

de mundo, como a verdadeira. Para se instituir como discurso dominante,e 

necessario que o mesmo dispute significados com os demais, gere a 

deslegitima頭o da visao de mundo do outro discurso 

A hip6tese que norteia este trabalho 6 de que a grande imprensa 

brasileira constitui um discurso que afeta a legitimidade da institui9ao Congresso 

Nacional e que, a partir desta deslegitima頭o, a imprensa disputa um espa9o de 
representa頭o, de imposi9ao da prpria verdade, ao maior n自mero de indivduos, 

buscando assim tornar-se o local privilegiado da expressao da palavra publica 
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em detrimento do Parlamento. O questionamento da legitimidade ocorre, pela 

desconstru頭o do capital poltico individual e coletivo dos parlamentares, atrav白s 

da divulga9ao constante de noticias, sobre a inefici6ncia dos trabalhos 

parlamentares, e de den自ncias sobre irregularidades, morais ou legais, cometidas 

por congressistas. Alm da deslegitima頭o dos parlamentares, para a midia se 

constituir como o emissor do discurso verdadeiro sobre a poltica, ela necessita 

apresentar os acontecimentos, como se sua leitura deles fossem os 

acontecimentos em si e, ao mesmo tempo, se instituir como porta-voz da opinio 

pblica, como sua representante, tanto no momento de expor as demandas e as 

criticas, quanto na defesa do bem publico. 

Esta hip6tese, geral, abre-se para uma segunda. O discurso da imprensa 

gera a deslegitima頭o da visao do mundo da politica tradicional, mais 

especificamente, do Congresso Nacional, como local, por excel白ncia, da 

representa頭o efetiva da sociedade; assim, retira de seus membros, a autoridade 

de expressar o que pode ser dito sobre a poltica, a palavra pロblica. A id6ia 白  que 

a imprensa retira esta autoridade dos parlamentares, mas n白o deixa este espa9o 

vazio, ela o ocupa, se institui como o local legtimo da fala poltica. A disputa por 

representa頭o constitui-se, assim, numa disputa de autoridade, de quem tem 

legitimidade para falar de politica ao pロblico. O representado, que a midia 

impressa pretende significar, nao 6 dado pelo campo politico tradicional. A 

imprensa tem de nomear o representado, em seu discurso, e o faz atrav6s da 

utiliza9ao da no9ao de opinio p自blica. Seu representado 白  o cidad白o que, 

coletivamente, se forma na opinio pロblica, da qual ela se coloca como porta-voz 

Ela necessita criar este representado para poder se instituir como representante 

Para levar a efeito esta discussao, optou-se pela anlise do discurso da 

imprensa, sobre o Congresso Nacional, no periodo de 1995/8, periodo 

correspondente ao primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

A sele9ao deste periodo est ligada a importancia das negocia96es entre os 

poderes Executivo e Legislativo, em fun●o da pauta do novo governo, que 

pretende implementar reformas constitucionais. A aprova9ao de mudanas na 

Carta Constitucional exige votos favorveis de trs quintos dos parlamentares, 

transformando, assim, o Congresso Nacional num local de vital importancia 
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politica, para a configura弾o do modelo que o novo governo pretende estabelecer. 

O papel central do Parlamento faz com que o mesmo tenha grande visibilidade na 

imprensa, na qual as a如es dos parlamentares e da institui頭o sao noticiadas e 

criticadas, na cobertura dos jornais, seja atravs do questionamento da forma de 

funcionamento da institui9ao, projetando uma imagem de parlamentares 

ineficientes, seja atravs da divulga9ao de den白ncias de irregularidades no 

tratamento do bem pロblico, a partir das quais a imagem 6 de congressistas 

corruptos, interessados apenas em questes pessoais ou paroquiais, em 

detrimento das quest6es politicas ou pablicas. Estes dois fatores, juntos, levama 

constitui頭o de uma imagem negativa, na imprensa, do Poder Legislativo 

Quanto a operacionaliza頭o, optou-se como material de anlise a 

impressa, selecionando os jornais Folha de Sao Paulo e Estado de Sao Pauto. A 

questao central, para a op●o deste tipo de veiculo de comunica9ao, est no fato 

dos mesmos dedicarem, em suas p白ginas, espa9os dirios para a apresenta頭o 

de sua prpria opiniao sobre diferentes temas: os editoriais. Os editoriais sao 

materiais fundamentais, quando se busca investigar o discurso dos meios de 

comunica頭o, pois ao mesmo tempo que comp6em esse discurso, permitem 

perceber, atravs da opinio dos editorialistas, a vis白o de mundo que delineia, 

tanto o formato da informa,o a ser publicada, quanto os interesses dos veiculos. 

Numa investiga頭o que busca apreender o discurso jornal istico, o espa9o 

opinativo 白  fundamental. Al6m disso, os jornais possibilitam perceber o 

alinhamento, ou nao, entre o editorial e as noticias divulgadas, entre a opinio dos 

editorialistas e as noticias publicadas em suas paginas. Por fim, h白  uma raz白o 
n白o menos significativa, por serem os jornais o veiculo onde tem sido mais 

fortemente divulgadas as den自ncias de irregularidades, legais ou morais, dos 

parlamentares6. 

A pr6pria l6gica do campo jornalistico faz com que os jornais se 

constituam em importante material de an白lise. Se a televisao tem se constitu ido 

em um importante local de informa9ao, pode-se dizer, de pauta da noticia, pois 

pode cobrir um fato, at mesmo, no momento de seu acontecimento, o jornal, 

6 Num primeiro momento a op9白o do material incluia a revista Veja, mas em fun,o da mesma n白o 
possuir um espa9o editorial, optou-se por tratar somente dos dois jornais. 

15 



como 白  uma edi頭o diria, matinal, tende a aprofundar a noticia (dando, por 

exemplo, mais espa9o a s declara96es dos envolvidos), a fazer mais rela96es 

entre acontecimentos, permitindo aflorar a no9白o de temporalidade (por exemplo, 

o jornal tende a buscar, no passado, outros acontecimentos similares ou opostos 

para construir sua narrativa). Quantoa escolha dos dois jornais selecionados, a 

Folha e o Estado7, a razao principal, para esta escolha, est自  no fato dos dois se 
tratarem de veiculos de informa9会o de circula9ao nacional, nao estando restritos a 

algumas regi6es do pais e, em fun9ao disso, possuirem uma significativa 

cobertura da politica nacional, tratando, de forma quase cotidiana, do Poder 

Legislativo, possibilitando uma quantidade de material significativa, como poder 

ser notado nos capitulos que tratam da anlise empirica 

E importante destacar que, embora se constate um discurso da imprensa 

sobre o Congresso Nacional, os jornais apresentam diferen9as entre si, afinal, os 

diferentes veiculos disputam mutuamente o mercado de audiencia, buscando a 

amplia,o do nロmero de leitores. 

Como j foi sinalizado, o objetivo deste trabalho 6 investigar o discurso da 

imprensa sobre o Congresso Nacional Em fun9ao disto,6 importante destacar 

algumas no96es e apontar a perspectiva que norteia a an白lise do material 

empirico selecionado, compreendendo-se, desde j白, que n白o se pretende 

empreender uma discussao do estado da arte da anlise de discurso 

Em seu momento inicial, o conceito de discurso 6 enunciado na 

linguistica, porm, o mesmo passa a ser apropriado por te6ricos sociais. Michel 

Foucault bem corno Ernesto Laclau e Chantal Mouffe sao exemplos significativos 

de te6ricos que passam a pensar o discurso como um fen6meno social. E a partir 

desses autores que se busca a defini頭o do conceito de discurso 

Foucault, ao tratar das pesquisas que vinha empreendendo sobre os 

discursos, assinalou que os discursos "tais como podemos ouvi-los, tais como 

podemos l-los sob a forma de texto, n奇o so, como poderia esperar, um puro e 

7 A partir deste momento os jornais Folha de S白o Paulo e Estado de S白o Paulo, sempre que 
nomeados no corpo do texto, com exce9白o das cita96es, aparecero como Folha e Estado. Trata- 
se apenas de uma op戸o funcional e esttica 
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simples entrecruzamento de coisas e palavras' e acaba por definir o conceito, ao 

destacar que sua busca 

"n白o mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 
siqnificantes que remetem a conteロdos ou a representa'o), mas como 
prtcas que formam sistematicamente os objetos de que falam 
bertamente os discursos s白o feitos de signos; mas o que fazem 白  mais 
que utilizar esses signos para designar coisas. E esse "mais" quee 
preciso fazer aparecer e que白  preciso descrever." (1997, p. 56) 

Laclau e Mouffe partem do conceito de articula頭o paradefinir o discurso 

"We will call articulation any practice establishing a relation among 
elements such that their identity is modified as a result of the articulatory 
practice. The structured totality resulting from tha articulatory practice, we 
will call discourse"(1985, 105) 

A partir destas defini加es, o discurso pode ser pensado enquanto uma 

opera'o corporificada socialmente, onde as prticas s白o entendidas como 
produ頭o social de sentido. Para C白ui Pinto "O discUrso, portanto, nada mais6 do 
que o local onde estas prticas so materializadas na linguagem." Compreendido 

desta forma, o estudo do discurso pode ser entendido como "um estudo das 

formas que os sujeitos histricos significam suas condi6es de existncia" (1989 

p. 19) 

Pinto contribui ainda, ao destacar o efeito de materialidade do discurso, 

quando se compreende o social, como um conjunto de totalidades discursivas 

Em suas palavras: 

o concequalquer緊le discurso e de discuotomia entre o real裂dade do social rompe comaparente, entre o materi繁eo 
pensamento. Se o real s6 e apreendido atraves das prticas 
articulatrias, a ess白ncia nao existe enquanto tal, mas enquanto prtica 
Dai decorre que se o material s6 e apreendido via prtica articulatria. o 
discurso e um prtica material, n白o havendo possibilidade de constitui-lo 
como pensamento em contraposi'o ao real, ao material n白o-pensado
(Idem, p. 20) 

Como exemplo, pode-se imaginar a lua em suas quatro posi中es - 
crescente, nova, minguante e cheia. Para um fisico, um astrlogo e um pescador, 

as mudan9as na visibilidade da lua projetam significados diferentes. O fisico 

compreende esta transforma9ao, como um fen6meno natural, explic自vel 
cientificamente, para o astrlogo, estas mudan9as projetam modifica96es no 
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comportamento dos seres humanos, para o pescador, elas projetam modifica加es 
nas mars. 

Outra questo importante, centra-se na rela9ao entre prticas discursivas 

e prticas nao discursivas. Conforme Pinto, Foucault contribui para a 

compreensao desta rela9ao. 

"A determina,o de escolhas te6ricas que realmente 白  feita tambem 
depende de outra autoridade. Esta autoridade 白  caracterizada primeiro 
pela fun弾o que o discurso em estudo deve levar a efeito no campo das 
prticas nao-discursivas" (Idem, p. 68) 

Na rela頭o entre o discursivo e o n白o discursivo, dois pontos se 

destacam: em primeiro lugar, est a rela弾o estreita e necess白ria entre duas 

prticas, em outras palavras, entre o discurso e o local onde est sendo 

enunciado. Para exemplificar, podemos pensar que o discurso jornalistico sobre 

poltica nao pode existir sem os jornais. Mas 白  fundamental destacar, como o faz 

Pinto, que "Se, por um lado, o discurso necessita de um aparato n白o discursivo 
para ser enuncado, por outro e厄 renova este aparato no seu prprio interior" O 
discurso politico jornalistico necessita do jornal e das institui96es do campo 

poltico tradicional, para ser enunciado, mas, tanto o jornal, quanto as institui96es 

pol Iticas, sao transformadas no interior do prprio discurso; em segundo lugar, 

importa a capacidade da prtica discursiva de "articular, isto , de significar, de 

mdltiplas formas, uma ロ  nica prtica nao-discursiva." (ldem, p. 24) Por exemplo, 

imagine-se a seguinte cena: um homem agride, fisicamente, outro. Esta cena, 

sem maiores detalhes, projeta vrios discursos: o discurso da lei, da 

marginalidade, da violncia. Mas, se o homem que agride,e um deputado federal, 

outros discursos sao projetados, por exemplo, da moralidade ou tica na politica 

Esta cena pode ser mais complexa, se imaginarmos que o agressor6 um 

parlamentar e o agredido, um jornalista, abre-se espa9o para o discurso da 

liberdade de imprensa. 

O poder do discurso 6 outro t6pico a ser destacado. Para melhor 

compreender este poder, pode-se pensar numa situa頭o que envolve dois 

personagens, um candidato a cargo eletivo e um eleitor. O candidato tem poder 

sobre o eleitor, se o ロ  ltimo modifica seu comportamento, em fun9白o da presen9a 
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de tal candidato. Ao pensar esta situa9ao, a partir da no頭o de discurso, duas 

dimens6es se destacam. 

O discurso somente exerce poder, por identifica,o, quer dizer, por uma 

adesao espontnea, sem a existncia de uma san9ao negativa. O poder total do 

discurso ocorre, quando o eleitor modifica seu comportamento, em fun,o do 

candidato, e o discurso de tal candidato passa a ser o mesmo discurso de tal 

eleitor. Para que um discurso exera sua plena capacidade de poder, ele tem de 

ter "capacidade de responder a demandas, de se inserir no coiり nto de 

significados de uma dada sociedade, reconstruindo posies e sujeitos", 

pretendendo dar sentido a sociedade como um todo (ldem, p. 36). 

A segunda dimensao, que deve ser levada em conta, 白  a existncia de 

uma pluridiscursividade, o que faz com que haja uma constante luta entre 

discursos, que buscam interpelar mais e mais indivduos. Novos discursos esto 

sempre surgindo, e se formam, a partir de significados criados nesta 

pluridiscursividade, eles nao surgem do nada, eles redimensionam significados j白  
existentes. Por exemplo, o discurso do senso comum, de que "todos os politicos 
so corruptos", est自  presente no discurso poltico jornalistico, mas aparece 

resignificado, ao nomear, por exemplo, como centrais, os membros do Poder 

Legislativo. Embora os discursos sejam sempre provis6rios, estes buscam a 

institucionaliza,o. Conforme Pinto: 

"A perman白ncia de um discurso - istoe , sua condiao de poder - est 
altamente relacionada com sua capacidade de por um lado transformar 
as condi96es de emergencia em condi96es de existncia e por outro 
construir no seu interior suas prprias condi96es de existncia. Tais 
opera⑩es permitem ao discurso encontrar seu lugar na pluralidade 
discursiva, em outras palavras, institucionalizar-se". (Idem, p. 39) 

Para se institucionalizar, os discursos necessitam recriar, 

discursivamente, seus locais de enuncia9ao, e construir seus sujeitos de 

autoridade, em resumo, criar as condi96es de existencia, que permitam responder 

ao seguinte conjunto de indaga加es; quem pode falar, o que, para quem, em que 

lugar? 

, 
E fundamental discorrer neste momento sobre o discurso jornalistico, 

mais especificamente sobre o discurso politico jornalistico, O discurso jornalistico 

tem condi96es especficas de produ9ao: 6 produzido para um pロblico externo, 
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para ser consumido pelo maior nロmero possivel de leitores/eleitores, diferente, 

por exemplo, de um discurso parlamentar, em plenario, ou de um livro produzido 

na academia. Os textos gerados na imprensa tm a fun頭o de interpelar o maior 

n自mero de pessoas possivel. Rosa Fischer, embora esteja tratando de um tema 

diferenciado - o discurso da midia sobre a adolescncia - consegue expressar, de 

forma clara, a fun頭o dos textos ofertados pelos veiculos de comunica9o 

"Sua finalidade, alias, e essa mesma: fazer circular amplamente 
discursos cuja origem tambem 6 difusa, moltipla e 白  s vezes de dificil 
localiza●o. Porm, mais do que "colocar no ar" uma s白rie de 
enunciados de vrias forma96es discursivas diferentes ー  forma"es que 
disputam, na sociedade, uma esp白cie de "hegemonia das significa96es ー  
a midia, suponho, constri, refora e multiplica enunciados seus, em 
sintonia ou n白o com outras instncias de poder." (1996, p. 123) 

Os enunciados sobre adolescncia tem origens mais diversas, 

express6es de autores, de diferentes campos envolvidos, do que aqueles que 

tratam do Poder Legislativo. De modo geral, as matrias publicados nos jornais 

sobre a poltica, tm sua origem em declara如es e a加es dos prprios politicos, 

mas a imprensa refora e modifica os significados. 

C白uI Pinto aponta algumas caracteristicas gerais da rela弾o entre o 

discurso poltico tradicional e o discurso jornalistico. Em primeiro lugar, destaca a 

importancia da penetra頭o, na imprensa, do discurso politico, para sua circula頭o 
e recep頭o na sociedade. No segundo momento, assinala que a imprensa 

reescreve os discursos politicos, ap6s contat-los em seus locais tradicionais, 

atravs de um processo de sele,o, no qual decide quem ser citado, os temas 

que sero manchetes ou se tornaro polmicos, a imprensa os reescreve e lhes 

d白  circula頭o. 

"Neste encontro, o discurso politico perde um razo白vel grau de 
autonomia, na medida em que o discurso de ampla circula,oe o da 
imprensa. O discurso dessa forma volta ao campo poltico 
redimencionando, obrigando este a reordenar muitas vezes suas 
prprias prioridades." (1995, p. 68) 

Este quadro nos remete, novamente, a questao do poder do discurso. O 

discurso politico jornalistico interfere no campo politico, ao reescreve-lo, gerando 

modifica96es no pr6prio campo poltico. Por exemplo, a imprensa denuncia 

alguma irregularidade, legal ou moral, de parlamentares; estes buscam o prprio 

veiculo de comunica●o, para se defender, seja atravs de carta ou de 

20 



declara9ao a jornalistas, com isso a imprensa gera modifica加es na politica, 

fazendo com que o seu discurso adquira poder. 

Este poder do discurso da imprensa fica tamb6m caracterizado no terceiro 

ponto, destacado por Pinto, que diz: 

"O discurso politico enunciado nos locais tradicionais passa a conter, por 
consequ色ncia, na sua prpria constru,o, os elementos necess白rios 
que, na avalia'o de seus enunciadores, geram o fato jornalstico" (Idem, 
p. 68) 

A busca de maior visibilidade na imprensa, por parte dos politicos,6 um 

dado concreto, seja atravs de declara加es pol6micas, seja atrav6s da 

contrata頭o de assessores de imprensa, para auxili-los, seja ao trazer, para o 

campo politico, discuss6es que a imprensa constitui como importantes 

Por fim, a quarta caracterstica apontada pela autora diz respeito ao grau 

de liberdade que a imprensa tem, na constru9白o de seu prprio discurso, nos 

espa9os de editoriais e colunas de opinio. Estes sao os locais, por excelncia, 

onde a imprensa exp6e sua visao de mundo. 

Se o discurso poltico, do campo tradicional,6 entendido como "aquele 

que reivindica o poder pllblico ⑩ Estado) atravs da constru9白o de uma vis白o de 

mundo que se apresenta como a viso dos interesses gerais da sociedade' 

(Pinto, 1989, p. 51), sua caracteristica central e ser um discurso pol6mico 

O regime de verdade deste discurso se institui, atravs da desconstru9o 

do regime de verdade do discurso do outro. Levando em considera9白o que o 

discurso da imprensa, sobre a politica, acaba por reescrever este discurso politico 

e, ao lhe dar ampla circularidade, leva a modifica96es no prprio campo da 

politica, pode-se inferir, como o faz Pinto, que "Na verdade, o discurso jornalstico 

reordena o sentido da polmica do discurso poltico tradicional. "(1995, p. 68) 

Esta reordena9ao da polmica se d白  na forma como a imprensa se 

coloca, como uma "terceira fora na constru頭o da polmica, apresentando-se 

como apartidria e com pretens白oa informa頭o verdadeira" (Idem, p. 68/9). No 

caso especfico do Congresso Nacional, a imprensa reordena a polmica, ao 

apresentar uma imagem negativa cia institui9ao e de seus componentes. A 

pol6mica 白  reescrita no discurso da imprensa, quando esta lhe d白  um novo 
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sentido, ao colocar-se na posi9ao de sociedade ou de porta-voz da opinio 

pablica, contrapondo um discurso de interesse da na9ao, com o discurso de 

interesses individuais ou paroquiais dos representantes, e utiliza, para constru9o 

da polmica, a96es ou declara如es dos prprios politicos, negando ou 

contrapondo-se ao que foi declarado por estes. 

Assim, como aponta Fischer: 

"E possivel imaginar que a midia funciona, em nossa e poca, como uma 
especie de lugar de superposi●o de "verdades", justamente por ter-se 
transformado em local privilegiado de produ頭o, veicula,o e circula頭o 
de enunciados de mロltiplas fontes, sejam eles diretamente criados a 
partir de outras forma96es, sejam eles gerados nos prprios meios" ( 
1996, p. 123) 

Parte-se, assim, da premissa de que a imprensa reescreve o discurso da 

poltica tradicional, buscando constituir seu discurso, como o discurso da verdade 

sobre a politica. Este pressuposto 白  possivel, ao compreender a verdade, como 

algo produzido neste mundo, conforme o entendimento de Foucault. 

"Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 'politica geral' de 
verdade: isto e , os tipos de discurso que ela aceita e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instncias que permitem distinguir os 
enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e 
outros; as t白cnicas e os procedimentos que s白o valorizados para 
obten'o da verdade; o estatuto daqueles que tm o encargo de dizer o 
que funciona como verdadeiro." (1992, p. 12) 

A partir destas no96es, na busca de aprender o discurso da imprensa 

sobre o Congresso Nacional, optou-se, na constru頭o do corpo discursivo a ser 

analisado, por deixar o material falar, apresentar suas noticias, seus relatos, suas 

hist6rias dos acontecimentos. Assim, partiu-se das palavras-chaves- congresso・  e 

deputado- para buscar as noticias nos jornais. A Folha revelou 5.789 mat6rias, o 

Estado apresentou um nロmero menor, 3.430 materias. A diferen9a nos nロmeros 

de matrias demonstra um interesse maior, na cobertura do Congresso Nacional, 

do jornal Folha. Esta diferen9a se reflete nos capitulos que se dedicam a an自lise 

empirica, mas nao de forma a afetar a anlise, pois, quando o Congresso 

Nacional, ou seus membros,6 o centro das noticias, mesmo que seja uma 

den白ncia de irregularidade, envolvendo parlamentares, apresentada por um dos 

jornais, o outro nao fica ileso a noticia, tem de tratar do tema. 
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A estratgia de sele9ao do material de an白lise est ligada ao tipo de 

informa●o procurada, ao sistema de triagem a que foi submetido o material. Num 

primeiro momento, foram selecionados todos os textos que fizessem referncia a s 

palavras: Congresso e deputado. A amplitude do material levou a um segundo 

passo: dividir o conjunto de textos publicados, por temas, mas nao temas 

aleatrios ou pr concebidos, pelo pesquisador, e sim aqueles temas em que a 

institui9ao Congresso Nacional tem papel central, dados pelo prprio material. O 

Congresso e central, principalmente, nos momentos das negocia96es para 

mudan9as na Carta Constitucional, tanto na discussao, negocia頭o e vota頭o da 

emenda, que permite a reelei9白o, para os cargos executivos federal, estadual e 

municipal, quanto nas discuss6es das reformas previdenci白ria e administrativa. A 

elabora頭o e vota'o do Or9amento-Geral da Uniao tamb6m 白  um tema no qual o 

Congresso Nacional torna-se noticia nas p自ginas dos jornais. As convoca96es 

extraordinarias tornam o Congresso a pauta dos jornais, em fun,o dos custos 

dos trabalhos extras, ao errio pロblico, soma-se a isso a questao do quorum. As 

ausencias dos parlamentares, ao trabalho legislativo, tambem 6 noticia durante os 

periodos de trabalhos ordin白rios. Por fim, as denロncias de irregularidades, 

envolvendo parlamentares ou as Casas Parlamentares, sao constantes durante 

este periodo de quatro anos, que corresponde a um mandato, junto a estas, em 

uma correspondencia crescente, os jornais dedicam espa9o a discuss含o da 

reforma politica. A partir da estipula頭o dos temas gerais, optou-se por trabalhar 

os momentos em que as a96es dos parlamentares sao questionadas, pelos 

jornalistas, compondo a imagem negativa da institui頭o. Buscou-se assim um 

cruzamento entre os temas mais importantes e as criticas dos jornais ao 

Congresso Nacional. 

Optou-se por nao restringir a coleta do material aos editoriais, embora os 

mesmos tenham centralidade, mas, al6m destes, incluir as colunas de opinio, as 

colunas di白rias de pequenos recortes, tratando basicamente dos acontecimentos 

de Brasilia (caso da se頭o Painel/ Tiroteio da Folha e Jogo R自pido do Estado) e 

dos noticirios politicos 8 A razao desta escolha est白  no fato de crer que, ao 

tentar resgatar o discurso da imprensa, 白  necessaria a investiga9ao do conjunto 

de seu material, que faz referncia ao objeto de anlise, pois a constru9ao da 
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posi頭o do jornal, exposta no editorial, esta alicerada no notici自rio cotidiano e/ou 
diario. 

Em termos gerais, o discurso da imprensa 6 inquirido, buscando resgatar 

as estratgias utilizadas, pela imprensa, para noticiar e comentar os 

acontecimentos: como os congressistas sao qualificados pelos jornalistas; quais 

as a96es dos parlamentares, que possibilitam, aos jornalistas, utilizarem estes 

qualificativos; quem sao os nomeados nestas a96es; quais as similaridades e 

diferenas entre os jornais, no tratamento da matria; como os leitores, atrav白s do 

espa9o de publica9ao de cartas, reagem a s noticias divulgadas; como os jornais 

utilizam a no9白o de opinio pGblica (em que momento, referindo-se a quem); 

como os parlamentares reagem a estas crticas e a s denuncias de 

irregularidades; enfim, quais as rela96es que s白o possveis de se estabelecer 

Buscou-se estas quest6es centrais em cada um dos temas selecionados para a 

inve計iga頭o. 

Mas os temas permitem discorrer sobre questes especficas. A 

diferencia'o de tratamento dado, pelos jornais, ao Executivo e Legislativo,6 

central na investiga9ao das negocia96es que antecedem a vota,o da reelei頭o 
bem como no momento da denロncia de compra de votos. Quando o tema 白  
reforma da Previdencia, algumas estratgias dos jornais se destacam, como a 

constru頭o de um contraponto entre os privilegiados e o cidadao comum, e o 

conflito entre imprensa e Congresso Nacional, levando a discussao da lei de 

imprensa. No tema reforma administrativa, o contraponto entre privilegiados e 

trabalhadores aparece novamente. A no頭o de opinio pロblica e a crise 

internacional sao fatores de pressao dos jornais para que ocorra a vota,o 

Quantoa falta de quorum e a s convoca加es extraordin白rias, a publica頭o de um 
caderno especial, na Folha, chamado Olho no Congresso, permite algumas 

digress6es sobre a percep頭o da imprensa de seu papel na sociedade. O 

Oramento-Geral da Unio, tema do captulo VI, aponta para a questo da 

temporalidade do discurso de desqualifica頭o dos parlamentares, ligando esta 

discussao com o escandalo dos "an6es do oramento". Por fim, as den丘ncias de 
irregularidades, envolvendo parlamentares e a institui頭o, permitem uma rela9o 

8 Na Folha esto sob editoria Brasil e no Estado sob editoria Politica 

24 



entre os escandalos politicos e a reforma politica, possibilitando compreender a 

concep「o de reforma desejada, pelos jornais bem como a percep,o da 

constru'o, feita pelos jornais, de um caso de editoria cidades ou cotidiano, num 

caso de editoria politica 

Sendo assim, o trabalho est白  disposto da seguinte forma:. 

No primeiro capitulo, ha uma exposi9ao da discuss白o te6rica, a qual d白  
fundamento, atrav6s de conceitos e no96es,a posterior anlise do material. So 

apontados estudos sobre as modifica96es do modelo democrtico representativo, 

centrado o interesse, particularmente, na importancia dos meios de comunica頭o 

nas mudan9as do modelo de representa頭o. Esta explana9白o evolui para uma 

centralidade nos estudcs sobre a interferncia do campo jornalistico no campo da 

poltica, destacando as no96es de neutralidade e opinio pロblica. Num segundo 

momento, o enfoque passa a ser esta interferncia no cen白rio poltico brasileiro, 

apontando estudos que buscam discutir a imagem negativa do Congresso 

Nacional, na imprensa, basicamente, atrav白s das no96es de eficiencia e 

legitimidade. 

Os demais capitulos tratam de anlises sobre o material empirico, sendo 

que os trs captulos subsequentes tm como tema as reformas da Carta 

Constitucional. 

O capitulo II trata da vota頭o da emenda da reelei,o. Est白  dividido em 

dois momentos. No primeiro momento, a centralidade est白  nas negocia96es entre 

o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para a vota頭o em primeiro turno, na 

emenda que permite a reelei9白o, para os cargos executivos nacional, estadual e 

municipal, destacando-se as noticias que projetam a possibilidade da negocia頭o 
se tomar um balco de negcios e na exposi●o dos respons白veis pela barganha 
No segundo, a aten頭o desloca-se para a denロncia de compra/venda de votos, 

por parte de deputados federais, no momento da vota9白o da emenda. O 

tratamento dado pelos jornais a cada um dos envolvidos - o Executivo e o 

Legislativo - norteia o texto. O reflexo das noticias nas cartas dos leitores encerra 

esta investiga9ao. 

O captulo Ill tem como tema a Reforma da Previdencia. Recebem 

destaques as noticias, colunas de opinio e editoriais, sobre a discussao que se 
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desenvolve no Congresso, tratando da aposentadoria especial dos parlamentares; 

as denuncias da imprensa a respeito de prticas fisiol6gicas nas negocia如es, 

para vota9ao da reforma, e sua repercussao nas cartas dos leitores; a pol6mica 

da lei de imprensa, apontando um conflito entre a Camara de Deputados e os 

jornais, encerra o capitulo. 

As negocia加es para a Reforma Administrativa comp6em o tema do 

captulo 1V. As negocia96es para vota9ao da proposta de implanta頭o de um teto 

salarial maximo, para o funcionalismo p自blico, as exce96es a regra, beneficiando 

os parlamentes, e o reflexo disto nas cartas dos leitores, 白  o primeiro ponto 

trabalhado. O fim da estabilidade de emprego dos servidores pablicos 6 o 

segundo tema tratado. Em fun頭o do mesmo ser objeto de polmica, nos dois 

turnos de vota,o, tornou-se necessario subdividir o assunto em trs momentos: 

os temas pol6micos; as negocia96es para vota頭o e a crise externa. No segundo 

tema, as cartas dos leitores sao analisadas. 

Os demais captulos tratam de temas recorrentes na imprensa, em sua 

cobertura cotidiana do Poder Legislativo, ou seja: faltas, custos e escandalos. 

O capitulo V tem como tema a (in)frequ6ncia dos parlamentares e os 

custos das convoca96es extraordin白rias. O primeiro ponto analisado 6 a 

convoca9白o extraordin白ria, tratando da falta de quorum nas sess6es 

extraordin白rias, dos custos adicionais aos cofres pロblicos, do desgaste de 
imagem e da rea頭o a este, por parte da institui9白o, esta sess白o finaliza com a 
an白lise das cartas dos leitores. O segundo aspecto analisa a polmica da falta de 

quorum nas sess6es ordin白nas, a rea9ao do Congresso a critica, a posi9ao dos 

jornais sobre as faltas e as cartas dos leitores. O ltimo ponto analisa o caderno 

Olho no Congresso, caderno especial, publicado pela Folha de Sao Paulo, que 
apresenta uma avalia9ao da atua頭o e da frequencia dos parlamentares. A 
repercuss白o do caderno白  averiguada nas cartas dos leitores e de parlamentares 

A vota頭o do oramento geral de Unio, no ano de 1996,e tema do 

capitulo VI, que se subdivide em duas se96es: a pol白mica das emendas 

individuais, que os parlamentares podem apresentar, ao oramento, e o novo 

esc合ndalo do or9amento, envolvendo um deputado federal, o caso Abro 
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O captulo VII trata da rela頭o entre os escandalos, envolvendo 

parlamentares, e a reforma poltica. Atrav白s da descri9ao das denoncias de 

irregularidades, envolvendo parlamentares ou a institui頭o, sejam elas morais ou 

legais, busca-se a rela●o entre os escandalos e a reforma politica. Passa-se, 

ento, a discorrer sobre dois casos especificos: O caso Brigido, denロncia de falta 

de decoro parlamentar, e o caso Naya, a irregularidade cometida pelo 

parlamentar 6 externa ao Congresso Nacional, mas tem reflexos internos, levando 

acassa頭o de seu mandato. Em rela9白o a este caso, sao trabalhadas tambem as 

manifesta96es dos leitores, atrav6s das cartas. 

Por fim, a conclusao. 
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I. O espa9o da mdia na poltica 

"La forme du gouvemement reprsentatif qui emerge aujourd'hui se 
caractrise par l'apparition d'un nouveau protagoniste de Ia d白liberation 
publique, I'electeur flottant et inforrne, et d'un nouveau forum de cette 
dliberation, les m6dias" (Manin, 1995, p. 299). 

"O aparecimento, o desenvolvimento e, sobretudo, a difusao dos novos 
meios modernos de comunica,o... implicaram um deslocamento 
progressivo do centro de gravidade do espa9o poltico que passou das 
assembl白ias parlamentares para a midia" (Champagne, 1998, p. 139). 

A rela9ao entre midia e politica e destacada pelos dois autores acima 

citados. Para Manin, a midia se constitui no novo frum de delibera9ao pロblica, 

enquanto, para Champagne, h白  um processo progressivo, no qual a midia vem se 

constituindo no centro de gravidade do espa9o politico, em detrimento das 

assembl6ias. Embora partam de an白lises diferenciadas, os dois estudiosos 

apontam para um quadro similar: a percep9白o do papel destacado dos meios de 

comunica9ao na conforma頭o da politico na atualidade. 亡  esta rela9ao entre a 

midia e a poltica, esta amplia頭o do campo de atua頭o dos meios de 
comunica頭o, na politica, que se busca resgatar neste cap itulo. Assim posto, o 

objetivo proposto neste momento do trabalho 6 abordar a literatura que analisa a 

rela'o entre midia e politica, buscando subsidios, que permitam a investiga9o 

do discurso da midia impressa brasileira sobre o Poder Legislativo 

O capitulo se divide em duas partes. Na primeira, a centralidade est白  nos 

estudos desenvolvidos pelos dois autores citados - Bernard Manin e Patrick 

Champagne. A proposta 6 , a partir destes estudos, discorrer sobre a amplia9o 

do espa9o de interferncia ou influ白ncia da midia no campo poltico. Em primeiro 

lugar, ser descrito o estudo de Manin, que busca explicar o que chama de 

metamorfoses do governo representativo, constituindo uma tipologia, que divide o 

governo representativo em trs momentos: parlamentarismo, democracia dos 

partidos e democracia do poblico. A democracia do poblico ter centralidade, nao 

apenas em fun頭o de ser o modelo vigente na atualidade, mas em razao da 

importancia que o autor d白  aos meios de comunica9ao no formato deste modelo 

Ao elaborar as tipologias do modelo representativo, Manin acaba por discutir a 
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questo da crise de representa,o, e, na medida em que for relevante para este 

trabalho, esta discuss含o ser incorporada. Champagne, ao analisar uma 

manifesta頭o de agricultores na Fran9a, contribui para a discussao da rela,o 

entre mEdia e poltica, principalmente, ao trabalhar com a no弾o de poder. Na 

discussao do poder da midia, duas outras no96es se destacam na investiga頭o 

do autor:, a neutralidade e a opiniao pロblica (as duas no96es tambem recebem 

destaque na obra de Manin). Na medida em que forem comentados os conceitos 

destes autores, outros estudos, que possam contribuir para a proposta deste 

trabalho, sero mencionados. 

A segunda parte deste capitulo remetea discussao da rela9白o entr midia 

e poltica para o cenario brasileiro. Neste momento, a proposta 白  comentar a 

literatura brasileira, que trata do objeto desta tese, quer dizer, comentar os 

estudos que tratam da rela頭o entre imprensa e o Poder Legislativo. Duas noゆes 

se destacam como no96es ligadas a imagem do Congresso nacional: eficincia e 

moralidade. A no9ao de (in)eficiencia ser debatida a partir de estudos sobre o 

funcionamento da institui9白o parlamentar. A no頭o de (i)moralidade ser 

enfocada atravs de estudos que tratam de denuncias de irregularidades ou 

escandalos politicos. Estas duas no96es servem de foco para discutir a imagem 

negativa do Congresso Nacional divulgada pela imprensa em sua cobertura da 

institui9ao. 

1.1. A rela9do mdia e poltica 

Manin (1996), na obra Principes dii Gouvemement Reprsentatif, elabora 

uma arqueologia do governo representativo, dividindo-o em trs momentos: 

Parlamentarismo; Democracia dos partidos e Democracia do pロblico. Atraves da 

an白lise de cada um destes momentos, contribui nao somente para a discuss白o 

das transforma96es sofridas pelo modelo ao longo de sua constitui9ao, mas 

tamb白m com informa96es sobre o papel exercido pelos meios de comunica9o 

para o (re)desenho da representa頭o. 
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1. No Parlamentarismo, segundo o autor, a escolha do representante 

estava relacionada 良  confian9a: e aos vnculos locais do candidato, sendo que os 

eleitos eram sempre os notveis. O deputado eleito votava na assembl6ia 

conforme sua consci6ncia. Nao existia uma rela,o direta entre a opiniao pロblica 

e a expressao eleitoral. As discuss6es entre os representantes estavam restritas 

ao parlamento. Este modelo se esgota a partir da amplia頭o do corpo eleitoral e 

de um vasto nomero de cidadaos, que passam a ter o direito do voto. 

2. A Democracia dos partidos est白  vinculada ao nascimento dos partidos 

de massa e a amplia9ao do n自meros de eleitores. Estes dois fen6menos geram 

modifica96es no governo representativo: a fidelidade partid白ria e a expressao de 

pertencimento a uma classe entram em foco quando ocorre a escolha dos 

candidatos. O representante eleito deixa de ser o notvel local, para ser o 

militante, o homem do partido. Ghiglione e Bromberg salientam que, na 

democracia dos partidos, "ce qui change, c'est l'objet de la confiance. El/e ne 
s'adresse plus a une personnailt, maisd un parti" (1998, p. 16). Segundo os 

autores esta confian9a nao se cristaliza em fun頭o de uma promessa eleitoral do 

candidato, mas em um sentimento de pertencimento e de identifica9ao. O que 

permanece similar6 que, como ocorria no Parlamentarismo, o eleitor nao 

conhece o projeto do partido, vota em fun頭o de uma cren9a 

A vota9白o do representante eleito, neste periodo, esta vinculada ao 

programa do partido. Existe uma coincidencia entre a opinio p自blica e a 
express白o eleitoral, j自  que o representante tem de pensar na reelei頭o e assim 

levar em considera9ao a opinio dos eleitos bem como da oposi9白o. A discusso 

nao se restringe somente ao parlamento, ocorrendo tamb6m dentro dos partidos e 

entre eles. 

As raz6es que levam a uma nova metamorfose do modelo, n白o estao 

claramente delimitadas. Segundo Ghiglione e Bromberg, os fatores sao: a eros白o 

da clivagem direita/esquerda1, os efeitos do sufrgio universal; a mudana de 

atitudes e comportamentos dos eleitores; o papel das midias e, principalmente, da 

televisao. O contraste entre os ideais democraticos - nao cumpridos - e a 

I Os autores apresentam uma longa discuss白o sobre a homogeneiza9白o das ofertas polticas pela 
direita e esquerda (Ghiglione, Bromberg, 1998) 
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democracia real , para Norberto Bobbio (1986), o motivo da transforma,o pela 

qual esta passando. a democracia representativa. Paul Hirst sugere que o 

problema est白  na identifica,o entre democracia representativa e governo do 

povo, o que para ele nao passa de uma "falha tpica do vocabulrio democrtico 

corrente em nossos" (1992, p. 32). Juan Medina sustenta que os fen6menos 

atuais aparecem menos como marcas de uma crise do modelo, do que como "(...) 

desplaziamentos y reacomodo en uma combinatria de elementos presentes 

desde los orgenes dc la democracia moderna" (1998, p. 128)2. Como se observa, 

existe um consenso entre os diversos autores, de que ocorre uma transforma9白o 

no modelo democrtico representativo. 

A argumenta9白o de Manin 6 de que h自  uma simetria entre o que est 

ocorrendo neste momento e o periodo de passagem do Parlamentarismo, para a 

Democracia dos partidos, "hoje, como ento, a idia de uma crise de 

representa戸o 6 um tema usual, o que nos leva a crer que estamos diante de uma 

crise 6 muito menos da representa頭o como tal do que de uma forma particular 

de governo representativo" (1995, p. 7). Concluindo, o autor sugere que o que 

est白  em declinio な白o as rela戸es de identifica戸o entre representantes e 

representados e a determina頭o da poltica pllblica por parte do eleitorado"(ldem, 

p. 7). Sao estas modifica加es no prprio campo politico que geram uma nova 

metamorfose do modelo de governo representativo, constituindo o novo tipo-ideal, 

elaborado por Manin, denominado democracia do pロblico 

3. Na democracia do pllblico, a escolha do representante est vinculadaa 

pessoa do candidato,a confiabilidade que o eleitor tem em determinado 

candidato, na resposta aos termos colocados para a escolha (os temas 

apresentados nas campanhas) e na presen9a do comunicador. Nas palavras do 

autor: 

"A prsent, la stratgie白  lectorale des candidats et des parties repose sur 
la construction d'images assez vagues, dans lesquelles Ia personnalit 
des leaders occupe une place pr 白minente, plut6t que sur Ia promesse 
de politiques d白termin白es. Enfim, le personnel politique est maintenant 
principalement constitu白  ou environn白  d'individus appartenant a des 
cercies particuliers, distincts du reste de Ia population par leur profession, 
leur culture et leur mode de vie. La scene publique est domin白e par un 
ensemble de journalistes, d'experts en communication et de sp白cialistes 

2 Para Medina n白o 白  a no頭o de representa,o que define os regimes politicos modernos, mas as 
elei戸es livres e competitivas (Idem, p. 128/9). 
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des sondages dans lequel on a peine a voir un refiet repr6sentatif de la 
soci白t. Les hommes politiques parviennent au pouvoir en raison de 
leurs talents mediatiques, non parce qu'ils sont socialment semblabes 白  
leurs 白  lecteurs ou proches d'eux. L'白cart semble s'accroItre entre le 
gouvernement et Ia soclte, entre les reprsentants et les reprsents" 
(Manin, 1996. D. 249). 

Segundo o autor, o que importa na escolha dos candidatos 6 muito mais a 

pessoa do candidato, do que o partido ao qual pertence ou o programa de 

governo. O argumento de Manin e de que as imagens determinam a escolha dos 

lideres, o candidato tem de ser um expert em comunica9ao, tem de se apresentar 

bem na midia. Para ele, as raz6es que levam a esta personaliza頭o estao ligadas 
as novas condi96es em que estes governantes exercem sua atividade: tm de 

tratar de dominios muito mais amplos, os problemas que discutem e sobre os 

quais legislam se modificaram bem como os interesses dos eleitores. Santos 

esclarece esta questao: 

"A medida que o processo de divisao social do trabalho avan9a, 
especializam-se, como 白  natural, os interesses. Isso significa dizer aue 
algu6m capaz de representar, digamos, eletricistas ecarpinteiros, ou 
propnetrios de terras e exportadores, deixa de poder faz -lo na 
extensao em que, ao se diferenciar, esses interesses tomam-se 
potencialmente e, 白  s vezes, de fato conflitivos. Quando os interesses se 
fracionam surge a necessidade dos candidatos expressarem espectro 
cada vez mais amplo do eleitorado. Assim, enquanto os candidatos 
buscam representar nロmero cada vez maior de interesses, garantindo o 
minimo de votos legalmente exigidos, os grupos de interesse exigem 
defesa cada vez mais especfica, singular e excludente" (1998, p. 159) 

Os partidos politicos tambem n白o saem ilesos deste novo quadro 

Embora sejam o espa9o institucional, por excelncia, da disputa politica na 
representa「o, elaboram mudan9as significativas, pois "sus referentes soda/es; 

su grupo de referencia anterior 佃  classe obrera, los catlicos o los 

francoparlantes) se va esfumando ante sus ojos obligndolo a buscar apoyos de 

todo ei mundo." (Medina, 1998, p. 138) 

Venicio Lima contribui para a compreensao do espa9o da midia na 

pol itica, ao destacar esta como "principal mediadora e construtora dos cen白rios 
de representa9白o da realidade pllblica",e que, em fun頭o desse papel,"redefine 

a prpria natureza da Poltica e desloca, para o seu territrio, o espa9o por 

excelncia da disputa do poder." (2001, p. 191). Al6m disso, o autor salienta 

efeitos que este deslocamento projeta no sistema politico institucional, 
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particularmente, nos partidos politicos, ao afirmar que "a crescente ocupa頭o de 

todos esses espa9os institucionais pela mdia tem sido apontada como uma das 

causas da crise generalizada dos partidos em diferentes sistemas polticos" 

(Idem, p. 196). Para o autor, a midia desempenha fun96es que antes eram 

atribuidas aos partidos politicos, como: 

"definir a agenda dos temas relevantes para a discusso na esfera 
pロblica; gerar e transmitir informa加es politicas; fiscalizar a a,o das 
administra96es pロblicas; exercer a crtica das politicas poblicas e 
canalizar as demandas de parcelas expressivas da popula弾o junto ao 
governo" (Idem, p. 196) 

Esta fun96es levam, nas campanhas eleitorais, 白  substitui9白o dos partidos 

pol iticos, pela midia, que passa a ser a principal mediadora entre os candidatos e 

os eleitores, e completa destacando que: 

''-・  atribui-se a preferncia da midia pela cobertura jornalistica dos 
candidatos - e n白o dos partidos - uma crescente "personaliza9白o" da 
Politica e do processo polItico que passa, ento, a ser construido como 
uma disputa entre pessoas e n白o entre propostas polticas alternativas. A 
mdia tamb白m se constitui, ela prpria, em importante ator poltico 
interferindo de forma crescente no processo poltico e, particularmente, 
na defini●o das polticas pロblicas do seu prprio setor, nacional e 
internacionalmente" (ldem, p. 19617) 

Para Lima, este novo papel desempenhado pela midia apresenta reflexos, 

tanto no poder de representa頭o dos partidos, ao absorver fun96es, como na 

personaliza9台o do processo politico nas campanhas eleitorais 

Retomando a perspectiva da Manin, a amplia弾o do nロmeros de eleitores, 
a fragmenta頭o de interesses destes vastos contingentes populacionais, os 

diferentes sujeitos, que tm de ser atingidos pelos discurso dos candidatos, o 

grande leque de temas que t白m de ser debatidos nos pleitos eleitorais, entre 

outros fatores, levam os partidos politicos a constru頭o de programas e 

plataformas muito amplos e impossiveis de serem cumpridos, projetando a 

frustra 9白o nos eleitores e a busca de outros locais de expressao de reivindica加es 

e/ou interesses. Em razao desta distancia entre os interesses, Manin afirma n白o 

existir coincidencia entre as express6es eleitorais e aquelas nao eleitorais da 

opinio, diferentemente do que ocorria na democracia dos partidos. A 

multiplicidade de fatores que estao em jogo levam a uma varia9ao do 

comportamento eleitoral, tanto na postura do candidato, quanto na do eleitor 

33 



Tantos s白o os. temas que os candidatos apresentam que 'les6 lecteurs semblent 

rpondre aux termes du choix offert par/es hommes politiques, plutt qu'exprimir 

leur identit soda/e ou culturalle" (1995, p. 284). Na Democracia do pロblico, o 

eleitorado aparece como um pロblico que apenas reage ao que 6 exposto na cena 

politica, particularmente, atrav白s de imagens apresentadas na midia. 

Dois pontos, tratados por Manin, s台o fundamentais para esta discussao: 

as pesquisas de opiniao e a neutralidade relativa das midias. O autor valoriza as 

sondagens de opini白o pois "oprent se/on Ia structure formalle qui6 t considre 

comme caractristique de cette nouvelle forme du gouvemement reprsentatif. Ia 

scene et le public, l'initiative et la raction" (Idem, p. 296). Para ele, o eleitorado 

aparece novamente como um p自blico que reage a uma dada iniciativa poltica, 

pois este tipo de opinio nao 6 uma expressao espont合nea da opiniao popular, j白  
que as questes propostas s白o anteriormente elaboradas, os entrevistados 

apenas tem de responder3 

Outra caracteristica da democracia do p自blico 6 de que os canais (jornal, 

televisao, rdio e institutos de sondagem), onde se forma a opiniao pGblica4, sao 

relativamente neutros, no sentido de nao estarem diretamente ligados a partidos 

polticos em competi9ao, embora possam apresentar preferncias polticas. A 

neutralidade relativa das midias na democracia do pロblico 6 um contrapontoa 

falta de neutralidade na democracia dos partidos, onde os meios de informa頭o 

estavam atrelados aos partidos, como acontecia na Fran9a, onde jornais 

expunham posi96es ideol6gicas bem definidas. Ele argumenta que atualmente 

isto nao acontece, Pois as informa96es sao veiculadas pelos diferentes meios, de 

forma homogenea, nao existindo uma diferen9a gritante entre o que 6 noticiado 

em um ou outro veiculo5 

Esta relativa neutralidade da midia, projetando a homogeneidade na 

divulga9ao de informa96es, propicia um novo elemento: embora os individuos 

3 Alm do que baixam os custos da expressao politica pelos indivduos, d白o voz aos cidad白os 
pouco engajados, "ap白ticos" e esta opini白o nao se manifesta somente em circunstncias 
importantes, mas no cotidiano. 
4 Quando Manin se refere a opini白o pロblica est falando de manifesta96es, peti96es e da nova 
forma de exoress白o aue 6 a sondaaem de ooiniao. 
5 ，ー一A一一」,一一  二一，竺一 	一’ 1 
- esta aiscussao remete a o que touraieu aenomina ae unitormiaacie aa oterta. Segunao o autor, 
a concorrncia e a l6gica de mercado que s白o caracteristicas expressivas do campo jornalistico, 
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formem opini6es divergentes sobre os objetos polticos, estas opini6es s白o 

construidas sobre objetos identicamente apresentados a todos, e sao percebidas 

de forma relativamente homogenea. Isso permite que a identifica頭o entre eleitor 

e candidato se forme a partir de preferncias sobre os objetos e nao a partir de 

preferncias partidarias. Em fun頭o da amplitude do nmero de eleitores e de 

temas, os representantes ou candidatos tm que debater a p自blico, constituindo, 

desse modo, um novo local para a apresenta9台o dos politicos e para o debate: as 

midias. Assim, as assemblias deixam de ser o local, por excelencia, da 

discussao do politico, e passam a dividir este espa9o com as midias. 

Sem d自vida, a arqueologia do modelo representativo de governo, 

elaborada por Manin, sugere uma s6rie de novos elementos, para serem 

considerados, quando se tenta entender a representa,o e, o que aqui interessa, 

particularmente, o espa9o ocupado pela midia nas modifica96es deste modelo. Se 

Manin deixa entrever que algumas das transforma9es que o campo politico6 e o 

modelo representativo vem sofrendo nas a ltimas d白cadas esto ligadasa 

interferncia do campo jornalistico, Patrick Champagne permite o aprofundamento 

do entendimento do espa9o do campo jornalistico e de seus atores. 

Em seu livro Fazer a Opinio: o novo jogo poltico, Champagne (1998) 

discute o papel determinante da midia na poltica. Sua posi頭oe similar a quela 

manifestada por Manin. Se oa ltimo ve a rnidia como o novo frum de delibera9ao 

pblica, Champagne afirma que: 

"O aparecimento, o desenvolvimento e, sobretudo, a difus白o dos novos 
meios modernos de comunica,o (...) implicaram um deslocamento 
progressivo do centro de gravidade do espa9o politico que passou das 
assemblias parlamentares para a midia" (1998, p. 139) 

Para os dois autores, a midia tem centralidade no formato do atual 

modelo democrtico representativo, mas enquanto Manin sinaliza sua importancia 

na metamorfose do modelo, Champagne parece ir al6m, ao sugerir a esta um 

papel ativo na politica. Para levar a cabo esta discussao, dois conceitos 

apresentados por Champagne sao fundamentais. 

levam 白  homogeneidade do campo, pois trabalham com as mesmas fontes, as mesmas restri96es, 
as mesmas pesquisas de opini白o, os mesmos anunciantes (1997. D. 3O/31) 
6 ~一  一一一一一 丘 	：L 
, '...'s concenos ae campo, campo poittico e campo jornaustico ja toram definidos na introdu'o 

aeste traDalno. L no sentiao naquele momento apresentado que os mesmos sao utilizados aqui. 
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O primeiro deles e o conceito de politica. Segundo o autor, a poltica 白  ... 

"antes uma luta simb6lica na qual cada ator politico procura monopolizar 
a palavra pロblica ou, pelo menos, fazer triunfar sua vis白o de mundo e 
imp6-la como vis台o correta ou verdadeira ao maior nロmero possivel 
daqueles que sao, econ6mica e, sobretudo, culturatmente, 
desfavorecidos" (Champagne, 1998, p. 23/4)7 

O entendimento da politica como luta simb6lica, na qual esta em 

contenda o monop6lio da palavra p自blica ou a imposi9ao de uma "verdade", abre 

a possibilidade de pensar que os competidores, que disputem este espa9o 

simb6lico, nao sejam somente aqueles vindos do campo politico tradicional ー  
candidatos, representantes - mas que possam ser oriundos de outros locais, de 

outros campos, que lhe fazem fronteiras e disputam espa9os de representa弾o. 

possivel supor que nesta luta, por fazer triunfar uma determinada vis白o de mundo 

como correta ou verdadeira, uma determinada verdade sobre a poltica, os 

competidores possam ser oriundos tamb6m do campo jornalistico. 

Nesta l6gica,e fundamental compreender, como o faz Bourdieu, que 

"Une des transformations les plus importantes de Ia politique depuis une 
vingtaine d'ann白es est liee au fait que des agents qui pouvaient se 
consid白rer ou e tre consid白rs comme des spectateurs du champ 
politique, sont devenus des agents em premiere personne. Je veux parler 
des joumalistes et en particulier des journalistes de tl6vision et aussi 
des specialistes des sondages" (2000, p. 61). 

Na perspectiva do autor, os jornalistas nao tm sua importncia centrada 

apenas no fato de ter e/ou possibilitar o acesso ao espa9o pllblico,a discusso 

pロblica, mas de produzir efeitos, de transformar o estado de outro campo. Desta 

forma, interferem no campo politico, modificando sua estrutura, suas regras de 

funcionamento, afetam sua autonomia. 

Champagne traz um elemento complementar, para demarcar a 

importncia da midia na poltica atual, e faz isto atravs da defini頭o do poder da 

primeira, que e : 

"o poder dos que tm um interesse em acreditar e fazer acreditar no 
poder da midia, entre os quais se encontram em primeiro lugar, os que 

7 Bourdieu apresenta um conceito prximo, para ele: "la politique est une lutte pour des idees mais 
pour un type d'idees tout 白  fait particulier, 白  savoir les idees-forces, des idees qui donnent de ia 
force en fonctionnant comme force de mobilisation. Si te princIpe de division que je propose est 
reconnu de tous, si mon nomos devient le nomos universel, si tout le monde voit te monde comme 
je le vois, j'aurais alors derriere moi toute la force des gens qui partagent ma vision" ( 2000, p. 63) 
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participam do poder da mEdia. A fora dessa cren9a coletiva na efic白cia 
da mEdia e os efeitos bem reais que ela produz na maior parte dos atores 
do campo politico-jornalistico deixam-se ver na maioria das a96es 
politicas explicitamente dirigidas para a mEdia" (1998, p. 148). 

O poder da midia esta na constru頭o da cren9a coletiva de sua efic自cia. E 

esta cren9a parece estar ligada a dois elementos fundamentais, para sua 

interferncia no poltico, que sao: a opiniao publica e a neutralidade 

Ao tratar da opinio pロblica, Champagne logo chama aten頭o para a 
imprecisao da no頭o, ao afirmar que "o que existe6 somente um conjunto, mais 

ou menos diferenciado, de agentes em luta que procuram impor seu conceito (em 

geral, de forma interessad~) de 'opinio pロblica'"(1995, p. 81)Ap6s longa 

discussao sobre os diversos significados que o conceito assumiu em diferentes 

momentos histricos8, demonstra a preocupa頭o de que o mesmo vem se ligando 

as sondagens de opiniao e, particularmente,a cren9a construida socialmente na 

veracidade destas pesquisas9, muito em fun9白o do respaldo que estas v6m tendo 

do campo cientfico, pelo que denomina de "transferncia ilegtima de autoridade 

cientfica"10 (Idem, p. 22). Champagne, como outros autores, est temeroso do 

carter democrtico que tem sido dado 良  s pesquisas: segundo seus 

idealizadores, elas expressariam a vontade popular, pois todos os cidad白os tem 

direito a uma opinio, sendo que as sondagens seriam a forma democrtica de 

express白-las. O problema das sondagens de opini白o situa-se, conforme o autor, 

no fato de que o que da valor a s respostas e o que determina as amostras n台o6 

um critrio tcnico (selecionar quem tem opinio), mas um principio politico (para 
ser v白lida, todos os cidadaos tm de se pronunciar) ligado ao sufrgio universal11 

8 Champagne dedica um capitulo para fazer a gnese social da opinio pdblica" Outras 
interessantes discuss6es sobre o conceito de opini白o pロblica e o papel das sondagens de opini白o 
podem ser vistas em Landowski (1992) e Noelle-Neumann (1995) e Besson (1995). 
ー i-'ara o autor a crena nas pesquisas ce opiniao esta senao construiaa ao mesmo moao como as 
manifesta"es de rua se constituiram socialmente como a forma de expressao da opini白o pロblica 
ao lonao do s白culo XIX. 
ー o campo cientmco esta contriDuinclo com avan9aaas tecnicas ae calculo ae amostras para a 
elabora戸o de pesquisas e atrav6s da discussao dos resultados das mesmas nos meios de 
comunica9ao. Esta discussao n白o白  nova, pode ser vista no artigo A opinio pllblica n白o existe de 
Pierre Bourdieu (1985). 
''No texto Pesquisas de opinio e cen白rio de representa頭o da poltIca, Jorge Almeida apresenta 
um importante levantamento da literatura que trata de opinio publica, principalmente na 
discuss白o das sondagens de opini白o, relacionado esta no9ao com o conceito de cen白rio de 
representa,o da politica: Trabalho apresentado no GT Midia e Politica - COMP6S - 2001 
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Se a opinio pロblica h自  muito6 um referencial para os politicos, a 

cientificidade das pesquisas bem como sua dissemina9ao - a todo momento os 

politicos s白o submetidos a i ndices de popularidade, a verdadeiros plebiscitos 

polticos -, deram maior centralidade a este cOnceito e mais poder aos seus porta- 

vozes, os quais acabam por "reafirmar o poder prprio da imprensa em face do 

poder poltico ao procurarem desestabilizar seus agentes" (ldem, p. 135) 

A desestabiliza頭o dos agentes relaciona-se a s modifica加es na forma de 
aquisi頭o de capital poltico. A no頭o de capital polticoe fundamental e, por isso, 

deve ser definida. Para Bourdieu "le capital politique est donc une espece de 

capital rputationnel, un capital symbolique li a Ia manire d'tre pe冬U,, 
(Bourdieu, 2000, p. 65). A percep頭o do capital poltico, como um capital 

reputacional, fica clara na defini9白o de Champagne: 

"o capital politico especifico que os politicos devem acumular, ao mesmo 
tempo de forma individual e coletiva, 白  um capital simb6lico feito de 
crdito e confian9a, isto e , uma combina,o de cren9a em sua 
competncia e moralidade" (1998, p. 29). 

Luis Miguel corrobora com esta questao, ao afirmar que "a influ6ncia mais 

evidente dos meios de comunica頭o sobre o campo poltico est na forma9言o do 

capital poltico" (2001, p. 9). Esta influ6ncia se deve ao fato da visibilidade na 

mdia estar se constituindo em fator fundamental para a amplia9白o do capital 
pol itico, gerando, segundo Champagne, uma modifica頭o da "natureza do capital 

poltico necessria para ter sucesso na poltica" (ldem, p. 142/3) 

Atualmente, o capital necess白rio, como foi dito, est台  ligado a sedu9ao 
miditica, como j白  havia mencionado Manin, o que importa 6 a capacidade de se 

apresentar bem frente a um publico heterogeneo. Champagne aprofunda esta 

problem白tica, ao assinalar a importancia da midia, n白o apenas na constru9台o 
deste capital, mas tamb6m na desconstru頭o do mesmo. Segundo o autor, este 

fen6meno, este poder, leva os jornalistas a se constituirem como "atores em 

tempo integral e [que] intervm ativamente na luta [poltica]", devendo sua fora 

ao fato de que invocaram, contra os polticos, a prpria lgica do campo poltico" 

(Idem, p. 144). Em outras palavras, os jornalistas levam os politicos a se 

preocuparem com a chamada vontade popular, por mais que os polticos se 

manifestem contra as sondagens, eles acabam por determinar suas a96es, em 
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fun9ao dos percentuals de popularidade apresentados nos veiculos de 

comunica頭o. Os polticos tm de buscar no veiculo o resgate de sua 

popularidade, atrav6s de amplas campanhas, que beneficiam, em 自  ltima 

instancia, a prpria midia. 

Bourdieu contribui para a discussao, ao ressaltar que: 

'',.. a influencia do campo jornalistico refora as tendencia dos agentes 
comprometidos com o campo politico a submeter-se 白  press白o das 
expectativas e das exigencias da maioria, por vezes passionais e 
irrefletidas, e frequentemente constituidas como reivindica的es 
mobilizadoras pela express白o que recebem na imprensa. Salvo quando 
se utiliza das liberdades e dos poderes criticos que lhe sao assegurados 
por sua autonomia, a imprensa, sobretudo televisiva (e comercial), age 
no mesmo sentido que a pesquisa de opiniao, com a qual ela prpria 
deve contar: embora possa servir tamb白m como instrumento de 
demagogia racional tendente a reforar o fechamento sobre si do campo 
pol itico, a pesquisa de opinio instaura com os eleitores uma rela弾o 
direta, sem media戸o, que descarta todos os agentes individuais ou 
coletivos (tais como os partidos ou os sindicatos) sociatmente delegados 
para elaborar e propor opini6es constituidas; eta despoja todos os 
mandatrios e todos os porta-vozes de sua pretensきo... ao monop6lio da 
express白o legtima da "opini白o pロblica" e, ao mesmo tempo, de sua 
capacidade de trabalhar em uma elabora,o crItica (e por vezes coletiva, 
como nas assembl6ias legislativas) das opini6es reais ou supostas de 
seus mandantes" (1997, p. 114/5). 

O autor completa, dizendo que esta influencia, do campo jornalistico e da 

dissemina9ao de sondagens de opinio, contribui "para enfraquecer a autonomia 

do campo poltico e, por conseguinte, a capacidade concedida aos representantes 

(polticos ou outros) de invocar sua competncia de peritos ou sua autoridade de 

guardies dos valores coletivos" (ldem, p. 116) 

Se, para Manin, as sondagens de opinio contribuem para que os 

eleitores apare9am como um p自blico que apenas reage a uma dada iniciativa 

poltica, para Champagne, a dissemina9ao das sondagens de opinio e seus 

efeitos no campo politico levam, "em d ltima an白lise, o povo [a ser] utilizado para 

proceder a ajustes de contas internas a classe poltico- jornalstica" (Champagne, 

1998. p. 135) 

Outro ponto fundamental, para o entendimento do poder que a midia tem 

no atual modelo democrtico representativo, est ligado a forma como apresenta 

as informa96es, a questo da neutralidade! objetividade. Por um lado, ocorre o 

que Manin chamou de relativa neutralidade das midias, quer dizer, o 
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desmantelamento da imprensa engajada, partid自ria, tendo como consequencia a 

homogeneiza9ao das informa96es; por outro lado, ocorre tambem a falsa 

neutralidade, assinalada por Champagne, em que a midia se coloca como um 

simples canal de informa96es, que tem a obriga頭o de dizer a verdade, como se 

nao existisse uma l6gica do mercado e de concorrncia, que atinge este campo 

L6gica esta que o atinge, tanto no sentido da tensao que o campo sofre na sua 

"inser 白o no campo econ6mico", ao buscar, ao mesmo tempo, obedecer "a seus 

imperativos profissionais especficos" e a ampliar "o faturamento e o lucro", 

quanto interfere na sua busca por autonomia, pois para isso os jornalistas 

necessitam de "competncia e a respeitabilidade pelos pares" (Miguel, 2001, p 

10). 

Essa l6gica, "essa busca interessada, encarniada, do extra-ordin白rio 

pode ter... efeitos polfticos' como coloca Bourdieu (1996, p. 27)12, bem como 

pode ocultar um espa9o do que pode ser dito e de quem tem competncia para 

diz-lo. Bourdieu mostra que o porta-voz somente se constitui atrav6s do 

reconhecimento de seu discurso, pelo receptor; seu discurso tem de ser deJegado 

e autorizado. Em suas palavras: 

"o porta-voz autorizado consegue agir com palavras em rela9白o a outros 
agentes e, por meio de seu trabalho, agir sobre as prprias coisas, na 
medida em que sua fala concentra capital simblico acumulado pelo 
grupo que lhe conferir o mandato e do qual ele 白  , por assim dizer, o 
procurador" (Idem, p. 89). 

Landowski (1992) contribui para esta discussao em dois pontos: no papel 

dos porta-vozes e na separa頭o que faz entre pablico e opinio. Segundo o autor, 

entre os governados (o poblico) e os governantes (a classe poltica) est白o os 

mediadores, que correspondem a opinio, mais os seus porta-vozes (em geral, 

os jornalistas). Os mediadores sao os encarregados de personificar o pロblico. Os 

mediadores tm em comum a competncia discursiva, sao sujeitos falantes. O 

poblico 白  quem elege os politicos e consegue, no mximo, ser um rumor 

inarticulado; a opinio, por outro lado, 白  quem faz pressao sobre os dirigentes, por 

ser um sujeito com voz. Ressalta a centralidade da midia, pois a diferencia,o 

entre poblico e opinio s6 pode ser percebida no interior do "sistema de 

12 Uma forma particular de fazer jornalismo denominada imprensa investigativa se consolidou e 
tem no campo politico tradicional um dos melhores locais de busca do polmico e do espetacular 
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representa頭o "miditico ” ・与o h白  rSilnciO do pllblico" em fuil頭o da emergncia 
do "discurso （ね opinio"; isto 自 no d ml戒o de uma teatraliza頭  o da comunica頭o 
social" (Landowski, 1992, p. 26) 

Wilson Gomes, no artigo Opinio pロblica poltica hoje - uma investiga戸o 
preliminar, busca a compreensao do fen6meno da opinio pロblica, utilizando-se, 
para isso, da no'o de opinio politica que, em sua percep,o, est白  distribuido 
em trs grandes veios discursivos: 

"Na primeira classe de discursos, a opinio poltica e relacionadaa 
chamada opini白o p白blica.., na segunda classe de discursos, a opini白o 
poltica est vinculada ao debate pロblico.., e 白  opinio publicada em 
geral. Na terceira classe de discursos, a opini白o politica 白  referida a s 
artes voltadas para a produ'o da opini白o pロblica, num fen6meno que 
ser aqui chamado de poltica de opini白o" (2001, p. 63). 

Para tratar da opinio poltica, relacionada a opinio publica, o autor cita 

uma s6rie de senten9as retiradas de jornais, nas quais,a no9ao de opinio 
pロblica,6 atribuido um conjunto de a96es (apoio, receio da rea9ao negativa, 
press白o, confundir, preparar, etc). Ap6s tentar perceber os diversos sentidos que 
a opinio pロblica pode ter em fun9ao das a如es, sustenta a plausibilidade de ・I 
entender 旬）inio pdblica"como referida ao conjunto abstrato dos pdblicos, ao 
pロblico genericamente considerado ou, simplesmente,a popula頭o" (Idem, p. 67) 

O autor destaca que mesmo trocando nas senten9as opini白o pロblica, por 
povo ou popula9ao, ainda assim, a mesma tem sentido opinativo, passando a 

designar o sujeito coletivo de opinies. Nos v白rios deslocamentos de sentidos, 
segundo o autor, "os estratos mais recentes so aqueles em que o objeto 
designado como opinio pdblica sequer se exige que tenha realmente opinio 

atual sobre alguma matria" (Idem, p. 67/8), este seria o caso da utiliza9ao da 
express白o opinio pロblica, no campo politico. Nas palavras do autor 

"o fen,meno designado pela expressao "opini白o pロblica"e simD!esment 
uma grandeza permanente que inclui os conce'midos Dor urns mstri 
qualquer enquanto, e apenas enquanto, forosamente s台o dotad6s dc 
posio prpria quando esta matria est em disDuta. mesmo aue u 
posi鴫o consista em ignorar o que se disputa ouem nao ter opiio a 
resneito" (kfrm n R7IP.' 

No sentido atribuido ao campo. politico, a opinio pロblica deixa de ser 
apenas o "sujeito coletivo de opinies" e passa a ser o "sujeito coletivo capaz de 
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manifestar decis6es", mesmo que tenha apenas lhe solicitado "uma mera 

manifesta頭o de vontade"13 (Idem,. p. 68) 

No segundo veio definido pelo autor, a vincula頭o entre opinio politica e 

espa9o pロblico ou opinio publicada, Gomes compreende esta como a opinio 

"exposta e disponlvel socialmente" (Idem, p. 69). A produ頭o desta opinio 

publicada depende de dois agentes: dos opinadores profissionais e dos sujeitos 

de opinio. O primeiro pertencentea indastria da informa頭o; o segundo, admitido 

por essa indastria, sujeito de opinio, sao os form1ladores de opinio. Os ltimos 

trabalham as opini6es, atravs de debates poblicos, que sao praticamente 

monopolizados por 

"editores e colunistas de informativos perl6dicos, as figuras principais do 
jornalismo opinativo da chamada grande imprensa, os condutores de talK 
shows e programas de debates televisivos・  o governo, personaiiaaaes 
midi白ticas dos chamados mundo da cultura, cio espetacuio e aos 
neg6cios e, por ロ  ltimo, os chamados intelectuais da midia" (Idem, p. 73) 

Por fim, o ltimo veio trata da opinio poltica, como poltica de opinio 

Esta ltima definida como: 

"empreendimentos politicos que se dedicam a trs fun頭es fundamentais 
da chamada conquista da opinio pblica: a) a constru,o da opiniao; b) 
o ajuste entre a opini白o que o p白blico deseja e a opini台o publicada; C) a 
manuten9白o, ou seja, o empreendimento que visa a manter como 
opinio do p自blico a opini白o particular" (Idem, p. 77). 

A l6gica de mercado e dominante, nesta percep,o, a partir da intera9o 

de agentes de diferentes campos: da industria de informa,o, da poltica 

profissional e da recep9ao. A indロstria da informa頭o precisa conquistar o p自blico, 
manter niveis de audi白ncia, para constitui-lo em um consumidor de opini6es. Os 

politicos necessitam buscar espa9os no campo jornalistico, para que suas 

opini6es possam ser vendidas ao publico (consumidores ou eleitores), que nao6 

um receptor passivo, pois "possui um repertrio prvio de juzos, convic6es, 

no96es e saberes com que haver de negociar qualquer posi 白o conceitual nova" 
(Idem, p. 82).14 

13 -、一一．ー一一I一  一  一.“一ー一一‘一  よ  一  一一一一  一I一一  一一一一  」  一一  一，一  一り． ,. A~bequnao o autor este e o caso das pesaulsas de ornniao oOblica em ooltica. 
I4 ~一一一一一一一  一ー上，！一一  」一 	， 一  ” 	L ," 	,,,. 	 .' 	.． 	ー ’ ．. 	...．一 A‘ 一  ー i-'ara uma analise cia reia9ao opiniao publica e representa9ao no Brasil ver: AMARAL, Roberto. 
Imprensa e controle da opiniao publica (informa96es e representa頭o popular no mundo 
globalizado). Comunica 9白o & Poltica: pela integra戸o Latino-Americana, vol. V川, n。3, nova serie, 
setembro-dezembro de 2000. 
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O autor destaca que ambos os campos, jornalistico e poltico, "funcionam 

com lgicas e interesses distintos, os seus agentes disputam, de forma tensa e 

engenhosa, o controle das mensagens e dos materiais informativos polticos em 

geia/"(ldem, p. 81). 

Como assinala Champagne, a no9台o de opini白o pロblica6 imprecisa. Em 

fun9ao disso, buscando um maior entendimento desta no頭o, destacam-se aqui 

trs concep96es de opini白o pablica, que estao presentes neste trabalho: 

1. A no9ao de opinio p白blica desenvolvida por Habermas - em que a no9ao de 

opinio pロblica surge da discussao p白blica e tem seus limites restringidos, em 

fun9含o do crescente papel da comunica頭o midi白tica, como 

construtora/divulgadora da realidade social1 5. 

2. A pesquisa de opinio, dando centralidade a no頭o de opinio pロblica, 
perspectiva de Bourdie e Champagne 

3. A no「o de opinio pロblica utilizada no discurso jornalistico - opinio 

construida no prprio discurso - caracteriza-se por ser difusa, em alguns 

momentos, 白  nomeada como a popula頭o, a sociedade, os eleitores, em 

outros momentos,6 diferenciada destes e deslocada para as pesquisas de 

opinio. Mas, sempre que 6 utilizada, tem a fun9ao de respaldar a 

argumenta頭o do discurso. 

A literatura citada aponta para a centralidade da midia na vida politica 

atual. A importncia crescente dos meios de comunica頭o na formata頭o de 
campanhas eleitorais, na informa9白o dos acontecimentos politicos, na constru頭o 

ou desconstru9ao do capital poltico dos representantes,6 um dado not白vel 

quando se observa o quadro da poltica contempornea. A novidade parece estar 

em perceber a midia como ator politico, como o faz Champagne, como agente 

pol itico, como o faz Bourdieu, que produz efeitos sobre o poltico, gerando 

modifica加es no campo poltico e disputando com este uma visao da poltica, ao 

reescrever a politica, melhor, ao reescrever a pol6mica do discurso politico, 

15 Para maior entendimento da no9白o de opini白o poblica para Habermas, ver: COSTA, S白rgio. Do 
simulacro ao discurso: esfera pロblica, meios de comunica9白o de massa e sociedade civil. 
Comunica瞬o & Pol itica, vol. IV, 。  2, nova s白rie - maio-agosto 1997; MAIA, Rousiley C. M. A midia 
e o novo espa9o p自blico: a reabilita9ao da sociabilidade e a forma9白o discursiva da opini白o. 
Comunica,o & Politica. vol. V, n。  1, nova s6rie, janeiro-abril de 1998 
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constituindo um outro discurso, uma outra verdade sobre a politica. E produz 

estes efeitos atravs das. no96es de neutralidade e de opinio pablica 

Entretanto,e importante destacar que, mesmo que os integrantes do 

campo jornalistico sejam atores/agentes politicos, no sentido estabelecido por 

Bourdieu e Champagne, estes nao se reconhecem como tal, os membros do 

campo jornalistico se reconhecem, antes, como cumpridores de uma fun9o 

social, fun'o esta que 6 informar ao p自blico (eleitores ou leitores) os 

acontecimentos da politica (de forma objetiva, neutra), independentemente dos 

reflexos que as noticias, os relatos, as hist6rias, como diria Darnton, geram neste 

campo que, a cada momento, tem uma fronteira mais t白nue com o seu. 

1.2. A rela9奇o mldia e poltica no Brasil 

Remeter esta discussao para o caso brasileiro passa a ser central a partir 

deste momento. A rela9白o midia e politica tem sido tema de um numero 

significativos de estudos, no Brasil, com diferentes tendencias16. Ciente do risco a 
enfrentar, mas recorrendo a frase expressa por Fran9a, de que 与  hora tanto de 
abrir, incluir, misturar, quan加 de promover balan9os peridicos para acompanhar 

"o estado da arte" (Fran9a, 1999, p. 8). Optou-se assim, por abrir, incluir, misturar 

as diferentes anlises, buscando subsidios para esta investiga9ao, pois um ponto 

parece ser comum nos diversos estudos: a constata頭o de amplia9白o do espa9o 
de interferncia do campo jornalistico no campo poltico no Brasil 

Como a pretensao desta tese 6 investigar o discurso da midia impressa 

sobre o Congresso Nacional, e nao discutir o estado da arte, optou-se por tratar 

os estudos desenvolvidos no pais, a partir de alguns pontos assinalados na 

16 Ver os trabalhos de: F. Azevedo e A. Rubim buscaram estabelecer um mapeamento dos 
principais temas tratados, apontando sete eixos: comportamento eleitoral e midias; discursos 
polticos mediatizados; estudos produtivos da midia;e tica, politica e midia; sociabilidade 
contempornea, midia e poltica; politicas pablicas de comunica弾o. AZEVEDO, F. e RUBIM, A 
Lua Nova. Outro apanhado do estado da arte encontra-se em FRAN9A, Vera Veiga. Comunica9白o 
e Poltica: edifica-se urna tradi 白o? Trabalho apresentado no COMPOS no ano de 1999. Duas 
oeuuenas oorm importantes discuss白o sobre a comunica9白o s台o: BRAGA, Jos白  Luiz. 
Constitui頭o do campo da comunica,o; SODRE, Muniz. Comunica「o, um novo sistema de 
pensamento? In: NETO, Antnio Fausto. Prticas miditicas e espa9o pdblico [et aU] (org.). Porto 
Alegre: Ed. PUCRS, 2001. Cole,o Comunica9白o, 10, COMPOS, V. 1 
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discuss白o precedente. Parte-se, assim, para os textos, buscando "a interven頭o e 

os efeitos dos meios de comunica頭o na conforma頭o das prticas polticas" , que 

possam contribuir para a efetiva9白o da proposta deste trabalho (Idem, p. 8). 

Os limites da representa頭o, destacados na se弾o anterior, estao 

presentes tambem no Brasil, complementados com um quadro de crises sociais e 

econ6micas e de denoncias de irregularidades no tratamento do errio p白blico 

Pinto apresenta um elemento importante para a discuss白o dos limites da 

representa9ao no Brasil; trata-se da no頭o de efic白cia. Segundo a autora, 

"a representa弾o parece algumas vezes ser tomada como sin6nimo da 
efic白cia em transformar demandas em leis ou polticas oロblicas. Tal 
postura tenae a desconhecer a difcil rela噛o entre os poderes 
executivos e legislativos e a prpria estrutura do ltimo. Muitas vezes a 
crise n白o 白  exatamente de representa9ao, mas de efic白cia" (2000, p. 3) 

Se a quest白o da eficcia das institui 96es, na democracia representativa 

brasileira, aparece como central, em fun9白o da rela頭o entre representa9ao e 

fragilidade das condi96es s6cio-econ6micas da na頭o, outra no頭o passa a ser 

fundamental: a legitimidade. Mauro Porto (1995) contribui para esta discussao, 

ao analisar a rela頭o entre a mEdia, a credibilidade na politica e em suas 

institui96es e a legitimidade da democracia. Parte para sua investiga頭o atravs 

dos dois conceitos: legitimidade e eficacia. Duas no96es que o autor considera 

fundamentais, para a efici6ncia da democracia, ao possibilitarem um julgamento 

das institui96es politicas, embora baseadas em perspectivas diferenciadas 

Segundo o autor, a eficcia tem um carter instrumental, trata de um 

julgamento objetivo do desempenho do sistema, enquanto a legitimidade aponta 

para um carter avaliativo, trata de um julgamento subjetivo, envolvendo valores 

dos grupos e valores do prprio sistema politico17 (1995, p. 42/3). Na perspectiva 
do autor, h台  uma avalia9ao negativa do processo democrtico brasileiro, e a midia 

cumpre um papel fundamental na forma頭o desta avalia頭o (Idem, p. 50) 

'7 Ap6s uma an白lise do tema na literatura internacional e nacional, o autor conclui que "a 
democracia brasileira n白o conta com uma base de legitimidade que assegure a sua estabilidade" 
Para chegar a esta constata,o o autor baseia-se em estudos de Campello de Souza sobre a 
transi,o democrtica brasileira, bem como, anlises sobre o desempenho dos partidos politicos 
(comparando experiencias entre Brasil, Estados Unidos e Europa) na rela,o entre eficcia e 
legitimidade democrtica (Porto, 1995, p. 48) 
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A representa頭o institucional do campo politico concentra-se nos Poderes 

Executivo e Legislativo, s白o os membros destes poderes que sao eleitos com a 

fun9白o de representar os cidadaos. E num destes poderes que se tem 

concentrado grande parte da crtica negativa: o Congresso Nacional, que 

representa o Poder Legislativo rio pais e 6 composto por duas Casas, o Senado e 

a Camara de Deputados. As no96es de efic白cia e legitimidade aparecem como 

centrais, ao constatar que os parlamentares t6m se constituido como 

personagens preferenciais da crticaa falta de efic白cia do modelo representativo 

brasileiro, e que esta percep頭o do Congresso Nacional, como ineficiente na 

solu9白o das mazelas do pais, acaba tendo efeitos significativos na legitimidade de 

seus membros e da institui9白o como um todo. 

E importante fazer um parnteses, para destacar, como o faz Heloiza 

Matos, a importancia do Poder Legislativo no processo democrtico, pois ele ", 

ao mesmo tempo, limite do poder individual e/ou unidirecional, pra9a de exerccio 

das vivncias democrticas e porta-voz dos mロltiplos interesses cidados" (1999, 

p. 36). Em outras palavras, o Congresso Nacional o local onde um nロmero 

significativo de demandas e de interesses da sociedade se encontram 

representados, em fun頭o da pluralidade de partidos, de posi如es ideol6gicas, de 

interesses. Alm disso, se constitui num local onde as discuss6es e os processos 

de tomadas de decisao sao abertos, sao publicizados. O Executivo, em 

contraponto, possui um "carter gestor, administrativo e tendencialmente 

autocrtico" (ldem, p.36), caracterizando-se por nao expor publicamente as 

discuss6es que antecedem suas tomadas de decis6es e por n白o representar a 

pluralidade ideol6gica e de interesses da sociedade. 

No Brasil, a discussao da crise de representa,o, exposta na midia, 

atravs do questionamento da eficcia e legitimidade dos membros do campo 

politico, parece ter como local, por excel6ncia, o Parlamento. Assim, a 

incapacidade de os parlamentares representarem os interesses dos eleitores, se 

materializa atravs de duas imagens do Poder Legislativo, destacadas por 

Almeida e Moya: uma, onde o Congresso aparece como impotente e avassalado, 

pelo Executivo; outra, onde mostram um Legislativo inoperante, que impede a 

a9白o de um Executivo reformador (1997, p. 119) 
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A segunda imagem, apontada pelos autores, de um Congresso Nacional 

inoperante, que impede as a頭es reformadoras do Executivo,6 central neste 

momento, pois esta parece ser a imagem dominante na cobertura jornalistica da 

imprensa sobre o Legislativo. 

Torna-se entao relevante a discuss白o da pertinencia destas imagens 

negativas do Poder Legislativo, t白o fortemente disseminadas, buscando 

compreender mais profundamente a l6gica de funcionamento deste poder 

Quanto a imagem de um Congresso Nacional impotente frente ao poder 

do Executivo, embora nao seja central, nas noticias publicadas nos jornais, 

merece um comentrio, particularmente, em rela頭o 白  capacidade legislativa da 

institui9ao. Figueiredo e Limonge (1997), em artigo intitulado O Congresso e as 

medidas provis6rias: abdica頭o ou delega頭o?, discutem a crtica a incapacidade 

do Congresso Nacional, de legislar, frente ao poder legislador do Executivo, 

viabilizado pelo mecanismo de Medidas Provis6rias (MPs)'8. Segundo os autores, 
o Congresso Nacional tenta conter os avan9os legislativos do Executivo, mas 

encontra barreiras na prpria l6gica do campo poltico: nao pode deixar de apoiar 

medidas de estabiliza9白o econ6mica num pais dominado por uma hiperinfla頭o, 

em fun9ao de um provvel 6 nus num novo pleito eleitoral, em uma possivel 

reelei'o. Mas as Casas parlamentares nao ficaram impassiveis frente 

amplia頭o das MPs e de suas reedi96es, tentando cont6-las de duas formas: 

estipulando prazos para vota頭o19 e possibilitando, aos parlamentares, o direito 

de "emendar" as mesmas (1997, p. 127). Varias foram as propostas para controle 

e, at mesmo, elimina9ao do artigo 62, da Constitui9白o, embora nao 

mobilizassem um amplo apoio, mostram que "o Congresso ndo estava totalmente 

acomodado com o status quo. Ao contrrio, buscava redefinir suas rela如es com 
o executivo, procurando limitar o recurso deste白  legisla頭o excepcional" (ldem: p 
143). 

, 
E importante estar atento a rela●o entre a critica ao Congresso Nacional 

e aos problemas de instabilidade econ6mica e social que o Brasil enfrenta, aos 

18 As Medidas Provis6rias s白o prerrogativas do poder Executivo, cedidas pelo prprio Congresso 
Nacional na Constitui頭o de 1988. A critica 白  s MPs est estritamente ligada a sua semelhan9a 
com os Decretos-Lei, medida amplamente utilizada pelo governantes do periodo autoritrio. 
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limites que o mesmo apresenta como sin6nimo de eficacia, como bem colocou 

Pinto. O perodo democrtico tem se caracterizado por uma luta permanente pela 

estabiliza9ao econ6mica, o que pode ser percebido pelo elevado n自mero de 
planos de estabiliza9台o implantados pelos diferentes presidentes da repロblica20. A 
inten頭o nao 6 discutir os avan9os e os limites destes planos, apenas ressaltar 

que a expectativa da popula頭o, em rela9ao a estabiliza頭o econ6mica e social, 

sempre foi centrada no poder Executivo, em fun9ao de o mesmo ser o 

implementador dos planos. Ao Congresso Nacional, era relegado um papel de 

coadjuvante, tanto no momento em que os planos eram lanados, quanto no 

momento em que estes estavam rendendo popularidade. Mas sempre que os 

limites da politica de estabiliza頭o come9am a aparecer, o Congresso passa a ter 

papel central, a ser acusado de projetar instabilidade politica - devido 白  lentid白o 
na vota9ao das reformas necess白rias, em fun9ao de disputas por cargos entre os 

partidos que comp6em a coalizao do governo; por empecilhos ditados pela 
oposi頭o - e com isso colocar em risco a manuten9ao da estabilidade do pais 

A segunda imagem do Congresso Nacional constitui a institui頭o como 
inoperante e um empecilho a a9ao de um Executivo reformador. Esta imagem 
est白, em. muito, ligada a uma id6ia de fragilidade do sistema partid白rio brasileiro, 
amplamente divulgada nos meios de comunica頭o. O senso comum 白  de que 
existe uma grande infidelidade partidria nas vota96es das bancadas, constituindo 

a imagem de um Congresso composto por bancadas partid白rias frgeis e de 
parlamentares que defendem projetos e emendas com interesses particulares ou 
eleitorais. 

Limongi e Figueiredo (1998), a partir de estudos sobre a disciplina 
partid自ria no Congresso Nacional, sao categ6ricos em dizer que a vota9白o6 
disciplinada pelo partido, mesmo quando as matrias votadas s白o efetivamente 

importantes ou constem da agenda presidencial. As raz6es para estesi ndices de 

19 As medidas teriam um prazo - 30 dias - para ser votada pelo legislativo, caso nao ocorresse a 
votac白o elas seriam automaticamente rejeitadas 
20 ~一一一一． ‘ 一  一一L一一一L一一  hー一一＝一一‘一  一』一  r，一一．七I一に．ー．  一一よ一  ，一一ー一、  一一ー‘一J一  一．．“ーに‘A‘一  ：ー一L、一‘一．..．一一  一I一一一 一 Samey, o primeiro I-'residente aa NepuDilca apos iongo perioao autoritarto, tmpiantou um piano 
de estabiliza,o denominado Plano Cruzado; Collor de Mello eleito em 1989, tamb白m lan9ou mao 
de um plano de estabiliza,o. Collor foi deposto e substituido pelo vice Itamar Franco que lan9ou 
o plano Real, idealizado por seu ministro Fernando Henrique Cardoso que devido, entre outros 
fatores, a popularidade do plano, acabou sendo eleito presidente da Rep自blica e reeleito quatro 
anos depois. 
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disciplina partid白rias estao nos prprios regimentos internos do Poder Legislativo 

que "conferem amplos poderes aos lideres partidrios para que ajam em nome 

dos interesses de seus partidos. Os regimentos internos consagram um padro 

decis6rio centralizado em que o que conta s白o os partidos" (1998, p. 91). 

Quantoa disposi●o dos deputados, nos diversos partidos, Limongi e 

Figueiredo declaram que "deputados n白o se distribuem de maneira aleatria pelos 

partidos e, portanto, lderes partidrios tm opinies polticas e interesses comuns 

a representar". E complementam, afirmando que "se os partidos fossem os 

agrupamentos ca6ticos ditados pelas convenincias eleitorais do momento, 

revoltas de bancada deveriam ser comuns. No s白o" (Idem, p. 95). 

A imagem divulgada pela midia, constatada no discurso da imprensa, de 

que os parlamentares defendem apenas interesses particulares ou eleitorais e 

nao o bem comum (imagem do senso comum, ou melhor, uma opinio to 

amplamente divulgada, pela midia, que se torna senso comum), remete 

problemtica da real possibilidade de levar a efeito projetos e emendas com este 

tipo de interesses. Segundo Santos, o deputado mdio (a grande maioria), que 

pertence a s Comiss6es Permanentes, tem pouca possibilidade de ver seus 

projetos e emendas aprovadas, pois a centralidade est白  no Col6gio de Lideres e 

nas Comiss6es Especiais, respectivamente. Logo, seus interesses particulares ou 

eleitorais tem pouca possibilidade de serem efetivados (1997, p. 141) 

Posi9ao similar 6 apresentada por Figueiredo e Limonge 

"A legisla頭o partid白ria pode alimentar estratgias individualistas e 
antipartidarias. Estas estratgias, no entanto, na5 encontram solo frtil 
para se desenvolver no Congresso Nacional. Projetos e emendas 
ditadas exclusivamente por interesses eleitorais, - particularistas e 
imediatistas raramente saem das gavetas das comiss6es" (1998:p . 94) 

A discussao sobre o tipo de interesses que os parlamentares representam 

nao tem a pretensao de afirmar que nao existem problemas no funcionamento do 

Legislativo, que denuncias, desqualificando este poder, n白o s白o procedentes. Em 

rela9o a isso, o ponto de vista deste trabalho coincide com as palavras 

expressas por Figueiredo e Limongi, para quem "os parlamentares se interessam 

por patronagem e sinecuras. No entanto, estamos longe de assumir que tal seja a 
motiva9百o exclusiva ou mesmo principal" (Idem, p. 102). 0 que parece estar em 
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jogo nao 6 a ineficincia da institui●o, mas o segundo fator a ser analisado , que 

6.a legitimidade. 

Se, como colocou Porto, a legitimidade remete a um julgamento subjetivo, 

"envolvendo valores dos grupos e valores do prprio sistema poltico" (1995, p. 

42/3), a imagem de ineficincia ou de impotncia do Congresso Nacional colabora 

para a deslegitima9ao dos parlamentares, como representantes efetivos da 

popula頭o. Se somarmos a isto a dissemina9ao de denancias de irregularidades 

cometidas por congressistas, no tratamento da coisa p白blica (seja corrup頭o, 

nepotismo, clientelismo, mordomias), este quadro se complexifica. A problem白tica 

se desloca da atividade do Congresso Nacional, como institui,o, para o capital 

politico individual e coletivo dos parlamentares. A fragilidade do limite entre a 

quest白o da ineficcia e da (i)moralidade torna-se visivel, se pensarmos, 

retomando Champagne, que 

"o capital politico especifico que os polticos devem acumular, aos 
mesmo tempo de forma individual e coletiva, 白  um capital simb6lico feito 
de crdito e confian9a, isto 白  , uma combina,o vari白vel de cren9a em 
sua competncia e moralidade" (1998, p. 29). 

Maria Helena Weber destaca a importncia deste capital aos politicos, ao 

afirmar que 

"e no papel de homem de honra que a politica e o politico se tornam, 
especialmente, vulnerveis a s suspeitas,a s calロnias, ao escandalo, em 
resumo, a tudo que ameaa a cren9a, a confian9a, e torne visivel, faa 
aparecer atos e segredos" (2000, p. 13). 

Se o capital politico 白  baseado no crdito, na confian9a, na honra, o 

questionamento da moralidade de alguns parlamentares pode ter como 

consequencia a desqualifica,o da institui9ao como um todo. 

Este parece ser o cen自rio do Brasil, como demonstra Santos: 

"Paradoxalmente, mas prprio das democracias, se foi o Congresso que 
fez intrprete de um publico atento agigantado, tem sido ele o indiciado 
como respons白vel pelas mis白rias da cultura cvica do pais. Se as crticas 
sao procedentes, tamb白m 白  cristalina a cumplicidade dos insaci白veis do 
poder na fabrica弾o do enredo em que o Congresso aparece como 
bactria infensa a medicina constitucional de rotina" (1998: p.116) 

Se a competncia e a moralidade s白o pilares do capital politico, e se 

estes dois fatores esto sendo questionados nos membros do Poder Legislativo, 
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possibilitando o questionamento da legitimidade dos representantes e da 

institui9台o como um todo, a midia tem tido um papel de destaque na formata頭o 

deste quadro, at porque, como salienta Pinto: 

"A circula9白o e recep頭o do discurso politico nas sociedades 
contemporneas dependem da sua penetra9白o na imprensa. O discurso 
circulando nos limites do campo polrtico n言o tem repercuss白o. Mesmo 
em periodos eleitorais, o contato direto dos candidatos com o oロblico 
temem si menos importncia do que sua repercussao na midia"(1995, 
n RR、  

A imagem de incompetncia do Congresso Nacional, apresentada na 

midia21, fica clara, quando, como aponta Matos 

"N台o importa o quanto as Casas trabalhem - nem se, comprovadamente, 
mesmo na avalia頭o de6 rgaos crticos como o DIAP. nunca tenha se 
trabalhado tanto ー, sua imagem na grande mEdia 6 de lentidao e de 
ausencias no plen白rio, mesmo que isso n台o corresponda a realidade das 
atua"es parlamentares em sua ampla maioria. Nem mesmo uma certa 
conformidade com os projetos do Executivo rende frutos a imaaern do 
Congresso: a acusa●o mais freqoente ouvida em teleiornais e lidS em 
editoriais 白  a de resistncia 白  s reformas e lentid白o na vota,o" (1999, p 
RRい  

A autora destaca o papel desempenhado pela midia, no periodo 

analisado, neste trabalho: por um lado, exerce pressao para a acelera頭o da 
aprova9白o das medidas ou reformas enviadas pelo Executivo, por outro, n白o 
divulga maiores informa⑩es sobre tais projetos 

竿  midia brasileira, atualmente, parece exercer um lobby Dela velocidade 
dos trabalhos parlamentares. Forma-se um coro unissiro (Executivo e 
meios de comunica9白o) pela urgencia de "reformas" aue orecisarn ser 
aprovadas o quanto antes, embora uma exposi,o dos oroietos e de 
suas implica96es seja veiculada apenas superficialmenje Por esses 
6 ra含nS" (ldem・ n :R、  

Se a incompetncia ou a inefici6ncia do Congresso 6 fator amplamente 

divulgado nos meios de comunica頭o, a moralidade dos parlamentares, outro 

componente do capital politico, tamb白m tem sido questionada de forma enftica 
A divulga頭o constante de denuncias de irregularidades, cometidas por 

parlamentares, comp6em um quadro negativo da imagem do Poder Legislativo. O 

estudo em que Vera Chaia (1995) analisa a rela頭o entre a imprensa e a Camara 
de Vereadores, de Sao Paulo, embora tratando-se de uma analise do Legislativo 

21 A autora utiliza弾o a no9白o de midia, por estarmos investigando a imprensa, optamos neste 
momento por utilizar apenas esta no"o. 

一ーーー一ー・一ーー t搾RGS ～  ー～ー～~ 
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Municipal, subsidia este trabalho, com informa如es significativas sobre a forma 

como se constitui a cobertura dos jornais. 

Segundo a autora, a maior parte das noticias trata de "fatos pitorescos ou 

irregularidades ocorridas na Camara Municipal" (Chaia,. 1995, p. 71), sendo que 

os projetos importantes, apresentados e discutidos pelos vereadores, de modo 

geral, n白o tm destaque na imprensa. Os assuntos mais constantes na imprensa, 

sobre a institui弾o, referem-se ao que a autora denomina de crise poltica, 

informando os leitores sobre corrup頭o, nepotismo, clientelismo, mordomias, 

crticas aos vereadores e irregularidades (ldem: p. 80). Os assuntos divulgados 

pela imprensa, no que se refere a Camara de Veread ores, de Sao Paulo, sao 

similares aos apresentados por ela na cobertura do Congresso Nacional. Mesmo 

nos momentos em que esto acontecendo grandes negocia96es e vota96es, 

como as reformas das Carta Constitucional, a imprensa da centralidadea 

divulga頭o de irregularidades morais ou legais, envolvendo parlamentares 

Chaia contribui ainda com outro artigo, no qual analisa os escandalos 

politicos divulgados pela imprensa, buscando investigar suas consequencias22 

Aponta para o espa9o que um escndalo, amplamente divulgado pela midia, tem 

de constituir um discurso moralizar e reprovador nao apenas dos membros, mas 

das prprias institui96es politicas. Ao explanar sobre as consequencias dos 

escndalos polticos, afirma: 

"Claro que pessoas s含o envolvidas, reputa96es s白o questionadas, 
carreiras politicas podem ser destruidas. Porm o que mais nos chama a 
aten9白o e que em determinadas situa96es, ocorre a quebra da confian9a 
no papel de certas institui96es. A midia em alguns escndalos exagera 
em suas observa"es e avalia頭es, chegando a generalizar certas 
atitudes, como se toda a categoria dos polticos agisse de uma maneira 
comum. O oolitico. em alauns momentos 白  avaliado neQativamente, e 
‘一一ー一  一一  一：．一h＝一一  」一  一一一一二一里一，，ノ ,、f、ハ‘ 一  一、23 	 ー  torna-se sinonimo ae corrupao"(Z uui, p.Jj二  

Guillermo O'Donnell aprofunda a questo, ao destacar que, em 

determinadas situa96es, nas democracias modernas a midia tende a agir como 

um tribunal. Esta forma de jornalismo projeta efeitos sobre os envolvidos 

22 A autora analisa o caso da Mfia dos Fiscais ocorrido em S白o Paulo e que envolveu membros 
do Poder LeQislativo Municipal. 
23 V白rios artiqos tratando sobre a M白fia dos Fiscais encontram-se no livro: CHAIA, Vera e (1IAIA, 
Miguel (orgs). Mdia e poltIca. Sao Paulo: NEAMP - Estudos P6s-Graduados em Cincias Sociais 
- PUC-SP, 2000. 
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"Quando, como acontece nas novas poliarquias, ha um sentimento de 
que o governo repetidamente incorre em prticas corruptas, a midia 
tende a substituir os tribunais. Ela denuncia possveis delitos, nomeia 
seus supostos respons白veis e divulga quaisquer detalhes que julgue 
relevantes. Algumas autoridades corruptas s白o, ento, poupadas de 
puni加es que teriam provavelmente resultado da interven,o dos 
tribunais ou outras agencias pロblicas. Outros, no entanto, que podem ser 
inocentes de qualquer impropriedade, assim como aqueles contra os 
quais nada p6de ser provado, se vem condenados pela opinio pablica, 
sem o direito a algo parecido com um processo justo para sua defesa" 
(1998. D. 29/30). 

Os poderes legislativos, sejam nacionais, estaduais ou municipais, n白o 
ficam ilesos 白  s denancias de irregularidades, envolvendo seus membros. 

Reagem a s den白ncias bem como a s noticias sobre as mesmas e a s imagens 

negativas das institui96es por estas projetadas. A implanta頭o de Comisses 

Parlamentares de Inqu6ritos (CPIs) ,que julgam e, em muitos casos, penalizam os 

parlamentares, com a cassa9ao de mandatos, tem se constituido na forma de 

moraliza'o encontrada pelo Congresso Nacional, Assembl6ias Legislativas ou 

Camaras de Vereadores. As comiss6es de inqu6rito, a que sao submetidos os 

representantes que cometem irregularidades, demonstram o interesse dos 

parlamentares em resgatar a imagem das institui9ao, at mesmo, porque "um 

Congresso Nacional composto de parlamentares voltado apenas a interesses 

particulares n白o se constitui em boa plataforma de campanha para uma posslvel 

reelei 白o" (Figueiredo e Limongi, 1998, p. 102) 

Levando em considera頭o o papel que os meios de comunica9白o vem 

desempenhando na constru9ao de uma imagem negativa do Congresso 

Nacional24, torna-se importante assinalar estudos que buscam compreender 

24 A imagem negativa do Poder Legislativo n白o e uma peculariedade brasileira, como pode 
constar-se por um estudo da rela'o entre a imprensa e o Congresso Nacional feito na Argentina. 
Os autores destacam uma s白rie de caracteristicas, atributos e percep中es mais constantes. Estas 
sero resumidas aqui: a m白  imagem do congresso provem de causas vari白veis (existncia de 
"manzala podrida", excesso de expectativas para solucionar problemas sociais, desconhecimento 
dos jornalistas do trabalho legislativo, os lobbys, etc); o Congresso 白  considerado uma institui9白o 
mais importante que a midia; Meios de comunica"o s含o entendidos como atores do processo 
legislativo; vis含o da imprensa como respons白vel pela qualidade da democracia, tendo como um 
dos deveres melhorar o trabalho do Congresso; a imprensa controla a agenda parlamentar; 
imprensa controla a agenda poblica; que a maioria dos parlamentares s6 trata com os jornalistas 
com maior crdito na imprensa; o contrato informativo gera interpreta6es diversas e at 
contrapostas; as gest6es informativas no Congresso tem certo nivel de conflito, mas e difcil de 
ocorrer uma ruptura; a rela弾o entre jornalistas e parlamentares parece ser estimulada por ambas 
as partes; existe uma coincidencia b白sica em como se constri um legislador estrela e um 
jornalista estrela; todos coincidem na valora弾o da cobertura jornalistica e por 白  ltimo, os autores 
apontam algumas diverg色ncias entre os parlamentares e os jornalistas. TEIJEIRO, Carlos A., et ai 
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atraves de que forma ela elabora a cobertura jornalistica, para constituir essa 

desqualifica頭o do capital poltico, particularmerite, dos membros do Parlamento 

brasileiro. 

Porto analisa a rela頭o midia e legitimidade democrtica, no Brasil, a 

parttr de trs aspectos do papel que a primeira desempenha. O primeiro aspecto 

trata do jornalismo investigativo25. O autor destaca a relevancia deste vis 

jornalistico na cobertura de temas de corrup頭o e irregularidades, o qual permite 

amidia construir uma imagem de autonomia e fiscaliza,o, em suas palavras: 

"Esse novo papel dos meios de comunica弾o tem levado a uma 
permanente auto-celebra弾o, onde .a midia se apresenta como 
institui'o de combate a corrup頭o e irregularidades, agente 
fundamental do processo de democratiza頭o e de estabelecimeno de 
uma maior accountability do Estado. Ainda que muitos dos seus efeitos 
sejam positivos, este novo tipo de jornalismo tem contribuido para 
construir uma imagem pロblica negativa do regime democrtico" (1995, p 
51、  

Ao resgatar os efeitos desta forma de jornalismo, no periodo da transi9白o 

democrtica (e seu fortalecimento na Nova Republica), o autor destaca o 

estabelecimento de "uma forte liga頭o entre democracia e 

ineficincia/desperdciolcorrupao nas concep96es do pllblico de massa" (Idem 

p. 52). Outro aspecto importante do jornalismo investigativo, apontado pelo autor, 

e que... 

"ele se apresenta como um genero imparcial e objetivo, exemplo de 
independencia dos meios de comunica,o. A objetividade representa a 
busca por um q白nero de reportaaem suDostamente livre dos valores e 
一一一：一里～一  一一““一一  “I一一，よ＝一一一一』一 ：一二一一”一一“ I‘一1一一一一  -..-.26 posi9oes poiitico-iaeoiogicas ao jornaiista" (Iclem: p. blI2fl. 

Esta atitude da midia, segundo o autor, est ligada 白  rela頭o entre 

imprensa, fontes dos jornalistas e institui96es politicas, que encontram-se em 

permanente conflito ou disputa de interesses e, em fun9ao disto, geram um 

jornalismo de escandalos. Por fim, Porto destaca o que compreende como o 

paradoxo do jornalismo investigativo: por um lado, cumpre uma importante fun頭o 

Congreso yprensa. Relaciones institucionales y representaci6n social.c ontribuciones - Medios de 
comunicaciop yjusticia, n" 2, buenos Aires. 2001. 
25 ハ  ー．．‘一ー  一」一一‘ー一一  ー  ， 	 ． 	" 、  ) dULUE uestaca a aenomina9ao ae 'Jornalismo de ataque" dada por Larry Sabatto (1994), 
caracterizaao pe rela9ao que os jornalistas fazem entre a vida privada e a vida poblica dos 
poiiticos ou canaictatos. 
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na democracia, ao fiscalizar e denunciar irregularidades, por outro lado, agindo 

assim, contribui para "disseminar a desconfian9a e a rejei 自o a poltica e suas 

institui6es, colocando s6rios obstculos a 厄gitimidade do prprio regime 

democrtico que busca servir" (Idem, p. 53). 

A "antipoltica" da midia,6 o segundo ponto investigado por Porto. Para 

ele, a midia tem uma atitude de desconfian9a, em rela頭oa poltica, ao mesmo 

tempo em que se constitui como canalizador de confian9a, "fazendo aparecer 

como "experincia direta" o que pode ser produto de uma cuidadosa montagem" 

(Idem: p. 54). Esta concep9ao da antipolitica da midia 白  interessante, pois aponta 

para as no96es de crdito/descredito, como presentes na rela,o midia e politica 

no momento em que a midia divulga a desconfian9a, o descrdito nos politicos, 

ela os deslegitima, mas, agindo assim, ela constitui seu crdito e se legitima como 

enunciadora da verdade sobre a poltica. Para compor esta afirma頭o, utiliza-se 
da literatura que estuda a rela●o midia e politica, destacando uma pesquisa 
entre jornalistas, na qual os 白  ltimos afirmam a desconfian9a que possuem nos 

polticos bem como estudos sobre a imagem de politicos nas novelas, em geral, 

tratados de forma pejorativa, como corruptos, desonestos ou ineficientes 

Por fim, analisa a cobertura das institui96es polticas e destaca o Poder 

Legislativo como alvo preferencial da critica da imprensa. Aponta a diferen9a de 

cobertura da midia, aos poderes institucionais, O Executivo recebe maior 

cobertura e, mesmo que criticado, tem preservada a imagem do Presidente da 

Repablica. A cobertura do Legislativo 6 menor e, em geral, negativa, a institui9ao 

s6 tem centralidade quando 6 alvo de algum escndalo27 

Buscando explica96es para a cobertura negativa do Congresso Nacional, 

o autor aponta trs linhas. Em primeiro lugar, est a concentra頭o de noticias no 
plen自rio e nos bastidores, sem acompanhamento dos trabalhos regulares nas 

26 Uma interessante perspectiva da objetividade no jornalismo encontra-se em: GUERRA, 
Josenildo L. O Contrato fiducirio entre o jornal e o pロblico. Paradoxos da critica 白  objetividade 
ComunicaC自o & Poltica, vol. V. no I. nova serie, janeiro-abril de 1998. 
-. b egunao o autor, a cooertura negativa ao t-'oaer Legislativo nao e uma carateristica cia imprensa 
brasileira, nos Estados Unidos, o Congresso reagiu a erosao de sua imagem na midia atravs de 
uma medida de controle da cobertura. No Brasil, na tentativa de melhorar sua imagem o Senado, 
em primeiro lugar, seguido da Camara de Deputados, criaram canais no sistema de televis白o por 
assinatura. Para maior informa,o sobre o tema ver: TAVEIRA, Eula D., LIMA, Maria Erica O. TV 
Senado: uma tentativa de trasmiss白o democrtica. Comunica戸o & Sociedade. UNESP, 2000 
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comiss6es, reuni6es e negocia96es, projetando um desconhecimento dos 

trabalhos legislativos. 

A segunda linha, apontada para a cobertura jornalistica negativa do 

Congresso Nacional,e "o carter seletivo e parcial do processo de sele9白o de 

notcias sobre o Legislativo" (ldem, p. 58). Trata aqui da homogeneiza9ao das 

noticias. Baseando-se em estudos de Lima e Noblat, o autor aponta alguns 

fatores que levam a homogeneiza頭o: 

"as pressuposi96es comuns dos jornalistas com rela弾o ao critrio de 
aceita弾o do seu trabalho pelo poblico (prioridade a emo,o, aos 
elementos negativos e a compreensao fcil); forte influ己ncia reciproca na 
constru9ao de marcos de referncia (jornais seguem a TV e vice-versa); 
a busca da aprova●o dos colegas e superiores; depend色ncia comum 
com rela'o a certas fontes" (Idem: p. 58). 

A terceira linha de cobertura diz respeito 白  imagem. A prioridade da 

cobertura 白  dada a parlamentares que possibilitam uma boa imagem, os mestres 

de proje頭o de imagem, n白o importando a qualidade de seus trabalhos. 

Numa perspectiva de an白lise diversa, Malena Rodrigues, ao investigar a 

rela9ao entre imprensa e Congresso, sob a 6 tica do modelo de agenda-setting28, 

buscando demonstrar que o agendamento dos temas, no Poder Legislativo, se 

constri em uma simbiose entre jornalistas e parlamentares, uns baseando-se nos 

outros. Ao discorrer sobre os jornalistas que fazem a cobertura do Congresso 

Nacional, a autora respalda em muito as linhas apontadas por Porto 

Principalmente, no que diz respeito ao fato dos jornalistas ficarem em torno do 

plenario, buscando acontecimentos diferenciados nos bastidores ou tentando 

localizar um parlamentar com quem desejam falar. Ao agirem deste modo, os 

jornalistas deixam de informar questes importantes para o cidadao29. A autora 
destaca ainda a importancia da rela頭o de proximidade entre fonte/rep6rter, quer 

dizer, entre jornalistas e parlamentares, para o "processo de sele頭o e capta9do 
da notcia, bem como do prprio conteロdo" (2002, p. 112). A visibilidade na midia 

28 A autora investiga a correla9ao de foras entre parlamentares e jornalista que fazem a cobertura 
politica da institui,o, utilizando-se do modelo do agenda-setting. Sem buscar aprofundar a 
compreens白o do modelo, optou-se por uma defini,o apontada por Fran9a: "estes estudos 
apontam a interven9百o dos meios na conforma9白o da estrutura cognitiva dos indivduos. Mais dos 
que agendar temas especficos, os meios moldam formas de perceber e de pensar (constrOem os 
auadros de oerceoco)" (1999. D.3). 
29 A 一．．‘一一一  一一一一‘一‘一  一．，一  一一‘一  ‘一一一」A一一：一．．一ー  一.ー』一一一』一  一一一  ‘.．一一＝一  一』一：一ー． I一一‘ーーユー  」一．．一L、． .I一一  」一 一 A autora constata que esta tenclencia vem mucianao em tun9ao cia implanta9ao ae veicutos ae 
comunica,o das duas Casas parlamentares. 
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6de tal importncia, para os polticos, que muitos passaram a contar com 

assessores de imprensa. Estes tratam da imagem dos congressistas e s白o 
apontados, pela autora, como agentes fundamentais para a constitui,o de 

espa9os midi白ticos aos parlamentares. 

"A tend白ncia e especializar o poltico em alguma questo de interesse 
mediatico, principalmente quando se trata dos chamados deputados do 
"baixo clero", com menor proje●o poltica, que precisam de alavancas 
mediticas para ter mais espa9o tanto politica quanto mediaticamente. 
Cientes disso, muitos procuram por um assessor de imprensa" (Idem: p. 
113). 

Quanto 白  questo da imagem,6 interessante a perspectiva de Gomes, ao 
tratar da poltica de imagem30. O autor afirma que "em nossos dias, 6 cada vez 
maior o consenso sobre o fato de que parte considervel da disputa poltica tenha 

sido convertida em competido pela imposido da imagem pllblica dos atores e 

interesses polticos" (1999, p. 145). Assinala, tamb白m, a importncia que as 
sondagens de opinio possuem no processo de identifica,o de uma imagem 
pロblica: 

"Com efeito, os participantes do sistema de politica de imagem s6 se 
sentem autorizados a identificar a imagem publica de uma pessoa, uma 
classe ou uma institui,o depois que sondagens levadas a termo por 
institutos autorizados sao realizadas... Alem de um efeito no processo de 
identifica弾o da imagem pロblica, h白  ainda um efeito suplementar, 
decorrente da divulaaco da sondaaem. e aue consiste numa esD白cie de 
ー一‘一一一一空一  一I一  一I一ーこーに  二一I一一  一  一r一一,ー」こ””一」一二  一  』～、ー、31 rerroa9ao aa alen9ao soore o aieriao" (iclem: p.1bbI(). 

Trs sao os materiais apontados pelo autor, para a elabora9ao de 
imagens: as mensagens, os fatos e as configura加es significativas. A importancia 
est白  centrada nao propriamente no que algu6m fez ou diz, mas naquilo que "se 

considera que ele fez ou diz, trata-se daquilo que se reconhece como sendo suas 
mensagens, a96es e apresenta頭o" (idem: p. 161). 

Retomando o raciocinio de Porto, este salienta ainda que a cobertura 

jornalistica do Congresso Nacional enviesada ao nao fazer a distin9ao entre o 

3O Ano9ao de politica de imagem e definida pelo autor como: "A expresso restringe-se a indicar, 
por conseguinte, a prtica polltica naquilo que nela est voltada para a competi 白o pela produ 白o 
e controle de imagens oロblicas de p ersonaaens e instituices ool(ticas" (Games. 1999. o.147. 
31 Outra an白lise encontra-se em Fernandez. Neste trabalho a autora destaca a importancia da 
imagem para que o homem politico possa se afian9ar no espa9o da a頭o politica. Destaca-se 
ainda a percep 白o da autora da imagem como a頭o simb6lica onde se busca uma nova forma de 
encontro e identifica頭o dos politicos com o pロblico, mas que vem gerando serios problemas 

ticos e jurdicos ao mesclar o pロblico e o privado (2000, p. 161). 
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"desempenho medocre de alguns parlamentares da essncia mesma do 

Legislativo enquanto institui 奇o" (ldem, p. 59). Completa, argumentando que a 
corrup頭o nao se constitui em um privilgio do Legislativo, mas que a cobertura 

negativa dada aos trabalhos parlamentares, divulgada de forma homog6nea 

acaba por dar a impressao " de que corrup頭o, cinismo e desmandos so 
monop6lio dos politicos, dos partidos ou do Congresso' 2 (Idem: p. 59). 0 autor 
d fechamento ao seu estudo, concluindo que 

"A midia constitui o vinculo principal entre a cidadania e n p「ocess0 
pol!tico, cumprindo um importnte paDel na reprsn菊r ' 
！些rpreり’9dos fatos, institui加es どDrocess品 d了vi γ (1ご  iimる  
Sociedade. Esse papel se torna ainda mais relevante quando se;erifica 
a existncia de uma tendencia para o conflito面tr る覇読扇菊泌ぶ品
竺！!!！讐翌主曳 midia frente 台  sua audi'ncia e る  legi茄溺お崩  
democracia como regime politico" (Idem: p.61) 

Numa posi頭o similar, Rodrigues destaca que "a imprensa ndo 6 

meramente uma representante da sociedade civil: ao mesmo tempo em que 

convive com a idia de publicar o que e do interesse social, ela tem seus prprios 

interesses como elite" (2002, p. 123); em outras palavras, ela possui interesses 

fundados na l6gica que preside o mercado jornal istico, qual seja, dos i ndices de 
audi6ncia e de concorrncia. 

Em fun'o do que foi exposto, um ponto ainda necessita coment自rios: a 
independencia do jornalismo. A no9ao de independ6ncia do jornalismo 6 o tema 

desenvolvido nos estudos de Afonso Albuquerque (1999) e Fernando Azevedo 

(2001), que analisam a rela頭o entre midia e polItica no Brasil. O primeiro 

compara a imprensa brasileira com o modelo de "jornalismo independente" norte- 

americano, e discorre sobre a forma como a imprensa brasileira se relaciona com 

os poderes Executivo e Legislativo, O segundo investiga se a imprensa6 

independente, no sentido de ser desvinculada dos interesses partid白rios e 
eleitorais, para isso baseia-se no modelo de democracia do publico, de Manin 

Embora sejam perspectivas diversas, os dois estudos contribuem para este 
trabalho. 

Albuquerque argumenta que, embora a grande imprensa brasileira se 

perceba como seguidora do modelo norte-americano de "jornalismo 

32 Porto citando SOUZA, 1988, p. 589 
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independente", existem diferenas fundamentais na aplicabilidade do mesmo em 

nosso pais. A hip6tese que explora 6 de que a imprensa do Brasil cumpre um 

papel de "Poder Moderadora', de construtora e defensora da democracia, 

diferindo-se do papel de "Quarto Poder", de fiscalizadora do processo 

democrtico, que cumpre a imprensa dos Estados Unidos. Este papel da 

imprensa brasileira se explicaria por sua interpreta,o de que a democracia no 

pais nao est consolidada, encontra-se ainda amea9ada. Para o autor, se esta6 

a percep9ao que a imprensa possui da democracia brasileira, 

"... n白o parece to contraditria a ideia de que o comando da opera戸o 
deva caber a lideres qualificados, o que, no caso da imprensa brasileira, 
se traduz em parte pela no●o de "formador de opini台o". Ou, dito de 
modo cinico, a preserva弾o da democracia 6 um assunto s白rio demais 
para ser deixado ao "acaso" das decis6es populares; a responsabilidade 
pelo problema deve caber fundamentalmente, ent白o, as elites 
qualificadas para lidar como ele" (Albuquerque, 1999, p. II) 

Este olhar da imprensa brasileira, segundo o autor, afeta os valores 

basilares do jornalismo independente, a objetividade, a neutralidade, a 

imparcialidade, o compromisso com a verdade, com os fatos e os interesses 

pdblicos, tudo isso em fun頭o de uma causa maior: a defesa da democracia. Esta 

posi「o central da imprensa, na constru弾o ou preserva頭o da democracia, tem 
implica96es na rela頭o que a mesma estabelece com os poderes Executivo e 

Legislativo, se posicionando como um 白  rbitro nas disputas entre os dois 

poderes33. Nas palavras do autor: 

"Mais do que meramente contribuir para o equilibrio entre os poderes 
constituidos, a imprensa brasileira tem reivindicado autoridade para, em 
casos de disputas entre eles, intervir em favor de um poder contra o 
outro, a fim de preservar a ordem pロblica" (Idem: p. 15/6). 

Segundo o autor, a imprensa tem se caracterizado pelo apoio ao 

ExecutivoTM, mas esta posi9ao parece estar ligada, muito mais, a uma 

responsabilidade com a estabilidade econ6mica e politica, do que a um 

compromisso com o poblico. 

"Pode-se sugerir que, em termos genericos, a rela頭o da imprensa com 
o Executivo se faz segundo a l6gica da "autoridade", enquanto a rela●o 

33 Esta perspectiva do papel da imprensa brasileira leva o autor a hip6tese de que no Brasil ela 
n白o aae como um auarto ooder (modelo norte-americano'. mas como um ooder moderador. 
ー Ao menos em reia9ao ao governo ao iresidente t-ernanao henrique uaraoso, caso oposto 
ocorreu com Fernando Color de Mello, onde a imprensa fez-lhe oposi9白o e contribuiu para sua 
queda (ldem: p. 16). 
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com o Legislativo segue a l6gica da "pol itica". No primeiro caso a e nfase 
recai principalmente sobre questes relativas aos interesse da Na戸o 
como um todo e 白  competncia tcnica dos agentes encarregados de 
lidar com elas; no segundo, tem-se em vista os interesses particulares 
dos (ou representados pelos) agentes envolvidos, e do processo de 
barganha que se estabelece em tomo deles. Num ambiente cultural que 
subordina o interesse individual a ordem coletiva e que olha com 
profunda desconfian9a o processo de condu弾o negociada da produ,o 
de verdades,e razo白vel supor ento que, como regra geral, a cobertura 
jornalistica do Legislativo tenda a retrat-lo em termos muito menos 
favorveis que ao Executivo" (Idem: p. 17) 

Por fim, Albuquerque destaca que as matrias utilizadas, para compor 

sua argumenta9白o inicial,35 apresentam a predominancia de aspectos negativos 
na avalia頭o dos parlamentares, em que "os deputados n白o s白o julgados tanto 

por suas idias ou princpios, mas pela sua adequa頭o a padres "tcnicos" de 
avalia頭o, relativos a sua eficincia e conformidade a parmetros 6 ticos" (ldem: p 

17). 

Mesmo tratando a rela●o entre imprensa e Poder Legislativo de forma 

diversa daquela de Porto, Albuquerque destaca as no96es de eficincia e de 

legitimidade no julgamento dos parlamentares. O autor enfatiza o papel 

desempenhado pela imprensa na forma9ao do capital politico individual e coletivo 
dos membros do Congresso Nacional. 

Azevedo, o segundo autor apontado, no que tange a independencia da 

midia, analisa a cobertura jornalistica das elei如es municipais de Sao Paulo, com 
a proposta de verificar se a imprensa, em fun頭o do reconhecimento de seu poder 

de agenda, se caracteriza como "imprensa independente". Compreende imprensa 

independente no mesmo sentido que Manin, quer dizer, uma imprensa 

desvinculada dos interesses partidarios e eleitorais, e capaz de informar com 

maior objetividade (Manin usa o termo neutralidade) o leitor/eleitor/cidado 

Segundo Manin, como ja foi visto, esta seria uma caracteristica central da 

democracia atual, na qual existe uma forte influencia da midia nas modifica 96es e 

na formata頭o atual do modelo, o qual eJe denomina de democracia do pロblico, 

modelo contraposto ao anterior, a democracia dos partidos (Manin, 1996) 

Azevedo constata que a prtica atual da democracia brasileira pode ser tipificada 

como democracia do pGblico, as raz6es que permitem esta afirma頭o so 
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"... a associa弾o entre a fragilidade histrica dos partidos brasileiros, a 
existencia de uma legisla●o eleitoral que incentiva a a弾o individual dos 
politicos e candidatos e a centralidade dos meios de comunica戸o de 
massa no processo eleitoral, especialmente a TV" (2001, p. 5). 

Para o autor, estas caracteristicas projetam uma rela9ao direta entre os 

candidatos e os eleitores, que se constitui numa das raz6es que levam a 

cobertura das campanhas a centrar-se nos candidatos individuais e n白o em 
partidos politicos ou programas. A partir da an白lise dos dados referentes 白  
cobertura jornalistica do pleito, o autor constata a modifica頭o do formato do 
jornalismo nos veiculos investigados, concluindo que 

".,.，」.，」, os dados at aqui analisados n白o corroboram a vis台o Drviae 
difundida de que a imprensa brasileira, pela sua natureza comercial ou 
pelas liga96es politicas de seus proprietrios, est condenada a 
defender os interesses polticos e partid白rios dos qrupos dominantes. Ao 
contrrio, parece que estamos diante de um saud白vel orocesso de 
distanciamento e neutralidade da imprensa em rela,o aos candidato 
partidos e grupos politicos" (Idem. o. 16) 

Os estudos que tratam da rela9ao midia e poltica, expostos aqui, 

apontam para uma crescente importncia do papel da midia na configura9ao do 

campo poltico. Duas no9es aparecem como centrais neste novo papel 

desempenhado pelos meios de comunica●o: a neutralidade e a opinio pロblica 

Se, por um lado, como coloca Manin, ocorreram mudan9as na poltica, 

gerando um novo modelo, no qual a centralidade est白  na personalizaao do 
candidato, na constru頭o de uma imagem eficaz frente ao pロblico, mudan9as 
estas nas quais a midia tem papel destacado, em fun9ao da neutralidade relativa 

com que divulga os fatos, quer dizer, se a midia n白o 6 mais engajada, ligada aos 
partidos polticos, isto parece se constatar tamb白m no caso brasileiro, como 

apontou Azevedo. Se 6 possivel constatar esta neutralidade das midias, em 
rela9白o ao comprometimento com os partidos ou foras politicas,6 possivel 
tamb白m constatar que, como assinala Champagne, uma falsa neutralidade, no 

tratamento dos fatos, como se a forma como relata os acontecimentos polticos, a 

releitura ou reescrita destes acontecimentos, n白o esteja ligada a interesses ou 
disputas dentro de seu prprio campo ou em rela9含o a campos que lhe fazem 
fronteira. 

35 ハ  ーーー‘一一  一一  一  
、ノ d uior sustenta sua argumenta弾o com artigos publicados pela revista Veja e Epoca, bem 
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A midia, ao ampliar seu papel, vem se projetando como um ator poltico 

significativo, que tem o poder de constituir significados ou verdades sobre a 

poltica, interferindo na mesma e buscando sua for9a na utiliza頭o que faz da 

no9ao de opinio publica. Parte de seu poder est自  na capacidade que possui 

atualmente de construir e destruir o capital poltico, a reputa頭o dos politicos 

No Brasil, a literatura que analisa esta rela頭o deixa entrever que a midia, 

na busca por amplia頭o de audi6ncia, de leitores, acaba por gerar imagens 

negativas dos polticos, baseadas nas no96es de eficincia e legitimidade, no加es 
fundamentais na composi9台o do capital poltico. A forma encontrada, para atrair a 

aten頭o do pロblico, tm sido a dissemina頭o constante de denoncias, levadas a 

efeito pelo jornalismo investigativo36. Esta forma de fazer imprensa traz a tona 

uma s6rie de atitudes irregulares dos politicos, de carter legal ou moral. As 

denancias tm centrado o foco no Poder Legislativo. Quando fazem as den自ncias, 

os jornais e revistas se colocam como neutros - como se nao existisse um 

consenso em torno de determinados temas, que devem ou podem ser ditos, e 

justificam sua posi9白o, colocando-se como representantes da opini白o p自blica, 

assumindo um papel de interlocutores entre o eleitor e o politico. Estas denロncias 
s白o amplamente divulgadas e comentadas, levando os politicos a acatarem o 

jogo dos meios de comunica9ao, ao procurarem no prprio espa9o que os atacou 

o local de defesa, de resgate de sua imagem. O conjunto destas modifica頭es 

possibilita que a midia se constitua como o porta-voz do discurso autorizado, 

como o procurador dos telespectadores37, reconhecido pelo receptor. (Bourdieu 

1996) A midia passa a ser, como coloca Champagne (1998), o local privilegiado 
da expressao da palavra pロblica. 

A circularidade do discurso, elaborada pela midia, atravs da apropria頭o 
que faz da no頭o de opinio poblica, leva a imprensa a se constituir como 

formadora de opinio; num segundo momento, ela busca esta opinio atravs de 

pesquisas, confirmando atrav6s do resultados dessas, a opini白o que ela mesmo 

formou. Santos expressa com clareza este fen6meno: 

como, com entrevistas de jornalistas e diretores de jornais. 
36 E possivel supor que este veio amplamente utilizado pela midia impressa ocorre at mesmo em 
funco da disDuta em seu DrDrio cameo. discuta em relaco ao espaCo ocupado pela televis白o. 
37三‘一一一一里一’』ーユ：uー一』一一‘ー、‘I一L一ー一一一一ー一上ニー：ー一一一一一，」」一一ー一一』一一一」一一ーー ‘．."～ーニ一 IつnIv、  一  つn、  v'esta no9eo e utinzaaa por weber ao se retenr ao papei aas reaes ae comunica9ao(Z uuu, p. LU). 
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"Depois de sistem白tica campanha desacreditando as institui加es 
democrticas, os meios de comunica弾o encomendam pesquisas de 
opini白o e difundem, como se fosse descoberta, a falsidade de que o 
povo despreza o parlamento" (1998, p. 122). 

Se, num primeiro momento, eta se prop6e a medir a opinio da 

popula頭o, o que ela acaba fazendo 白  construir a existncia da prpria opinio 

pdblica, o que acaba respaldando seus interesses no espa9o da luta politica, ao 

construir a cren9a na existncia desta opini白o pablica 

Os comentrios e as no96es destacadas na literatura, sobre a rela9ao 

midia e politica, neste capitulo, passam a nortear a an白lise do material empirico, 

quer dizer, as noticias, as colunas de opiniao, as cartas de leitores e os editoriais 

dos jornais Folha de Sao Paulo e Estado de S白o Paulo, que sao descritos e 

analisados nos prximos capitulos deste trabalho, na busca por apreender o 

discurso da imprensa sobre o Congresso Nacional 
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II・  Reeleido: o balc白o de neg6cios e a compra de votos 

O mandato do Presidente da Repロblica, Fernando Henrique Cardoso mal se 

incia no ano de 1995, e a primeira emenda apresentada ao Congresso Nacional 

prop6e o direito de reelei9ao ao cargo maximo do Poder Executivo1. Como as demais 

reformas que esto em pauta no perodo (administrativa, previdenci白ria, tributria), 
esta requer uma altera頭o na Carta Constitucional. Sua tramita頭o exige a forma頭o 
de uma comiss台o especial na Camara de Deputados, com a fun頭o de avaliar a 
matria, redigir um relat6rio, vot台-lo e, caso seja aprovado, envi-lo para vota9白o em 

plenario em dois turnos. Sendo aprovada, tem de passar por igual processo de 
tramita頭o no Senado. 

Diferentemente das demais reformas enviadas ao Parlamento pelo 

Executivo, a emenda que prop6e a reelei頭o nasce no prprio seio do Congresso 

Nacional, pelas maos do deputado federal Mendon9a Filho (PFL-PE). Ressalta-se, 

no entanto, que as diferen9as nao param por ai. Enquanto as demais reformas sao 

tidas como fundamentais para racionalizar a maquina p自blica e contribuir para a 
solu頭o das mazelas politico-econ6micas do pais, apresentando poucas resistncias 

quanto a sua necessidade, embora grandes divergencias quanto ao seu formato, a 
reelei頭o, por beneficiar diretamente aqueles que esto no comando do poder 

Executivo em nivel federal, estadual e municipal, gera diverg6ncias diversas, que vo 

desde a nega頭o absoluta da proposta, passando por discordancias sobre sua real 

importncia, at6 conflitos sobre seu formato. 

A importancia dada pelo Planalto, 白  emenda, acaba por torn-la ponto de 

converg6ncia das demais discuss6es que estao sendo efetuadas no Poder 

Legislativo, seja em rela●o a s reformas constitucionais propostas, seja em rela頭o a 

I Estrela - Estado de S白o Paulo, 2710ut/96, slautor, editona: Politica; Estratgia para aprovar 
reelei 白o foi tra9ada em 1994 - 021Fev197, autor: Rui Nogueira; F自bio Guibu; Cronologia da reelei 白o - 
1 8/Mai/97, s/autor (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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quest6es internas da institui頭o, como a elei,o dos presidentes das duas Casas 

Parlamentares. 

Enfim, se a rela●o de negocia頭o entre o Executivo e o Legislativo6 
constante na tramita頭o e na vota頭o das demais reformas propostas, a emenda da 
reelei9白o intensifica esta rela頭o, pois tem, no mandatrio do Executivo, o 
benefici白rio maior da matria, questo 白  qual os membros do Congresso Nacional 
nao ficam ilesos. 

Como foi dito anteriormente, varios sao os temas que relacionam a emenda 

da reelei頭o com o Congresso Nacional. Em fun弾o disso, foi necess白rio fazer uma 

op9ao entre os diversos enfoques em que a emenda figura como tema de 

publicaro, nos dois jornais selecionados. Dois momentos aparecem como 

fundamentais: as negocia如es que antecedem a aprova9ao da emenda da reelei頭o 
em sua primeira rodada, na C白mara de Deputados, aprovada em 28 de janeiro de 

1997; a denuncia publicada pelo jornal Folha, em maio do mesmo ano, em que 

deputados haviam votado favoravelmente 白  reelei,o em troca de dinheiro. Estes 

passam a ser os dois aspectos selecionados para a investiga9ao neste captulo, 

buscando descrever e analisar como o Congresso Nacional apresentado nestes 

dois momentos. 

O primeiro aspecto tamb6m teve de ser depurado em fun頭o dos inロmeros 
assuntos noticiados. E significativo o nmero de mat白rias que tratam das 
negocia加es entre o governo e os deputados federais. Sao descritas e analisadas 

apenas aquelas que dizem respeito 白  possibilidade da ocorrncia de prticas 
fisiol6gicas no momento das negociaゆes, incluindo ai as materias que informam, de 
um lado, a disposi頭o do Executivo de nao se submeter a barganhas e, de outro, a 

disposi9ao dos parlamentares de receber algum benefcio em troca de seus votos 

favorveis a emenda que permite a reelei9白o do Presidente da Rep自blica. As demais 
matrias sao citadas apenas quando for conveniente. 

O segundo aspecto 6 menos complexo para a investiga頭o, j自  que os dois 
jornais dao centralidade a denancia de compra/venda de votos de parlamentares 
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Esto descritas as noticias que informam sobre a denロncia e analisados os editoriais 

que apontam a posi9ao assumida pelos jornais em rela,o ao caso. 

O capitulo est白  dividido em: 

2.1. As negocia如es para aprova戸o da reeleiao: a romaria para o balco de 

negcios - s白o descritas e analisadas as mat6rias que tratam das negocia96es, para 

vota9ao da emenda da reelei頭o, nas quais os jornais apontam a existencia de 

prticas fisiol6gicas. A proposta6 investigar quem sao os respons自veis pela 

barganha politica, apontada pelos jornais. 

2.2. A reeleido aprovada: a compra dos votos - aqui estao descritas e analisadas as 

matrias e editoriais que tratam da den自ncia de compra/venda de votos de 

parlamentares, quando ocorre a vota9ao, em primeiro turno, da emenda da reelei9o 

na Camara de Deputados, buscando comparar o tratamento dado pelos jornais aos 

dois poderes envolvidos no caso - o Executivo e o Legislativo. Sao descritas, ainda, 

as manifesta96es nas cartas dos feitores, referentes ao escandalo. 

2 ブ As negocia頭es para aprova頭o da reele但do: a romaria para o 
balco de neg6cios 

A importancia da proposta de uma emenda constitucional, permitindo a 

reelei頭o para o cargo de Presidente da Repロblica, faz com que os jornais publiquem 

informa96es sobre o tema desde o momento de sua apresenta頭o, em janeiro de 
1995, mas a reelei頭o torna-se matria diria no periodo anterior ao primeiro turno 

da vota頭o na Camara de Deputados. As noticias informam sobre: o modelo a ser 

adotado; a comissao especial (formato do relat6rio, integrantes) e os prazos para 

vota頭o (datas prov白veis para vota9ao, tentativas de obstru9ao ou falta de qu6rum 
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para as sess6es)2; a defini9白o da questao, por plebiscito ou referendo3; o fato de a 

emenda ser votada em periodo de convoca頭o extraordin白ria4. 

Os dois jornais noticiam as dificuldades encontradas, pelo Planalto e demais 

apoiadores da matria, para a tramita9ao e aprova9ao da emenda, apontando as 

divergencias entre os partidos aliados ao governo e as tentativas da oposi頭o de 

impedir a tramita●o5. As noticias destacam a rela,o entre a reelei頭o e outros 

temas de pauta do Congresso Nacional, como as demais reformas constitucionais6 e 

2 Emenda segue modelo dos EUA - 1 1/Set196, autor: Marta Salomon; Antes que apodre9a - l2IOut/96, 
autor: Cl6vis Rossi, editoria: Opini含o; Governistas faltam e atrasam vota戸o - 02/Nov/96; Emenda da 
reelei 白o sofre novo atraso - 09/Nov/96; Oposi 白o tenta atrasar tramita頭o (autor: Denise Madueno); 
Fidelidade ao governo marca comiss白o - autor: Ludio Vaz (15/Nov/96); Em um caso ou outro - autor e 
se,o: Janlo De Freitas; Emenda limita gastos do Executivo (17/Dez/96);Oposido n百o consegue 
obstruir sesso; Relator comete 2 erros em seu parecer (1 8/Dez/96) (autor: William Fran9a) (Folha de 
S白o Pauto: editona: Brasil); Mercador - 10/Set196, s/autor; Frmula de FH dispensa afastamento do 
cargo - 09/Out/96; PH quer turno d nico para governador e prefeito - 25/Out/96 (autor Joao Domingos); 
L白 ec白一 30/Out/96, slautor; Aliados testam for9a em reunio na quartaーfeira - 03/Nov/96, autor: 
Chnstiane Samarco; S/t itulo, 06/Nov/96, s/autor, se,o: Jogo R白pido; Prazo para emendas dever ser 
ampliado - 08/11/96, autor: J.D.; Aliados querem FH na disputa sem deixar posto - 13/Nov/96, autor: 
Chnstiane Samarco; Relator da emenda da reelei 豆o opta por texto original - I 1/Dez196, autor: Marcos 
Magalh白es; Tentativas de obstru 白o fracassaram - 17/Dez/96; Tampa e balaio - 26/Dez/96 (s/autor); 
Planalto tenta salvar agenda da reelei 白o - 31/Dez/96, autor: Christiane Samarco (Estado de So 
Paulo. editona: Pol itic&. 
3 PFL prop6s plebiscit6 para o dia da elei 奇o municipal - Folha de Sao Paulo, 20/Out/96, autor: Cl6vis 
Rossi, editoria: Brasil; FH aceita referendo popular sobre reeleido - 1 9/Dez/96, autor: Jo白o Domingos; 
Parlamentares reagem a idia de referendo - 20/Dez196, autor: Jo白o Domingos e Rosa Costa (Estado 
de S台o Paulo. editoria: Poltica). 
4 ,、一一一一一一  型一  一一一一 I 一,一  r,~ ,、’ 一  一 , じonvoca9ao custaria !イ革  #,b mi - i4lbeU9b, autor: LUdIO 'iaz; congresso se autoconvoca ー  
I 1/Dez/96; Reelei 百o e cassa戸o sero as prioridades - 21/Dez196 (s/autor) (Folha de Sao Paulo, 
editoria: Brasil); Porta-voz - 14/Set196, s/autor; Reelei 百o e reformas vo forar convoca戸o ー  
09/Out/96, autor: Ricardo Amaral; Manda quem pode... - I 0/Dez/96, autor: Cristiana L6bo (Estado de 
S白o Paulo. editoria: Poltica). 
5 - 一一一一  一」一  ー一  I一！ ” 	二  一  L 	., vO circo da reelei 豆o e suas atra加es - I 1/Set196, s/autor, editona: Brasil; Cimes na reelei 白o ・  
02/Out/96, autor: Fernando Rodrigues, editoria: Opini白o; PL n奇o fecha a questo - 02/Dez/96, s/autor, 
editoria: Brasil; Petistas admitem alian9a com Maluf - 14/Dez/96, autor: Daniela Falcao (Folha de S白o 
Paulo, editoria: Brasil); Vagas para mosqueteiro - 20/Jul/96, editoria: Politica, seao: Notas; Paes 
discute reelei 白o com Maluf e Dirceu - 061Ago196, slautor; Itamar, Paes e Sarney articulam oposio a 
PH - I 31Ago196, autor: Gilse Guedes; Sarney crtica articula頭o para reeleio - 20/Ago/96, autor 
Christiane Samarco; Petistas vo discutir alian9a anti-reelei 白o - 22/Ago/96, autor: Gilse Guedes; Na 
labuta - 27/Ago/96; Cen白rio - 31/Ago/96 (s/autor); Tema domina homenagem a Lus Eduardo - 
28/Out/96. autor: Ana Cristina Rosa e Helio Gama Neto. 
6 A 一一一,ー一ー一  」  一一一 I 一  且」I ，  一一，‘ “一一 	”一  ． 	一  ．  .” 	．ー  ー R quimera ao voto aistntai - ub/setJfii, eciitona: opiniao; Lmenda causa guerra Ce egos entre os 
aliados - I 1/Set/96 (autor: Fernando Rodrigues); Reelei 白o tem prioridade, afirma Maciel - 28/Set/96, 
autor: Marta Salomon (editoria: Brasil) (Folha de S白o Paulo); FH quer embutir reelei 自o em reforma 
poltica - 02/Set/96; Pacote da reelei 奇o fica pronto em outubro - 03/Set196 (autor: Jo白o Domingos); 
Peregrina頭  o - 14/0ut196, s/autor, (Estado de S白o Paulo, editona: Politica). 
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as elei96es para as presidencias da Camara e do Senado7. Al6m disso, s白o 

informados clculos dos prov自veis votos dos parlamentares8. 

Os jornais Estado e Folha sao homogeneos, quando o tema 白  o formato das 
negocia96es entre Planalto e Camara de Deputados, para aprova9ao da emenda 

"Babel 
O presidente Fernando Henrique fala que n白o quer a reeleiいo a qualquer 
custo. 
No Congresso, a linguagem 6 outra: a da ponte, do a9ude e dos interesses 
dos parlamentares. 
E esperar para ver qual discurso ter mais fora 
Perguntar n白o ofende 
A reelei●o custar quantos a9udes?" 

"Providncia 
O governo decidiu que neste periodo de discuss白o da emenda da reelei9o 
os pleitos polticos devero ser encaminhados pelos partidos a FH. As portas 
do pal白cio estaro fechadas para conversas de p白-de-ouvido com 
deputados. 
A preocupa弾o 白  evitar que se propague a id白ia de que para aprovar a 
reelei●o a negocia,o vai acontecer no varejo 
Tarefa dificil. A linguagem l白  no Congresso白  essa mesmo..." 

"Os eleitos 
O Planalto detonou uma opera"o para agradar o que governistas 
classificam de "grandes eleitores da reelei9白o". Por isso, j白  embarcou na 
canoa de ACM no Senado. Vai resolver a vida de Sarney e de outros 
caciques. 
Costura por cima 
Na avaliaCao de articuladores da reeleiCao. a emenda nao ser aDrovada 
atenaenao o usioioaismo ae vareto weoutaao Dor aeoutaclo). ヒ  melhor raze- 
l一  一．、  一‘一一一」一  r 一一‘一  一．.．一.一‘一一一 ，，‘ー一一一”L 一一‘一一、一一  f、一一一ー一一一＝  ',o io no atacaao. ヒ  com quem tem "tropa" (VOtOS) no congresso..."v 

7 Pedra no caminho- 22/Set196, autor: Fernando Rodrigues, editoria: Opinio; Macel tenta barrar 
articula戸o oeemedebista 一 23/0ut196; PMDB s vai votar a favor中re些妙o讐presidir、  9Ca;門竺ー  
24IOutJ6 ('autor: Marta Salomon, editoria: Brasil); Convitea trai 白o - 2810ut196, autor: Valdo Cruz, 
editoria: ODinio: Pr-candidatos a presidncia da Camara atacam reelei 白o - 20/Nov/96, autor: Lcio 

Vaz. editoria: Brasil (Folha de Sao Paulo); FH rev alian9a para garantir reelei 白o - 18IAgo/96, autor: 
Jos白  Casado: Esforo concentrado - 22/Set196, s/autor, Disputa por cargos dificulta negocia96es ー  
I 1/0ut196, autor: Chistiane Samarco; O retorno - I 3/Out/96; Novo posto - 22/0ut196 (s/autor) (Estado 
de S白o Paulo, editoria: Pol itica). 
8 Reeleido hoje tem apenas 265 votos- O7ISet/96, autor: Cl6vis Rossi; PFL "chuta" 34U votos- 
18/Set196, autor Marta Salomon; Ricardo Amorim; Governo conta 21 votos pro-reeieiao - ziIuuuio・  
autor: Marta Salomon; PSDB v hoje cen白rio desfavorvel a FHC - 02/Dez196, autor: Daniela Pinheiro; 
O listo e a lista - 14/Dez/96, autor: Marta Salomon, editoria: Opiniさo (Folha de S白o Paulo, editoria: 
Brasil); Navegantes - O'l/Set196, s/autor; ApoIo a reelei さo 6 de 60多no一PMDB ー」6/釦t/96; Insone 一  
08/10/96 (slautor); PPB cria obstculos para debater reelei 百o - 0910ut1915, autor: unristianesamarco; 
Deputado tucano v dificuldades para reelei9台o - 1 5IDez/96, autor: Luiz Augusto Falceo (tstaao ae 
S自o Paulo. editona: Politica). 
9 As matrias sao, respectivamente: Estrela - 27/Out/96; Tiro n'9岬一四ノOut/96 （ヒ暫cio agb叩  
Paulo, s/autor, editoria: Poltica); S/titulo - Folha de S含o Paulo, 29/0ut196, s/autor, editaria: Brasil, 
se,o: Painel; Tiroteio. 
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Os jornalistas destacam a disposi頭o do Executivo de nao submeter-se a 

barganhas, para ver a emenda aprovada, de n白o buscar a aprova声o da reelei9ao a 

qualquer custo, de negociar apenas com lideres do Congresso Nacional, os grandes 

eleitores da reeleido ou quem tem tropa (votos), de negociar apenas no atacado e 

nao, no varejo, em conversas de p6-de-ouvido com cada um dos deputados federais 

Os mesmos textos sugerem que a disposi9白o dos parlamentares 6 contrria a quela 

exposta pelo Executivo, ou seja, de negociar a emenda da reelei"o no varejo, na 

linguagem "b.. da ponte, do a9ude e dos interesses dos parlamentares" 

Embora os deputados, pela 6 bvia razao de terem em suas maos o poder de aprovar 

ou nao a emenda, sejam, na visao dos jornalistas, os principais suspeitos de uma 

possivel barganha, os governadores nao ficam ilesos. Na coluna Barganha, o nome 

do jogo, publicada na Folha, o jornalista entende que a decis白o dos governadores de 

levar o problema das dividas dos Estados para o mesmo foro onde ser discutida a 

reelei9ao, o Congresso Nacional,6 um sinal de barganha 

"... No fundo, o nome do jogo 白  mesmo barganha, ainda que haja alguns 
governadores serios o suficiente para n白o pratic白-lo. 
A barganha seria a 6 bvia: o Executivo atende o essencial das reivindicaces 
dos governadores e eles orientam suas bancadas para aprovar a reeleico 
De todo modo, o importante no caso 6 menos a eventual forca da baraanha 
desenhada e mais o fato de que, ao colocar a reelei,o como um Droieto 
importante para ele, o presidente Fernando Henrique Cardoso ofereceu o 
flanco para todo tipo de proposta do genero 
Qualquer um que estiver com unha encravada e nao conseauir cura 
oferecida pelo governo federal vai gritar: 白  assim? Ento vou ao Congresso 
pedir ao meu deputado que vote contra a reelei弾o 
Se essa press白o vai ou nao funcionar, n白o sei.' Mas aue o booo ficou claro. l白  
isso ficou." (Barganha, o nome do jogo - Folha de Sao Pるulo, 16/Out/96, 
autor: Cl6vis Rossi, editoria: Ooini白o') 

O interessante nesta coluna 6 o fato de que o jornalista chama a aten,o 

para o papel do Executivo nas negocia96es da reelei9ao, onde o interesse do 

Presidente da Repロblica, na emenda, possibilita uma abertura para todas as formas 

de pressao. Mas o texto n白o constitui o ocupante do posto maior do Executivo, como 
respons白vel por uma possivel barganha; ele e antes uma vitima, n白o inocente, pois 
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interessada, de press6es prov自veis. Os governadores, estes sim, se constituem 

como interessados em barganhar. 

A apresenta9ao dos responsveis pela barganha segue uma linha crescente 

nas noticias publicadas. Na matria "A turma do depende", tamb6m da Folha, sao os 

parlamentares indefinidos que aparecem como provveis interessados na troca de 

seus votos por beneficios. A coluna parte do relato da resposta de um parlamentar 

entrevistado por um pesquisador do Datafoiha. O parlamentar, ao ser questionado 

sobre sua posi9台o quantoa reelei9ao, responde: "depende, ainda n白o defini". A partir 

desse caso isolado, o jornalista passa a caracterizar o grupo composto por 

deputados federais que ainda n白o tm posi,o sobre a emenda 

".一.一 .一  A rea'o do deputado e apenas uma mostra de um grupo dentro do 
Congresso que, por enquanto, prefere fazer o jogo do esconde-esconde 
Esse grupo pode ser dividido em duas turmas: Uma que lidera um grande 
nmero de parlamentares e prefere n台o anunciar o seu voto cara evitar 
racnas entre seus aliados. E um grupo oeciueno. formado nelos (iders 
partid白rios. 
A outra turma, enorme, vai se "decidir" apenas na ロ  ltima hora. Esse pessoal, 
na verdade, quer e barganhar o seu voto em troca de favores. Ento, nada 
melhor do que se dizer indefinido. Na hora final, um carguinho aqui, uma 
verbinha ali. E, num passe de m白gica, o deputado define urn votinho l白. 
Segundo a pesquisa Datafoiha publicada ontem, pelo menos 72 
parlamentares podem integrar esse bloco. Sem falar numa (boa) parcela dos 
162 que s台o a favor da reelei弾o, mas n白o para o presidente FHC 
Por mais que o Planalto negue, a reelei頭o ser usada como um verdadeiro 
balc白o de neg6cios." (A turma do depende - Folha de S含o Paulo, 21/Out/96, 
autor: Valdo Cruz, editoria: Oninio、  

A coluna aponta algumas quest6es importantes. Em primeiro lugar, os 

indefinidos se dividem em dois grupos. Os lideres partid自rios comp6em um deles, 

grupo pequeno, onde os membros definem seus votos em fun,o de quest6es 

politicas. O segundo grupo, significativo em termos num6ricos, se diz indefinido por 

pretender trocar seu votos por favores. O autor deixa transparecer que os u ltimos, ao 

contrrio dos lideres partidarios, n白o buscam um sentido publico ou poltico para 

definir seus votos, apenas buscam saciar seus interesses, sejam eles pessoais ou 

paroquiais. O raciocinio sobre os votos indefinidos leva o colunista a afirmar que "... a 

reeleido ser usada como um verdadeiro balco de neg6cios" Quem atuar neste 

balcao? Segundo a materia, de um lado, os parlamentares que nao definiram seus 
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votos e que buscam, para isso, algum benefcio; de outro lado, o Planalto, que nega 

a possibilidade de barganha, porm encontra-se relegado a inevitabilidade 

A comiss白o especial, que tem a fun頭o de analisar a emenda da reelei9含o,6 

instalada. Matrias dos dois jornais focalizam a possibilidade da reelei9ao se 

transformar num balco de negcios. Em noticias do Estado, o jornalista destaca que 

esta possibilidade 白  aventada pelos prprios parlamentares. 

"O Pal白cio do Planalto nao quer pagar pela emenda da reelei弾o e, mais 
importante, n白o quer que pensem que pagou, caso eta seja aprovada na 
comissao especial da C白mara instalada anteontem... 
A possibilidade de a comisso ser confundida com um balco de neg6cios 
foi um dos temas da conversa do lider do PFL, lnocencio Oliveira (PE), com 
o ministro das Comunica加es, Sergio Motta (PSDB), horas antes da primeira 
reuniao do grupo. Inoc白ncio sugeriu ao ministro que a responsabilidade 
politica sobre o assunto seja entregue aos partidos. Isso daria aos lideres 
autonomia para "degolar' deputados vacilantes e inclinados a barganhar 
apoios..." (Governo vigia aliados para garantir maioria ー  Estado de So 
Paulo, 30/Out/96, autor: Ricardo Amaral, editoria: Pol itica) 

A divulga頭o do receio dos lideres de partidos, de que a comissao que 

analisar a emenda possa "ser confundida com um balco de neg6cios", somadaa 

disposi9ao dos mesmos em trocar os parlamentares que demonstrarem buscar 

favores polticos em troca de votos favorveis, acaba por legitimar o discurso, j白  
publicado na imprensa, sobre a existncia de deputados que colocam seus 

interesses pessoais a frente dos interesses politicos. O titulo da mat6ria 6 

importante, pois deixa transparecer que os barganhadores pertencem aos partidos 

aliados ao Planalto. 

A Folha tamb6m dedica matria a composi9ao da comissao que deve 

analisar a emenda da reelei弾o. Segundo a matria, as indica96es de ロ  ltima hora, 

para a comissao, sao apontadas como fator de fortalecimento da bancada da 

negocia頭o ou bancada da barganha. Os jornalistas afirmam a disposi9ao de mais 

da metade dos membros da comissao para negociar seus votos 

"... As indica96es de u ltima hora para a comiss白o que vai analisar a emenda 
da reelei'o do presidente Fernando Henrique Cardoso fortaleceram a 
"bancada da negocia頭o" -parlamentares que n白o tm uma posio 
claramente favorvel白  reeleic含o 
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A comissao foi instalada ontem, e mais da metade de seus membros quer 
negociar o voto com o Palcio do Planalto. S6 PFL e PSDB tm posi"o 
fechada favorvel aprova,o da reelei,o... 
O governo quer se armar contra a barganha. A estratgia e tratar as 
reivindica96es no atacado e evitar a negocia,o no varejo, com cada 
parlamentar..." (Bancada da 'barganha' vai definir rumos da reelei 白o - Folha 
de S白o Paulo, 3OIOut/96, autor: Denise Madueho; Marta Salomon, editoria 
Brasil) 

Se no noticirio do Estado os respons白veis pela barganha sao deputados 

isolados, a Folha os agrupa em uma bancada, da barganha ou da negocia頭o. O 

temor do governo, apontado pelos jornais, parece se concretizar com as exig6ncias 

da chamada bancada ruralista, que busca o recuo do governo, no aumento de 20% 

do Imposto territorial Rural (ITR), para terras improdutivas, em troca dos votos 

favorveis a .a reelei頭o. O Estado informa que esta bancada possui 140 votos na 

Cmara10. 

A vota頭o da emenda da reelei頭o na comiss台o especial e tema de um 

editorial publicado no jornal Estado e intitulado Os limites da negocia頭o, no qual os 

editorialistas partem das previs6es dos deputados Inocencio de Oliveira e Delfim 

Netto sobre a distribui●o dos votos dos congressistas que comp6em tal comissaol1 
Apesar da varia頭o dos nameros, o jornal assinala que "com maior ou menor 

margem, a emenda dever passar pela comisso especial sem grandes problemas" 

Esta suposi9ao 白  seguida de duas vari白veis. A primeira diz respeito a velocidade da 

tramita頭o, centrando o texto na disputa do PMDB pela presidencia da Camara de 

Deputados. A segunda varivel, que interessa particularmente a este trabalho,e 

citada em sua plenitude: 

"... A outra inc6gnita e o custo de transa頭o dessa emenda. N白o falta quem 
se lembre dos custos morais e materiais da prorroga,o por um ano do 
mandato do ento presidente Jose Samey. Na verdade, n台o existe paralelo 
entre os dois casos. No anterior, o presidente da Repロblica lutava por um 
casu ismo e estava disposto a bancar todas as exigencias que lhe fossem 

10 Ruralistas ignoram rea戸o do Planalto e mantm amea9a - 21/Nov/96, autor: Joao Domingos; 
Presso contra reeleido preocupa aliados - 24/Nov/96, autor: Cl白udia Carneiro, (Estado de So 
Paulo, editoria: Politica); Ruralistas querem ITR de 20% sう  em 2004 ・  22/Nov/96, autor: Daniel 
Bramatti; Ainda 6 s6 o aperitivo - 24/Nov/96, autor e se,o: Janio De Freitas (Folha de S白o Paulo, 
editoria: BraslU. 

i i-o,na parece aar centraiiaaae a questao nas colunas de op,nio, mas nenhum editorial sobre o 
tema foi constatado durante a pesquisa 
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feitas. J台  o presidente Fernando Henrique Cardoso tem comportamento 
marcadamente diferente e a emenda em discussきo, embora eventualmente 
possa vir a benefici白ー  lo, 白  mudan9a institucional de flego. A despeito disso, 
o Congresso Nacional nao se mover sem determinados incentivos. Caber, 
no entanto, ao governo fixar os limites que separam a negocia中o poltica da 
barganha fisiol6gica. Ao que se informa, o governo prefere trabalhar com 
uma margem apertada de votos favorveis a reelei弾o, na comisso 
especial, a transform白-la em balc白o de neg6cios. A melhor maneira de 
manter essa disposi弾o 白  a marca頭o cerrada sobre os membros da 
comiss白o, em especial os que pertencem aos partidos que sustentam o 
governo. Eles foram designados pelas lideran9as de seus partidos para 
cumprir uma diretriz doutrin白ria e sena intolervel que condicionassem seus 
votos a qualquer esquema de troca de favores... 

A possibilidade de substitui9白o dos parlamentares indicados pelos partidos, 

para compor a comissao, passa a ser a tnica do editorial. 

・・． O deputado lnocencio Oliveira sugeriu ao governo que de total autonomia 
aos lideres dos partidos que formam a base de apoio para substituir os 
membros da comissao especial que porventura ameacem votar contra a 
emenda ou tentem trocar votos por favores. E realmente lamentvel que a 
fidelidade de parlamentares a diretrizes partid白rias tenha de ser assegurada 
por interm白dio de ameaas poblicas de disciplinamento. 
O histrico das reformas que o governo tem conduzido indica, no entanto, 
que a providencia e necess白ria. Na verdade, duplamente necessria. 
Primeiro, para garantir os votos indispensaveis a aprova,o da emenda. 
Segundo, para evitar que a fuga de alguns votos torne essencial para o 
governo contar, na comiss白o especial, com os votos de representantes do 
PPB, selecionados a dedo pelo Sr. Paulo Salim Maluf. Para o governo e o 
Pais, 白  melhor nem saber em que condi如es tal apoio seria dado." (Os 
limites da negocia頭o- Estado de S白o Paulo, 3010ut196, editoria: Notas, 
se'o: Editorial) 

O editorial segue a linha das matrias publicadas. Para sustentar a hip6tese 

de possiveis barganhas, recorre ao passado, lembrando o processo de amplia9ao de 

um ano do mandato do presidente Jos白  Samey. O comportamento do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em rela頭o a reelei,o, 白  apontado como 

marcadamente diferente e a emenda n白o trata de um casuismo, mas de uma 

mudan9a instftucional de flego. Se a perspectiva em rela,o ao Executivo mudou, o 

mesmo nao ocorre, quando o foco 6 o Legislativo: barganharam naquele momento, 

logo, barganharao agora, pois "o Congresso Nacional n奇o se mover sem 

determinados ncentivos"." Prticas fisiol6gicas do passado servem de base para a 

desqualifica頭o do Legislativo. 
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A referncia a possivel troca de parlamentares, na comiss白o, legitima a 

desqualifica頭o dos parlamentares, atrav白s da utiliza9ao que os jornalistas fazem de 

declara96es onundas de membros do prprio Congresso, e permite a introdu9ao de 

um novo item de critica: a falta de fidelidade a diretrizes partid自rias. A sugestao do 

deputado federal permite, aos jornalistas, auferir que tal fidelidade n含o existe, a 

prova est自  na possivel troca de indicados 白  comissao, caso nao se comportem 

segundo a defini頭o dos partidos polticos que representam, leia-se, partidos que 

comp6em a base de apoio ao governo. 

Se a Folha aponta, como respons白veis pela barganha, a turma do depende, 

a bancada da 'barganha二  a bancada da negocia頭o, o Estado vai mais longe e 

destaca onze grupos que, nas palavras dos jornalistas, buscam "... algum tipo de 

proveito da emenda da reelei 白o" 

"A perspectiva de travar uma batalha dificil nos plenarios da camara e do 
Senado, em dois turnos, para aprovar o projeto de reelei頭o de presidente, 
governadores e prefeitos, deixa o Planalto nas m白os de um Congresso que, 
nestas ocasi6es, dificilmente perde a oportunidade de trabalhar de acordo 
com os interesses individuais. E a prtica do "白  dando que se recebe": o voto 
vai, mas algum agrado deve vir em troca... 
Hoje j白  podem ser identificados no Congresso pelo menos 11 grupos 
interessados em tirar algum tipo de proveito da emenda da reelei弾o. Por 
isso, houve uma tentativa de neutralizar os parlamentares que podem exigir 
algum tipo de compensa瞬o pelo voto a favor da reelei,o... 

Ap6s esta introdu9ao, a matria nomeia os grupos, novamente, utilizando- 

se, para isso, de informa96es vindas do prprio Legislativo. 

... Os 11 grupos, segundo os lideres dos partidos no Congresso: 
Sucessores de EH - O senador Jose Sarney (PMDB-AP) 白  o comandante no 
Congresso. A ele aliam-se politicos de tendencias diversas, como o petista 
Luiz In白cio Lula da Silva, o ex-presidente Itamar Franco e o prefeito Paulo 
Maluf. 
Candidatos a governador - Muitos parlamentares planejam disputar em 1999 
e n台o querem ter de enfrentar os atuais governadores. Entre eles os 
senadores Odacir Soares (PFL-RO), Jlio Campos (PEL-MT) e J白der 
Barbaiho (PMDB-PA). 
Obras paroqulais - Estes parlamentares pretendem apresentar ao Planalto 
pedidos por trmino de obras, constru,o de a9udes e barragens, 
hidrel白tricas, pavimenta,o e recupera,o de estradas. Os principais 
representantes s白o os deputados Wilson Campos (PSDB-PE) e Paes 
Landim (PFL-Pl). 
Ruralistas - E uma bancada forte, influente e rica, liderada pelos deputados 
Abelardo Lupion (PFL-PR) e Nelson Marquezeili (PTB-SP) e os senadores 
Osmar Dias (sem partido-PR) e i ris Rezende (PMDB-GO) 
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Inimigos - J白  foram govemistas e, por se julgarem pouco recompensados 
por cargos, viraram aaversanos, como os deputados Valdemar Costa Neto 
(PL-SP), Paulo Heslander (PTB- MG) e Jos白  Carlos Aleluia (PFL-BA) 
baixo ciero - atuam sem que os lideres percebam e costumam pedir 
pequenas coisas, como os deputados Nilson Gibson (PSB- PE), Marcos 
Lima (13MUb-MCi) e NHton Baiano (PPB-ES). 
Zona Franca - Trata-sede um grupo coeso e disposto a assegurar incentivos 
nscais para a Lona t-ranca de Manaus at 2013, como os senadores 
Bernardo Cabral (PFL- AM) e Gilberto Miranda (PMDB-AM、  
ivienaes Junior - feio menos metade dos 53 deputados de Minas acha aue o 
tianco ao t3rasil deve pagar cerca de R$ I milh台o a Mendes Jロnior. oara 
inaenizar a construtora pela perda de equipamentos na Guerra do Golfo. Do 
grupo, Philemon Rodrigues (PTB) e Jose Santana de Vasconcellos (PFL) 
s白o da comiss白o especial da reelei弾o. 
Esquerda - Composta por exatos 100 deputados, 84 deles devem se unir 
aos malufistas para impedir a reelei,o de Fernando Henriaue 
Malufistas - S白o mais de 60 deputados e senadores do PPB. PFL PTAe Pi 
O principal lider e o deputado Valdemar Costa Neto (SP). 
PMDB - Quer a presidencia da Camara e espera que orPEL declare aooio a 
um candidato do partido para votar a favor da reeleicao." (11 aruos medem 
fora para influir na emenda - Estado de Sao Pauloi O2INovIQE' autnr・  .1n角n 
Domingos, editoria: Pol itica') 

A importancia do texto est白  na generaliza頭o a todos os grupos que 

apresentam a seguinte caracteristica: seguem a prtica do " dando que se recebeu, 

esto interessados em tirar algum proveito da reelei9白o. Mas, ao ater-se aos grupos 

expostos, percebe-se rapidamente a inclusao de opositores a emenda da reelei頭o 
sucessores de FH (que sequer sao parlamentares), esquerda, candidatos a 

governador (no caso, podem ser apenas contra a reelei頭o para o cargo Executivo 

estadual). Estes trs grupos podem ter interesses especficos em rela9ao a 

reelei9ao, mas enquadr-los no grupo daqueles "que podem exigir algum tipo de 
compensa戸o pelo voto a favor da reeleido", como sugere o texto introdutrioa 

listagem, parece ser um equivoco 

No mes de dezembro de 1996, as noticias dos jornais apontam obstaculos 

que o Planalto tem de enfrentar a fim de onseguir o numero suficiente de votos dos 

parlamentares para ver aprovada a emenda da reelei弾o. O primeiro,6 a elei頭o 
para as presidencias da Camara de Deputados e do Senado, onde os maiores 

partidos politicos, pertencentes a base de apoio do Executivo, disputam o comando 
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das Casas12. O segundo,6 a denuncia de um novo escandalo na Comissao Mista do 

Oramento que est definindo a pe9a oramentria para o ano de 1997, segundo a 

qual um o sub-relator do Oramento, do PTB, pediu propina ao representante de 

uma empreiteira. O governo, temendo a rebelio do PIB, interfere no Legislativo, 

com o objetivo de que nao seja formada uma Comiss白o Parlamentar de Inqu6rito 

(CPI) para investigar o casou. O terceiro obstaculo trata da divulga頭o de uma lista, 

contendo os nomes de deputados federais do PPB que s白o devedores do Banco do 

Brasil. Segundo noticias, este partido vem colocando obstaculos 台  aprova頭o da 

emenda da reelei頭o14 

A mat6ria Sindicato, publicada no Estado, relaciona os trs temas 

assinalados acima com os onze (11) grupos citados em matria anterior. 

"Est dura a profissao de deputado. Mesmo com todos os descaminhos que 
ainda possam existir, o Oramento deixou de ser a grande fonte de renda 

12 Muita fuma9a, pouco fogo - 19/Dez/96, editoria: Opinio (autor: Valdo Cruz); Governo faz ofensiva 
contra candidato do 'baixo clero' - 201Dez196, autor: Marta Salomon; Daniel Bramatti, editoria: Brasil; O 
acordo e o eleitor - 2lIDez/96, autor: Marta Salomon, editoria: Opini白o (Folha de Sao Paulo);PMDB 
quer ajuda de FH para dirigir Cmara - 04/Dez/96, s/autor; Sarney apOia Iris e p6e em risco planos de 
FH - l2JDez/96, autor: Ricardo Amaral E Christiane Samarco; Sem acordo, PMDB e PFL disputaro 
Senado - I 7/DezJ96; Cpula tucana ataca base com apoio a aliados - I 9/Dez/96; Vota如es de janeiro 
desafiam a unidade da base governista - 211 Dez196; Disputa fora debate in6dito de candidatos ー  
01/Jan/97 (autor: Christiane Samarco) Disputa por sucesso complica jogo poltico - autor: Kssia 
Caldeira; Reforma retorna a pauta travada pela reelei 白o - autor: Marcos Magalhaes (04/Jan/97) 
(Estado de Sao Paulo. editona: Politica'). 
13 ,、一一一一  一 	I一  一一 	r二I 	L 	'' h” 	一 	．一 	L 	, 	 ,、 ,.,．  曾 	I一．、．一 	．．、一  ー (ovemo teme efeitos sobre a ree!eIao - Acusa頭o domina conversas; S/titulo - (0610ez196, 
s/autor), se●o: Painel; Tiroteio; La noblesse obg白e - 07/Dez196, autor: Marta Salomon, editoria: 
Opiniao; Presidente foi informado na tera sobre acusa戸es a Abro - s/autor; S com CPI - autor e 
se弾o: Jan10 De Freitas (10/Dez/96); A頭o de FHC barra cria頭o da nova CP1 do Oramento - 
13/Dez/96, autor: Lucio Vaz (editoria: Brasil); A nocividade da CPI - 14/Dez/96, autor: Carlos Heitor 
Cony, editoria: Opini白o (Folha de S白o Pauto); Rapidez - 05/Dez196, slautor; Krause desindexa 
reelei 白o - autor Ricardo Amaral; Lobista confirmar pedido de propina ao depor - autor: Joo 
Domingos (07/Dez/96); Para se defender, deputado faz acusa如es a ministro - 10/Dez196, autor: J.D. 
(Estado de S白o Paulo. editoria: Pol itica'). 
14 ハ  ーI一一 	，  ， 	‘一  ，  じ  onrorme aeciara9oes ae parlamentares do llb a imprensa, a Hsta nada mais e do que pressao do 
Executivo para que apoiem a reelei頭o. Ignorado, lder pepebista reclama - 09/0ut196, s/autor; S/ttulo 
- I l/Dez/96, s/autor, se弾o: Painel; Tiroteio; Divulga戸o de lista do BB tem 2 suspeitos - autor: Marta 
Salomon; Valdo Cruz; S/titulo - s/autor, se弾o: Painel; Tiroteio (12/Dez196); Leia a cronologia do caso 
da lista do BB - l8IDez/96, s/autor Govemistas e PPB travam "batalha" de dossis - 20/Dez196, autor: 
William Frana; Marta Salomon (Folha de Sao Pauto, editoria: Brasil); Maluf age para excluir FH de 
reelei 白o - 30/Out/96, autor: Joao Domingos; Na fila - 10/Nov/96; Em alta - 18/Nov/96 (s/autor); PPB 
decide dar prioridade para sucesso na Cmara - 19/Nov/96, autor: Christiane Samarco; PFL amea9a 
reagir se PPB votar contra reelei 白o - 20/Nov/96, autor: Christiane Samarco e Jo白o Domingos; Santos 
vai discutir lista do BB com Amin - 10/Nov/96, autor: C.S.(editoria: Pol itica); Cmara pedir apura戸o 
de uso de lista do PPB - autor: Ricardo Amaral, editoria: Outros (10/Dez/96) (Estado de S白o Paulo, 
editona: Politica) 
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para muitos polticos e nao d白  o governo sinais de interesse em retomar 
obras que faziam a festa das empreiteiras. N白o por acaso negociam-se 
facilidades, por debaixo dos panos, em troca de comiss6es em porcentuais 
to baixos que deixariam os an6es vermethos de vergonha. 
A lista do Banco do Brasil provou essa dureza. Nao s6 os deputados do PPB 
esto com as suas contas no vermelho. Raro 6 encontrar um que n含o tenha 
papagaio na pra9a, e se nao fossem os apartamentos funcionais a abriga- 
los, seria um bom neg6cio oferecer quartos e beliches em Brasilia. At 
mesmo o po9o do BB, onde todos saciavam a sede, s6 nao foi lacrado 
porque a Na弾o, m白e de todo mundo, jogou l白  dentro R$ 7 bilh6es... 

Depois de referncias ao escandalo do oramento e da lista dos devedores 

do Banco do Brasil, o autor passa, ento, a discorrer sobre a elei9ao para Presidente 

da Camara de Deputados. 

...A partir dai entende-se melhor a rebeldia do chamado baixo clero do 
Congresso, to bem encarnada pela candidatura do deputado Wilson 
Campos (PSDB-PE)a presidencia da Camara. Como ele, h白  outros 
postulantes cujo interesse nao e nem mesmo ganhar o cargo, pois sabem 
que as chances s白o remotas, mas apenas encarecer o apoio poltico ao 
governo. Recentemente, foram identificados no Congresso pelo menos 11 
grupos interessados em tirar algum tipo de proveito da emenda da reelei,o. 
Eles esto entre os inimigos declarados do governo a queles interessados 
em obras paroquiais, ruralistas, representantes de empreiteiras etc. etc... 
O sindicato nem precisaria se filiar a uma central, pois n白o apresenta cores 
ideol6gicas. O interesse corporativo 白  o que vale e n白o se importa em 
comprar briga com outros Poderes para garantir vantagens, como vem 
fazendo com o Supremo Tribunal Federal (STF), num bate-boca 
intermin白vel. Nesse aspecto, ele serve para provar a falncia do modelo 
pol itico atual, que permite deputados trocar de partidos como se troca de 
camisa e transformar o parlamento numa grande casa de interesses 
pessoais... 
Mesmo assim, o governo sabe que nenhum dos candidatos pensa em lhe 
fazer oposi頭o ferrenha e impedir a aprova弾o da emenda da reelei,o 
Mesmo, numa hiptese remotissima, que Wilson Campos venha a ser 
presidente do sindicato, o governo continuar hegem6nico na C白mara. A 
questo 6 saber quanto pagar por isso." (Sindicato - Estado de S白o Paulo. 
つつII、一，Inロ  一”‘一，．ロ一“一‘一ー一．．『，一」一：ー．一一  一一，ユー＝.h一，r工！一、15 zz/uezIJb, autor:b artoiomeu P<oarigues, ethtoria: Poltica)"' 

Os obstculos que o Executivo vm enfrentando para aprovar a reelei頭o 

esto, segundo os jornais, centrados no PPB e PMDB. No primeiro, h白  a oposi頭o de 

Paulo Maluf ao direito a reelei頭o; no segundo, o que est em jogo sao interesses 

15 A Folha tambem publica uma matria tratando dos trs temas apontados como possiveis reflexos 
negativos a aprova,o da emenda, mas sob a tica do clculo do nロmero de parlamentares 
favor白veis a reelei,o, elaborada pelo chamado quartel-general da reeleido. (O listo e a lista - 
14/Dez/96, autor: Marta Salomon, editoria: Opini白o) 
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em ampliar o poder no governo e no Legislativo16. Os jornais informam uma mudan9a 

de rumo na estratgia governista: ao mesmo tempo em que minimiza os obstculos, 

o Presidente da Repロblica se disp6e a conversar com os deputados. Declara96es de 

lideran9as do governo, explicando a mudan9a de rumo, sao publicadas pelos dois 

jornais: conversar e "empurrar com a barriga", sem fazer promessas,6 a declara頭o 

exposta na Folha; apontar que a "opera頭o 6 poltica, e n白o contbil", consta como 

declara頭o de um ministro no Estado17 

O receio apontado pelos jornalistas, de que as negocia96es da emenda da 

reelei9白o se transformem num balco de neg6cios, parece se comprovar. A partir 

deste momento, as noticias dos jornais destacam que a disposi頭o do Executivo, de 

pedir votos aos parlamentares, transforma o periodo que antecede a vota9ao em 

primeiro turno da emenda numa romaria de deputados federais em dire頭o ao 

Planalto. 

"... O Pal白cio do Planalto foi transformado ontem em centro de romaria de 
polticos e quartel-general da reelei,o..." 

"Uma semana antes da vota●o da emenda da reelei,o, o Pal白cio do 
刊anaI加 VI「ou aIVo de uma r9lmarIa de po簡cos.PeIo menos 6o poIiticoS 
estiveram ontem co言b雨ー ” 18 

16 Primeiro turno da emenda deve ocorrer dia 15 - 05/Jan/97, autor: Marcos Magalh白es e Jo白o 
Domingos; Aliados apostam no PMDB e marcam vota戸o ・  06/Jan/97, autor: Joao Domingos; Maluf 
acusa governo de 'blefar' sobre vitria - 07/Jan/97, autor: Vanice Cioccari E Cludia Dianni; Inocncio 
vai pedir ajuda a governadores - autor: Joao Domingos; PPB vai ao STF para tentar barrar vota戸o da 
emenda 二  autor: C.S. e J.D.; PFL garante a FH apoio incondicional - autor: Christiane Samarco 
(08/Jan/97) (editoria: Politica); Governo conta 331 votos e j festeja reelei 白o - 09/Jan/97, editoria 
Primeira P白gina (Estado de S台o Paulo); Decis白o do PMDB define futuro de FHC - s/autor; Risco da 
demora leva ao "tudo ou nada" - autor: Marta Salomon; Governo prepara 'vota戸o relmpago' para 
reelei 白o - autor: Denise Madue6o; Daniel Bramatti (07/Jan/97); Saiba tudo sobre o jogo da reelei 自o - 
siautdr; Partido pode aprovar plebiscito, diz Simon - autor: Cl6vis Rossi; Maluf recebe alta e fala como 
candidato - autor: Antonio Carlos Seidi (editoria: Brasil); Reelei頭o como bola de neve - autor: Cl6vis 

ossi, editoria: Opini白o (08/Jan/97) (Folha de S白o Paulo). 
Demais matrias: Planalto espera contar com o apoio de 31 do PPB - autor: Lucio Vaz; Autor da 

emenda espalha cartazes - s/autor; FHC reロne deputados para pedir votos para reelei 白o - autor: 
Marta Salomon, (04/DezJ96); S/ttulo - 09/Dez/96, s/autor, se弾o: Painel; Tiroteio; FHC diz que n白o 
negocia votos para obter reelei 奇o - 01/Jan/97, autor: William Fran9a (Folha de S白o Paulo, editoria: 
Brasil); Krause desindexa reelei 台o - autor: Ricardo Amaral; Governo monta opera戸o de guerra para 
aprovar emenda - autor: Christiane Samarco, (07/DezJ96); FH cobra defini 白o urgente sobre reelei 白o 

3/Dez196, autor: T白nia Monteiro (Estado de S白o Paulo, editoria: Pol itica) 
As matrias sao, respectivamente: Planalto vira centro de romaria de pollticos - Estado de So 

Paulo - 08/Jan/97, autor: Kssia Caldeira, editoria: Outros; Planalto 6 alvo de "romaria'- Folha de Sさo 
Paulo - 09/Jan/97. 
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A romaria em dire●o ao Palcio do Planalto 6 composta por bancadas 

constituidas por setores, por Estados da Unio e, at mesmo, por deputados, que 

levam suas demandas de forma isolada. As demandas, divulgadas pelos jornais, vao 

desde libera頭o de verba para a conclusao de rodovia; renegocia9ao de dividas; 

nomea'o de afilhados para cargos federais; melhoria de tratamento aos deputados 

e a s reivindica加es do baixo clero; verbas para exporta9ao de vinhos e sucos; verbas 

para desabrigados pelas chuvas; verbas para hospitais inacabados; ajuda para 

solucionar desaven9as politicas regionais; criticas ao abuso na edi9白o de medidas 

provis6rias; crticas a nao-libera頭o de recursos para as emendas parlamentares no 

Oramento; at a reivindica9ao de maior espa9o no governo19. 

A proximidade da vota頭o da emenda da reelei,o, na comissao especial, 

faz com que os jornais dediquem espa9o em suas paginas a noticias sobre os 

obst白culos para aprova頭o a emenda2o e a informa96es sobre a distribui頭o dos 

indecisos por todos os partidos dos parlamentares indecisos21. O relat6rio da 

emenda da reelei●o, do deputado Vic Pires (PFL-PA), 白  votado e aprovado no dia 

19 Ruralistas ignoram rea戸o do Planalto e mantm amea9a - 21/Nov/96, s/autor, editoria: Pol itica; 
Planalto vira centro de romaria de polticos - 08/Jan/97, Kssia Caldeira, editoria: Outros (Estado de 
S白o Paulo); Ruralistas querem ITR de 20% s6 em 2004 - 22/Nov/96; Deputados barganham voto a 
favor da reelei 白o de FHC; Planalto 6 alvo de "romaria" (s/autor); RO obtm verba para BR-364 - autor 
Lcio Vaz; PMDB quer negociar espa9o no governo - autor: Valdo Cruz; Ministro faz o corpo-a-corpo - 
autor: Ludio Vaz; (09/Jan/97); Deputados do MT exigem cargos; Ultimato; O balco de negcios da 
reelei 白o; Ruralistas negociam dvida do setor em troca de votos - (s/autor) (10/Jan/97); 'Murmllrio dos 
carqos' atrai votos or-FHC - 28/Jan/97. s/autor (Folha de S白o Paulo. editoria: Brasifl. 20 ‘ 一」一一一一」一一一，一一一一； ,一聖一  一  一一 	一  ， 	，一  一．.．、A 	一 	．  ーー A aerrota aa reeiei9ao na conven9ao do 1-'MUb gera pressoes aos lideres do parndo para conseguir 
o apoio do Planalto a sua pretens白o de conquistar a Presidencia da Camara de Deputados e o retorno 
a discuss白o de um plebiscito ou referendo para decidir o rumo da reelei,o: PMDB faz conven9白o 
com Planalto na torcida - 11/Jan/97, autor: Christiane Samarco; Autodefesa; Os caciques do PMDB 
(s/autor); Rompimento do PMDB pode levar a plebiscito - autor: Ricardo Amaral, (12/Jan/97); Lderes 
aliados acham que plebiscito 6 a sada - autor: Joo Domingos; FH cobra defini 白o do PMDB e ataca 
barganha - autor: Christiane Samarco e Jo白o Domingos (13/Jan/97) (Estado de S白o Paulo, editoria 
Poltica); 47% da Cmara apOia consulta popular - 11/Jan/97, s/autor; Impasse aproxima FHC de 
consulta popular - 20/Jan/97, autor: Josias De Souza; Plebiscito divide base governista - 23/Jan/97, 
autor: Marta Salomon; Cl6vis Rossi (Folha de S白o Paulo. editoria: Brasil. 
21 AII I 	I" i-ire tucanos estao entre os inaecisos; 1-avoraveis a emenda sao; uontra a reeleiao, somam; ヒ  stao 
indecisos; So necessrios (s/autor); FHC precisa de 108 votos para aprovar a reelei 白o - autor: Ana 
Maria Mandim; Augusto (Folha de S白o Paulo, 10/Jan/97, editoria: Brasil); Bancada do DF 6 a mais 
avessa 白  idia - s/autor, editoria: Politica; Deputados notveis tm tratamento vip - autor: R.A. 
(11/Jan/97); Para polticos, indecisos 'escondem jogo' - 12/Jan/97, autor: Sandra Sato e Fernando 
Granato (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 
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14 de janeiro de 199722, quando tem inicio a tramita頭o para coloca-la em vota頭o no 
plenario da Camara de Deputados. 

Se at este momento os jornais informavam, como respons白veis pela 

barganha, deputados indecisos isolados ou em bancadas, nao atingindo parte 

significativa dos membros do Congresso Nacional, o mesmo nao acontece com a 

proximidade da vota9ao da matria no plen白rio. Duas matrias trazem alguns dados 

novos no que se refere a esta questo. A primeira a ser analisada 白  publicada pelo 
Estado e白  anteriora aprova頭o da emenda da reelei9ao na comissao especial 

"... O Congresso 白  a grande vitrine, por interm白dio da qual se node sair de 
um incomodo anontmato, da condi頭o de ser apenas mais um entre 513 
aeputaaos. Nao e possivel que todo o investimento de uma carreira poltica 
se reauza a um simples papel de figurante e apenas uns poucos tenham 
tugar SOD a luz dos refletores da midia. Nesse aspecto, o Droieto de 
reeiei9ao ao presidente da Repロblica, dos governadores e dos p refeitos 白  
uma oportuniaaae rara de alcan9ar um lugar ao sol. Como? Valorizando o 
seu apoio, nao se deixando convencer facilmente, neciociando. 
nesse momento entram em cena os mercadores polticos, aaueles aue 
conseguem provocar reviravoltas estonteantes quando a derrota lhes era 
certa. F'oaem ser incluidos nessa categoria, entre outros, os deoutados 
inocencio oliveira (PFL-PE), Arnaldo Madeira (PSDB-SP), Benito Gama 
( rrL-bI-k), Micnel iemer (I-'MDB-SP) ou Ubiratan Aauiar (PSDB-CE'i 
tspeciaiistas nas intrincadas negocia加es de plen白rio em aue 白  
zerrrnnantemente proibido usar a Palavra "n白o". 
i resposta e sempre "sim" aos desejos, por mais, difcil que oossa ser 
reaiiza-los. o "sim", seja a curto ou a longo prazo, 白  uma porta que oode ser 
aDerta a qualquer momento, Mas o que h白  de to importante a oferecer no 
Congresso? Cargos de relatona de medidas provis6rias (h白  mais de 60 
tramttanao neste momento), por exemplo, sao fortes atrativos. Por uma 
razao simples:e a chance de aparecer na midia, de aumentar o DOder de 
oarganna, dependendo do assunto, com empres白rios, qovernadores e 
preleitos. NO minimo, de obter um ganho politico a partir do aual ele n白o 
sera, nunca mais, apenas um nome no painel. Pelo mesmo motivo se 
aisputa um cargo de presidente ou relator nas 13 comiss6es Dermanentes 
aa じ  amara. i"ara uma fatia expressiva de deputados, essa 白  uma auesto 
ae soorevivencia. A reelei'o, apenas uma aspirac白o pessoal de auem l白  
esta no poder. 
Pode ser, porm, que de mercadores esses polticos se transformem em 
g'nios da lampada maravilhosa para satisfazer os desejos mais fruaais de 
seus amos. Se o problema 白  uma fotografia ao lado do oresidente d2 
Repロblica, uma visita protocolar ao Pal言cio do Planalto. Iiaa-se eara o 
Gabinete Civil e, flash!, est pronto um instantneo oara o 白  lbum de familia 
Se acontece uma dificuldade para entregar ao Sr. 'ministro de Estado um 
pleito de seu municipio, intercede-se prortamente. Afagos simples, do tipo 

22 Momento de pedir verba6 todos os dias, diz relator - Folha de Sao Paulo, 13/Jan/97, autor: Rui 
Nogueira, editoria: Brasil. 
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"Sr. ministro, receba o colega deputado, diga-lhe alguma coisa, que elee 
dos nossos."... 
Toda guerra, mesmo as mais ferozes, obedece a uma tica prpria. No 
campo da batalha da reelei●o, o limite parece estar na forma de exposi弾o 
do fisiologismo." (A arte da guerra - Estado de S白o Paulo, 12/Jan/97, 
Bartolomeu Rodrigues, editoria: Poltica) 

A outra matria 6 publicada na Folha, posteriormente a aprova9ao da 

emenda da reelei●o na comissao especial, e trata do chamado baixo clero. 

"Eles s白o 200, 300, alguns falam at em 400. Se fossem unidos, formariam a 
maior bancada da Camara dos Deputados. Mesmo desunidos, esto 
colocando em risco um acordo feito pelos lideres dos principais partidos e 
amea9am influir na elei弾o do novo presidente da Casa 
Conhecidos, nao sem ironia, como membros da bancada do "baixo clero" do 
Congresso, esse deputados nunca palpitam nas decis6es tomadas pelos 
lideres, raramente aparecem nas comiss6es, jamais s白o entrevistados pela 
midia e se especializaram em divulgar as suas id白ias por meio da "Voz do 
Brasil". 
"Baixo clero 白  um termo pejorativo criado pelos lideres, que pensam que 
mandam nos outros", diz o deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), um tipico 
representante do baixo clero. 
O que seria "um tipico representante do baixo clero"? Ou9a o que o prprio 
Patriota fala sobre a sua situa弾o: "Estou no quarto mandato e nunca 
consegui ser relator de nenhuma matria importante. S6 colocam queme 
puxa-saco e e da panelinha". 
Como n白o participam ativamente das atividades da Camara e nunca s白o 
entrevistados pela televisao, os deputados do baixo clero enfrentam no 
cotidiano a dura realidade do anonimato. Ningu6m sabe o nome deles, nem 
mesmo, como a Folha constatou, os porteiros do plen白rio da Casa, onde 
eles v白o de trs a cinco vezes por semana. 
N含o ser conhecido pelo porteiro ainda d白  para aturar. A maior m白goa que 
um deputado do baixo clero pode guardar 白  n白o ser chamado pelo nome 
pelo lider do seu partido. 
"Isso choca o deputado", diz Luciano Castro (PSDB-RO), que garante ser 
conhecido pelo lider de seu, o deputado Jos白  An ibal (PSDB-SP). "Mas o 
Michel Temer (lider do PMDB) n白o sabe o nome de todos", diz. 
Com frequencia, os deputados do baixo clero almo9am s6s.A noite, n白o 
conseguem boas mesas nos restaurantes da moda. 
Quando voce telefona para o gabinete de um deputado do baixo clero, a 
secretria raramente fala: "Gabinete do deputado fulano de tal", como fazem 
as secretrias dos deputados famosos. As secretrias do baixo clero s6 
dizem "al6?". 
Em 白  poca de reelei,o, o baixo clero sonha em sair do anonimato..." 
(Parlamentares sonham sair do anonimato - Folha de S白o Paulo, 19/Jan/97, 
autor: Mauricio Stycer, editoria: Brasil)23 

As duas matrias coincidem em destacar os deputados que n白o possuem 
poder no Parlamento, ou visibilidade na midia, o baixo clero, como aqueles que se 
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constituem no maior obstculoa aprova頭o da emenda da reelei,o. Estas materias 

nomeiam grande parte dos parlamentares como interessados em buscar algum 

beneficio com a vota9ao da emenda da reelei9ao. Nesse sentido, seus interesses 

pessoais ou paroquiais, subentendem os jornalistas, estao acima dos interesses 

politicos para os quais foram eleitos representantes. 

2.2. Reelei 百o aprovada: a compra de votos 

A emenda que permite a reelei9ao ao cargo de Presidente, Governador e 

Prefeito foi aprovada em primeiro turno na Camara de Deputados no dia 28 de 

janeiro de 1997. Para cumprir este intento, eram necess白rios 308 votos, do total de 

513 parlamentares, sendo que o resultado final foi de 336 votos favorveisa 

reelei●o. O segundo turno de vota9ao ocorreu no dia 15 de fevereiro do mesmo 

ano, quando a emenda recebe 368 votos favor自veis, passando ento a ser apreciada 

pelo Senado. 

No dia 13 de maio, dia anterior a aprova●o da mesma na comiss白o especial 

do Senado,6 denunciada a compra de votos de parlamentares na primeira rodada 

de vota頭o na Camara de Deputados24. O furo jornalistico foi dado pela Folha 

Segundo a mat6ria, o jornal ja tinha conhecimento de rumores indicando a troca de 

votos por dinheiro, no entanto, tentativas frustradas de comprova9ao dos rumores 

levaram o jornal a tentar a grava頭o da eventual denロncia. Surgiu, entao, uma 

pessoa, com livre acesso a Cmara de Deputados, que aceitou gravar as conversas, 

desde que n白o fosse identificada. A Folha aceitou a exigencia e criou o codinome 

SenhorX, para manter sob sigilo o colaborador, sob o argumento de que "o interesse 

23 Outro exemplo 白  a matria: PMDB e 'baixo clero' s白o obstculo a FHC - Folha de S白o Paulo, 
19/Jan/97, s/autor, editoria: Brasil. 
24 Cronologia da reelei 白o - Folha de Sao Paulo, I 8/Mai/97, s/autor, editoria: Brasil 
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jornalstico se sobrep6s a necessidade de revelar a identidade do interlocutor dos 

parlamentares nas fitas."25. 

As noticias relatam que as fitas obtidas por um rep6rter do jornal trazem a 

confissao do deputado federal Ronivon Santiago (PFL-AC), que teria recebido R$ 

200 mil para votar favoravelmente a reelei頭o, e aponta a existncia de mais 

parlamentares envolvidos no esquema de venda de votos. Alm de Ronivon, sao 

citados os deputados federais Zila Bezerra, Osmir Lima, Joao Maia, estes trs, do 

PFL, e Chicao Brigido, do PMDB, todos parlamentares do Estado do Acre 

Baseando-se na fitas, as noticias apontam o envolvimento dos governadores do 

Amazonas, Amazonino Mendes (PFL), e do Acre, Orlair Cameli (s/partido), no caso 

Duas empreiteiras teriam repassado o dinheiro aos parlamentares: a Marmud 

Cameli, da familia de Orlair, e a CM Engenharia, que, segundo as matrias, estaria 

realizando obras na Br-31 7. Entretanto, a denロncia nao se restringe a membros do 

Parlamento, governadores e empreiteiros, j白  que o Executivo 6 atingido atravs da 
cita9白o do nome do Ministro S白rgio Motta como intermediador das negocia96es. A 

situa9ao do ministro se complica com a divulga9ao de uma nova fita, segundo a qual 

o Ministro da Comunica加es havia cedido uma concessao de T ノ  ao deputado federal 
Ronivon Santiago26. 

Embora todos os envolvidos neguem a denuncia de suborno, esta toma vulto 

de escandalo e passa a ter centralidade nas p自ginas dos jornais27. A Folha da maior 
centralidade ao tema do que o jornal concorrente; sem dロvida, por ter sido em suas 
p白ginas que a denロncia veio a pablico. Esta razao tamb6m 6 suficiente para que o 

25 A matria exp6e passo a passo como ocorreram as grava96es, com detalhes que vao desde as 
negocia96es para as mesmas, at os aparelhos utilizados pelo senhor X. Entenda como foram 
conseguidas as gravaゆes sobre a compra dos votos - Folha de S白o Paulo, 21/Mai/97, autor: 
Fernando Rodriaues. editoria: Brasil. 
26 Planalto quel limitar caso - autor: Jose Roberto De Toledo, editoria: Brasil; Trechos da grava戸o 
envolvem o governo na compra de deputados; S6rgio Motta intermediou compra de voto pr- 
reeleido, diz deputado (autor: Fernando Rodrigues) (14/Mai/97); Saiba como foi feita a compra; O 
dia-a-dia do caso (181Mai197. s/autor' (Folha de Sao Paulo. editoria: Brasifl. 
27 -、一一一一I一一，一  一一一二  一一一L一一一  一一一一  主二  ーーーー  ーー  ノ、血一一一一  一,一一一一！一一  I ‘一一‘一I ー  veputaao nega suoorno, mas aiz que na uamara ninguem e anjo' - autor: 'atncta LOrzafl; 
Governadores do Amazonas e Acre negam participa頭o em negocia頭o - autor: Emanuel Neri; Andr 
Muggiati; Patricia Zorzan; Osmir diz abrir mdo de sigilo; Ronivon diz que grava9白o faz parte de 7ogo 
poltico' para prejudic-lo; Governo do Estado do Acre - Nota Oficia! - (s/autor) (14/Mai/97); 
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jornal exponha a pretensao de uma investiga頭o apurada do caso, defendendo 

fortemente a instala9ao de uma CPI. Apesar desta constata9ao, optou-se, neste 

trabalho, por analisar as materias dos dois jornais, conjuntamente, entendendo que o 

maior numero de noticias de um deles nao compromete a an白lise do conjunto. 

Em editorial, a Folha explicita as raz6es que a levaram a divulgar a denancia. 

"O compromisso desta Folha e apenas para com a verdade e para com o 
leitor. A divulga弾o das fitas, segundo as quais houve compra de votos para 
a aprova弾o, em primeiro turno na Camara, da emenda que garante o direito 
de reelei弾o ao presidente Fernando Henrique Cardoso e de tal gravidade 
que exigia a sua publica,o para que a opini台o pablica e as instncias 
competentes tomassem conhecimento das suspeitas e, em decorrncia, 
agissem. 
N白o h白  uma linha a retificar na serie de reportagens publicadas. O que foi 
dito e gravado est registrado para quem queira encarar os fatos com a 
devida responsabilidade. 
Comportamento fascista certamente nao e divulgar material de extrema 
gravidade ao qual se teve acesso, mas sim tentar desqualificar o teor do 
trabalho jornalistico por meio de adjetivos e argumenta9es marginais que 
em nada contribuem para o esclarecimento de uma questo to importante 
para a na戸o. 
Comportamento respons白vel teve o presidente Fernando Henrique Cardoso 
ao afirmar que as investiga加es devem prosseguir para que se possa punir 
respons白veis por eventuais ilegalidades, sejam eles quem forem, quaisquer 
as fun如es que ocupem. 
O pals j白  est cansado da repeti"o exasperante de m白todos absolutamente 
conden白veis de fazer poltica. Nesse sentido, o jornal est certo de que 
contribui para a melhoria da cultura politica do Brasil ao publicar denロncias 
que merecem o mais completo esclarecimento, sem tergiversa96es ou 
adjetiva加es. 
Cabe agora apurar os fatos, e nao lan9ar-se em destemperos verbais. 
Ciente de ter cumprido seu papel para com os seus leitores e, 
principalmente, o de manter seu compromisso com a revela9白o da verdade, 
a Folha, bem como toda a na●o, aguarda a mais rigorosa apura,o das 
denロncias de corrup,o." (Compromisso com o leitor - Folha de S白o Paulo, 
I 5/Mai197, editoria: Opini白o, se9白o: Editorial) 28 

Os editorialistas destacam por duas vezes o compromisso do jornal com a 

verdade e com os leitores, e de cumprir a fun,o de ".. melhoria da cultura poltica 

do Brasil". Este texto expressa a defesa do jornal frente 台  s manifesta加es criticas 

que a denancia suscitou entre as lideran9as do governo. Ao mesmo tempo, aponta 

para o conflito de posi96es sobre a apura9ao dos fatos. Conforme noticias dos 

Governador diz que grava oe 'bobagem' Empresrio nega ter dado os cheques (autor: Emanuel 
Nerl); cronologia - s/autor (l5IMai/97) (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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jornais, de um lado, encontram-se o Executivo e lideran9as do governo, as foras de 

situa9ao, tentando impedir a CPI. Suas estrat6gias incluem a nega9ao do 

envolvimento com a compra dos votos; a limita9ao do caso aos politicos da regio 
Norte e a rpida apura●o e puni9ao dos parlamentares na comissao de sindicancia 
instalada na Camara de Deputados; press6es para que os parlamentares, dos 

partidos que comp6em sua base de apoio, retirem assinaturas da lista que pede a 

abertura da CPI; distribui頭o de cargos a parlamentares de partidos aliados, atrav白s 
de reforma ministerial; a indica頭o da maioria dos membros da comissao para 

controlar os rumos da investiga9ao, caso a CPI se torne inevit白vel29. 

De outro lado, encontram-se as oposi96es defendendo a instala頭o da CPI30 
A Folha publica, ainda, manifesta96es favorveis da sociedade civil a instala頭o da 
comissao31. 

28 Outros artigos que tratam do tema: Entenda como foram conseguidas as grava如es sobre a compra 
dos votos - 21/Mai/97, autor: Fernando Rodrigues; Jornal respondeu pedidos do Congresso, mas 
mantm siallo - 18/Jun/97. s/autor (Folha de Sao Paulo. editoria: Brasil) 
29 Deputada deve ser cassado, diz ACM - autor: Raquel Ulh6a; Camara abre sindicancia para apurar a 
compra de votos revelada por grava加es; FHC afirma desconhecer barganha; ministro n白o v risco 
para emenda (s/autor); Planalto deve usar 'trambique civico', diz secretrio do PSDB - autor: Marta 
Salomon; (14/mai/97); Cronologia - s/autor; Comiss白o da C白mara decide ouvir Motta - autor: Luiza 
Dam白; Envolvidos sero 'desligados', diz FHC; FHC acha que ministro nao est envolvido; Leia as 
declara如es do ministro; Motta fala em "calnia" e nega envolvimento na compra de voto (s/autor); 
Governo trabalha contra a CPJ e quer a cassa●o de deputados - autor: Marta Salomon; Lideres de 
PFL e PMDB sugerem o afastamento de Motta a FHC - autor: Kennedy Alencar Raymundo Costa; 
Valdo Cruz; Marta Salomon; (1 5/Mai/97); Governo lan9a 'opera弾o abafa' e FHC enfrenta protesto em 
BH - 16/Mai/97, autor: Cl6vis Rossi; Se CPI for inevit白vel, governo quer indicar a maioria de seus 
membros - 17/Mai/97, autor: Marta Salomon; Serra n白o ve raz白o para instalar CPI - 21/Mai/97, autor: 
Antonio Carlos Seidi; Governo j白  repensa estratgia anti-CPI - 22/Mai/97, autor: Fernando Rodrigues 
(Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil); Camara apura denロncia de compra de votos - autor: Jo白o 
Domingos, editoria: Politica; C白mara apura denロncia de corrup,o - s/autor (14/Mai/97), Fidelidade; 
FH pede investiga'o de den自ncia (15/Mai/97, s/autor); S/ttulo .18/Mai/97, se,o: Jogo R白pido; FH 
convoca rebeldes para impedir CPI - 19/Mai/97 editoria: Primeira P自gina; Enfim - 201Mai197 (s/autor); 
Presidente guarda m白goa do epis6dio - 21/Mai/97, autor: R. A. (Estado de S白o Paulo, editoria: 
Pol itica). 
30-、一一一 ’一．一  」． ,一, ！一 	 ‘ 一一， , ーPara que se ae Inicio ao processo de UPI e necessaria uma lista de assinaturas de 171 deputados 
exigindo sua abertura. Como a oposi●o n白o possui nロmero de congressistas suficientes para dar 
inicio ao processo, precisa buscar apoio entre deputados federais da situa,o, ligados ao governo. PT 
quer tentar invalidar aprova戸o - autor: Carlos Eduardo Alves; Planalto quer limitar caso - autor: Jose 
Roberto De Toledo; Oposi 白o vai negociar a cria戸o de CPI - autor: Oswaldo Buarim Jr.; Oposido 
obtm 192 assinaturas e PSDB inicia blitz contra CPI; Temer n白o descarta abertura de CPI para 
apurar compra de voto (s/aum Oposi 白o perde e Senado vota a reelei 白o na quarta~autor: Raquel 
Ulh6a; (1 5/Mai/97); Maluf n百o comenta caso e adia sua volta ao pas - 16/Mai/97, autor: Carlos 
Eduardo Alves; Oposi 白o conta 218 deputados pr -CPI - 17/Mai/97, autor: Oswaldo Buarim Jr.; 
Oposi 白o entrega pedido de CPI白  Cmara - s/autor; Paes de Andrade faz a "contra-presso" - autor: 
Oswaldo Buanm Jr. (21/mai/97); Proposta recebe 212 assinaturas; oposi 白o agora tenta urg6ncia - 
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Paralelamente a noticias sobre a CPI, sao divulgadas informa加es sobre: o 

andamento das investiga9Oes da denancia na comissao de sindicancia32; os 

parlamentares e governadores da regio Norte, envolvidos na denロncia, 

descrevendo suas biografias, apontando seus interesses e demais irregularidades33; 
a tramita●o da emenda da reelei頭o, no Senado, aprovada em primeiro turno no dia 

21 de maio de 97, com 63 votos favorveis e seis (6) contra, sendo que os doze (12) 

senadores da oposi9ao nao votaram34. 

Segundo os jornais, mesmo ap6s a aprova頭o da emenda no Senado, a 

oposi●o continua tentando conseguir nロmero suficiente de parlamentares para 

constituir a comiss白o de inqu白rito. A nova estratgia do governo e de seus lideres no 

Legislativo 6 evitar a tramita9ao da matria, atravs de uma opera頭o de 

esvaziamento do Congresso Nacional, diminuindo o ritmo dos trabalhos 

parlamentares. Esta opera●o 6 denominada, pelos jornalistas da Folha, como toque 

22IMai/97, s/autor (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); Oposi 白o tem apoio de 211, mas CPI 
incerta - 201Mai197; Oposi 白o entrega pedido de CPI - 21/Mai/97 (Estado de Sao Paulo, autor: Joo 
Dominaos. editoria: Poltica). 
31 ，ー一一 二一一一」  ，  ．一  一一,’ 一  ー  tmpresanaao quer UI-'! e teme os eleitos cia cnse nas reformas - autor: Antonio Carlos Seidl; 91% 
dos paulistanos defendem CP/; aprova頭o a FHC cai 7 pontos - autor: Jos6 Roberto De Toledo 
(16/Mai/97); Entidades fazem ato pdblico na Cmara; OAB pede CPI em nome de "moralidade" 
(21/Mai/97, s/autor) (Folha de Sao Paulo. editoria: Brasil). 
ー uposiao tenta ui-is no Acre e Amazonas - 14/Mai197, s/autor; Ex-deputado do AC pode ser ouvido 
ho底 Folha enviar cpia de fita a comissode sindicncia; C卯u/a do PFL expulsa Ronivon Santiago 
e Joo Maia do partido (15/Mai/97, sノ白utoりIComiss白o de sindicncia deve sugerir cassa戸o de 
deputados; Primeiros dados de percia de fitas devem ser divulgados at tera (1 7IMai/97, s/autor) 
(Folha de S含o Paulo, editoria: Brasil). 
vvOposi 白o tenta CPIS no Acre e Amazonas; Osmir Lima (14/Mai197, slautor); Ronivon confirma 
grava如es, mas diz que eram brincadeiras~s/autor; Suframa era um dos o!りetivos de Amazonino para 
apoiar reelei 白o - autor: Igor Gielow; Renda semanal de R$ 40 de manicure mantm emissora; "Ele 
est com raiva s6 porque n白o 6 scio' diz proprietrio (autor: Patricia Zorzan; Xico S白); Ronivon diz 
em grava戸o que recebeu uma TV de Srgio Motta - autor: Fernando Rodrigues; Elvira Lobato 
(15/Mai/97); Portella nega verbas para estradas no AC - s/autor; Assessor de governador diz ter sido 
procurado por Ronivon - autor: Xico Sa, (17/Mai/97); Zona Franca financiou campanha de Amazonino 
para governo em 94 - I 8/Mai/97, autor: Emanuel Neri; Andr Muggiati; Neg6cio miion白rio levou 
suspeitos ao PFL - I 9/Mai/97, autor: Marta Salomon; Os Deputados - 22/Mai/97, s/autor (Folha de S白o 
Paulo, editoria: Brasil); Uma regio marcada por escndalos; Fidelidade (151Mai197, s/autor); Op戸es 
preferenciais - I 7/Mai/97, autor: Jos白  Casado; Crise abala sonho poltico na Amaznia - I 8/Mai/97, 
s/autor; Amazonino antecipa volta para se defender - I 91Mai197, autor: Ktia Brasil (Estado de S白o 
Paulo. editoria: Pol itica). 
34 Ofensiva aliada garante vota頭o da reelei 自o - 20/Mai/97; Panos quentes - 21/Mai/97 (s/autor); 
Senado aprova a emenda da reeleio - 22/Mai/97, autor: Christiane Samarco e Rosa Costa (Estado 
de S白o Paulo, editoria: Pol itica); Emenda deve ser votada hoje no Senado - 2I/Mai/97, autor: Raquel 
Ulh6a; Aprova戸o da reeleiao 6 elogiada - s/autor; Presidente faz elogios 白  aprova戸o da reelei 白o ー  
autor: William Fran9a (23/Mai/97) (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil) 

86 



de recolher ou opera頭o tartaruga35. A renロncia ao mandato dos deputados federais, 

Ronivon Santiago e Joao Maia, 白  divulgada junto a informa加es sobre o andamento 

dos processos dos demais parlamentares na comissao de sindicncia36. 

No primeiro ponto deste capitulo busca-se perceber, nos jornais 

selecionados, quem os mesmos nomeavam como respons自veis pela barganha no 

periodo de negocia96es entre o Legislativo e o Executivo, para vota頭o da emenda, 

que permite ao Preskiente da Repablica, governadores e prefeitos disputar um 

segundo mandato. A denロncia da compra dos votos de cinco parlamentares do 

Estado do Acre e as noticias que dela decorrem, apontam dois poderes que tm a 

imagem afetada pelo escandalo: o Legislativo e o Executivo. Se nas negocia96es 

para a vota9ao, os jornalistas sugerem a ocorrncia de prticas fisiol6gicas, de 

barganhas, como foi visto no item anterior, as noticias informando a possivel troca de 

votos por dinheiro, sugerem uma rela頭o de corrup頭o ou suborno que, conforme as 

fitas, envolve membros dos dois poderes 

Em fun頭o da proposta deste trabalho, 6 fundamental investigar como cada 

um desses poderes e seus respectivos componentes sao qualificados nas noticias, 

mat6rias e editoriais dos dois jornais 

De forma similar 白  s noticias, o nmero de colunas assinadas sobre o tema6 

maior na Folha. O Estado nao fica ileso a questao, mas poucas colunas foram 

encontradas. Aos dois poderes, apontados como envolvidos na compra dos votos, 

35 PT tenta 'fato novo' para conseguir CPI - autor: Carlos Eduardo Aives; FHC promete demitir 
posslveis envolvidos; A tramita頭  o da proposta de cria頭o da CPI da Reelei 白o (s/autor); "Toque de 
recolher" tenta impedir CP! - autor: Lucas Figueiredo; Luiza Dame; (23/Mai/97); Deputados viajam e 
esvaziam Camara - 24/Mai/97; Oposi 白o convoca passeatas pela CPI - 25/Ma1197 (slautor); Oposi 白o 
do Amazonas e Acre vai a Braslia por CPI - 03/Jun/97, autor: Patricia Zorzan; Oposi 白o vai ao STF e 
para "a rua" contra a reelei 白o - 04/Jun/97, autor: Daniel Bramatti; Luiza Dame (Folha de S白o Paulo, 
editoria: Brasil): Prximo alvo - Estado de S白o Paulo. 23/Mai/97. s/autor. editoria: Politica. 
36 Pedra dura - 22/Mai/97; S/ttulo - 24/Mai/97; S/titulo - 26/Mai/97 (se頭o: Jogo Rapido); Magoas - 
29/Mai/97 (Estado de S白o Paulo, s/autor, editoria: Politica); Emenda impede suspenso da renllncia 
dos dois deputados - 22/Mai/97, autor: Ludio Vaz; Bloqueio a CPI 6 suicldio, diz Almino - 29/Mai/97, 
autor: Oswaldo Buarim Jr.; C白mara vota devassa em obras no AM e AC - 04/Jun/97, s/autor; Cmara 
vai ouvir Motta sobre crtica a deputados - 13/Jun/97, autor: Lucas Figueiredo; CCJ bloqueia 
julgamento de parlamentares - 16/Jun/97, autor: Luiza Dame; Raquel Ulh6a; Silvana De Freitas; Leia 
trechos do depoimento do ministro S6rgio Motta; Jornal respondeu pedidos do Congresso, mas 
mantm sigilo ー  (18/Jun/97, s/autor); Para CCJ, compra de votos ficar impune - 02/Jul/97, autor: Luiza 
Dame, (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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sao dados pap6is diferenciados. A critica ao Planalto 6 centrada no fato de que o 

Executivo passa a externar seu interesse na emenda da reelei頭o no momento em 

que percebeu nao possuir votos suficientes para aprov白-la. Para os jornalistas, esta 

posi9白o e percebida pelos parlamentares, que passam a exigir beneficios em troca 

dos votos. A culpabilidade do Executivo parece estar na abertura do flanco para 

negocia96es, tornando-se conivente com o balcao de neg6cios37 

O segundo envolvido no caso 6 o Congresso Nacional. Ao contrrio do que 

ocorre com o Executivo, que, apesar de ter um dos membros envolvido na denancia, 

mantem sempre a positividade nas matrias de jornais, principalmente, no tocante 

figura do Presidente da Repロblica, o Congresso passa a ser alvo preferencial das 

criticas dos jornalistas, com a desqualifica,o de seus membros ou bancadas, como 

aponta a matria abaixo. 

"Ao pre9o de deputado do Acre, que n台o se compara ao dos experientes 
parlamentares do Nordeste nem, muito menos, ao dos desenvolvidos do 
Sudeste, apenas cinco votos pr-reelei,o custaram US$ I milh白o. Todas as 
hipteses de preos e de custo esto, pois, autorizadas, para explicar que 
nas ロ  ltimas 96 horas anteriores a vota弾o inicial, na Camara, a emenda de 
reelei,o pretendida por Fernando Henrique Cardoso tenha obtido 110 votos 
que lhe eram refratrios e afinal lhe garantiram a aprova●o... 
Comprvel e vendido, ainda assim o deputado Ronivon Santiago pode ser 
considerado mais honesto do que grande parte dos congressistas: e um 
vendido que tem a minima honestidade de dizer que vendeu um voto por R$ 
200 mil. E o que fazem, senao vender os seus votos, os seus relat6rios e os 
seus projetos os parlamentares que prestam tais servi9os em troca de apoio 
para ocupar cargos diretivos na Camara e no Senado, ou um ministrio, ou 
para nomea96es de parentes e cabos eleitorais. E ainda acontecem, 
inumerveis, os "servi9os" parlamentares em troca de emprstimos oficiais 
privilegiados, rolagens infinitas de dividas, reduゆes absurdas nos 
pagamentos eventuais 
Tudo isso 6 o dia-a-dia das rela加es entre grande parte dos congressistas e 
o governo. Mas n白o 白  confessado. Como nao pode ser escondido de todo, 
para efeito pablico s白o "negocia96es polticas". O deputado Ronivon 
Santiago nao fez outra coisa, com a diferen9a de que n白o recebeu em 
cargos que tambem custam dinheiro, nem nas outras formas de ganho n白o 
menos material. E com a outra diferen9a: 白  vendido confesso. 
Quem quiser que acredite na compra de apenas cinco deputados. Iludir-se 白  
o u nico direito concedido democraticamente, sem quaisquer distin96es, a 
todo o eleitorado brasileiro." (Pequenas diferen9as - Folha de S白o Paulo, 
14/Mai197, autor e se,o: Janio De Freitas, editoria: Brasil) 

37 Asmatrias s含o, respectivamente: A poltica do nada chegou ao seu limite de utilidade; Amazon白o; 
Ricardo Barros; Ira desconexa - autor e se,o: Elio Gaspari; Presidente FHC sucumbe a armadilha 
prevista em livreto pelo senador FHC - autor: Josias De Souza; Plano de retirada - autor e se,o: 
Janio De Freitas, (Folha de Sao Paulo, 18/Mai/97editoria: Brasil) 
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Ha outras mat6rias que tratam da rela頭o entre o Executivo e o Legislativo, 

estas mantm o tom de crtica ao Congresso Nacional. Como as mat6rias sao em 

n白mero significativo optou-se por apresentar apenas alguns excertos 

”… Na vota●o dos projetos de reforma constitucional, FHC tentou cobrar 
reciprocidade. Pediu agilidade ao Congresso, mencionou a voz rouca das 
ruas. Mas, habituados a dieta da barganha, os parlamentares exigiram mais 

"... Os piores ronivons 
Um dos v白rios efeitos positivos do atual escandalo e possibilitar a 
identifica頭o pロblica, muito mais do que nos escandalos anteriores, dos 
coniventes com as bandaiheiras nacionais e, como tais, maiores 
garantidores da impunidade que situa a administra9台o brasileira como a 
mais corrupta do mundo, entre os "paises emergentes"... 
Hoje com cargo no governo ou ainda no Congresso, s含o os mesmos de 
sempre a proteger e alimentar com a impunidade os sistemas da corrup弾o. 
E dai que se irradiam a corrup,o que vai at as polcias, ao baixo 
funcionalismo, e a impunidade que nos devorou toda a seguran9a. 
S含o os mesmos: voce sabe quem sao." 

"... O governo vai carregar a sua quota de desgaste moral e poltico se nao 
houver o inquerito desejado pela opini白o publica. Mas o Congresso j白  
repudiado leva a perguntar: o que restar dele na opini白o pロblica? Algu白m 
ainda o ver como pe9a institucional necess白ria, apesar de tudo? Perguntas 
sugeridas pelo acr6scimo de desgaste, com a quota que cabe ao 
Congresso..." 

"...o presIden旭  pode enfrentar o problema chamando seus aliados a razo 
ごe retomar corn vigor a pautadas reformas, ter o apoio da sociedade para 
se recompor.戸o nao tem o direito de ficar surpreso com as denロncias que 
poem aeputaaos corruptos perigosamente prximos de sua administra●o. O 
しongresso e urna taDnca de sarneys. FH tem de governar com essa gente 
porque aesperaiou, no inicio do mandato, a oportunidade rara de propor 
uma rerorma poiitica, parfldaria e eleitoral. Como nao enfrentou o desafio, o 
espirito aos cinco anos ser uma assombra頭o permanente para FH. tenha 
~， ‘~h‘~一  ー一一“一‘～、  “．一ー ，,Jじ 
りUロJILUo IIIロIJUdLUb LIVピ「 ．  

38 As matrias s白o, respectivamente: Presidente FHC sucumbe a armadilha prevista em livreto pelo 
senador FHC - autor: Josias De Souza; Plano de retirada - autor e se9台o: Janio De Freitas 
(18/Mai197); Caminho da sada - 22/Mai197, autor e se9白o: Janio De Freitas (Folha de S白o Paulo, 
editoria: Brasil); Os cinco anos de FH - Estado de S台o Paulo, 251Mai197, autor: Ricardo Amaral, 
editoria: Politica. 
As demais colunas assinadas tratam da necessidade do Presidente Fernando Henrique fazer politica 
em cadeia nacional e da possibilidade ou n白o de instala9ao da CPI da reelei弾o: A cara do governo - 
I 9IMai/97, autor: Bartolomeu Rodrigues; Varejo e atacado - 241Mai197, autor: Ana Maria Tahan 
(Estado de S白o Paulo, editona: Politica); Aparece a rea頭o - 20/Mai/97; Idias白  s avessas - 23/Mai/97; 
Pois ento, duas CPIS - 28IMai/97 (Folha de Sao Paulo, autor e se,o: Janio De Freitas; editoria: 
Brasil). 
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Como era de se esperar, a Folha publica um n白mero significativo de 

editoriais tratando da pol6mica. Os temas desenvolvidos nos editoriais seguem os 

acontecimentos apontados nas noticias do jornal, tendo em comum a defesa, por 

parte do jornal, de uma investiga9ao profunda do caso por uma Comisso 

Parlamentar de Inqu白rito bem como apontando para uma diferencia頭o de pap6is 
entre os dois poderes, Executivo e Legislativo, em rela頭o ao escandalo. 

Embora as grava96es apontem o envolvimento do Executivo, no caso, o 

presidente da Repロblica, Fernando Henrique Cardoso,e descrito positivamente, e o 

jornal evita envolv-lo na compra e venda dos votos. Al6m disso, destaca o seu 

apoio a s medidas econ6micas implementadas e a s reformas constitucionais 

propostas pelo Planalto, tal como fica demonstrado: 

Recentemente, o presidente pedia a queles que o acusavam de 
fisiotogismo que apontassem, no "Di白no Oficiar, os beneficiados por favores 
para vender os seus votos no Congresso. O governo fazia questao de frisar 
sua lisura e a limpidez no relacionamento com sua base parlamentar. 
Nem de longe pretende-se aqui relacionar a figura do presidente ao 
mercadejo abjeto de votos no Congresso, prtica que, ao que tudo indica, 
ajudou a aprovar em primeiro turno a emenda da reelei,o na Camara, 
segundo revelou ontem esta Folha..." 

"... Este jornal apoiou o direito de o presidente da Repロblica disputar um 
mandato consecutivo nas umas, embora preferisse que tal mudan9a da 
regra fosse decidida em plebiscito. Essa teria sido a frmula mais 
democrtica e a ロ  nica capaz de evitar que epis6dios patticos, como os 
revelados agora pelo reprter Fernando Rodrigues, comprometessem a 
tese." 

"... Fernando Henrique tern, como presidente, dois grandes m白ritos: uma 
olograTla limpa e a paternidade do plano de estabiliza●o da economia. . N白o 
poae, nem aeve, se dar ao luxo de arriscar metade do seu ativo." 

"... Faz muito bem o presidente em reafirmar o imp6rio da lei, ao lembrar que 
a democracia exige ordem e estabilidade politica. Mas exige tambem que as 
prticas correspondam aos discursos e que as tentativas de corromper as 
institui96es sejam investigadas de forma cabal e completa." 
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"... Ao que tudo indica, em vez de colocar em pratos hmpos as revela96es 
que そ「？nham?S望 prestigio・  o governo paりce竺怨ro de que o teatro da 
moraiiaaae sera suriciente para soiapar o escanaaio. ーー  

Apesar de o editorial n白o cogitar o envolvimento direto do chefe do Executivo 

na denancia,6 possivel constatar o descontentamento crescente do jornal com a 

posi9ao do governo de evitar a forma頭o de uma CPI para investigar a denロncia 
publicada em suas paginas. 

Quando o assunto e o Congresso Nacional, os editorialistas deixam de lado 

a positividade, e atacam fortemente os partidos que comp6em a base de sustenta頭o 

do governo no Legislativo. O primeiro editorial questiona a alian9a do Presidente da 

Repロblica com o PFL, qualificando o partido como oportunista, fisiolgico e 

conservador. 

「鷺難灘麟薫鷲警 

難難鷺no estava a servi o direto de interessados naeciso investigar at onde vo as ramificaesr modo, j so fortes as suspeitas de que elas 

Apesar do transtorno que possa causar pelo menos a vida poltica do pais, 

A rea9ao negativa a s den自ncias e 白  s a96es, buscando evitar a CPI, por parte 

de lideran9as do Congresso Nacional, constituem o foco do pr6ximo editorial 

"Rea96es de politicos situacionistas a s den自ncias de compra de votos 
revelaram por vezes desfa 9atez, conivencia espiritual com o baixo padro 
moral das negocia96es politicas no Congresso ou, pelo menos, manifesta 
tolerncia em rela9含o 白  falta de carter politico de certos parlamentares e 
sii月s nr fir！コqV口nつiに  

39 Os editoriais s白o respectivamente: Mercado de Votos - 14/Mai/97; Para evitar uma democracia 
corrupta - 18/Mai197, editoria: Primeira P白gina; Chega de esqueletos - 21/Mai/97; Corrup頭o da 
liberdade - 23/Mai/97; Teatro da moralidade - 24/Mai/97 (Folha de S白o Paulo, editoria: Opiniao, se9白o: 
Editorial). 
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Os indicios mais fortes de corrup9ao atingem dois deputados, mas a 
resposta de politicos influentes 白  s revela96es desta Folha delineia um 
quadro mais amplo de leniencia em rela弾oa falta de6 tica. Amostras dessa 
atitude vieram de parlamentares em posi9ao de liderana. 
O presidente do PFL, deputado Jos白  Jorge, deu exemplo do que considera o 
"limite da e tica". Para ele, a compra de votos seria conden自vel; a chantagem 
por meio de requisi9含o de cargos e de libera,o pontual de verbas constitui 
recurso legtimo. Convic96es politicas e respeito a racionalidade do 
Oramento n白o entram na pauta de preocupa96es do deputado que preside 
a maior agremia,o de apoio ao governo. Mencione-se ainda que esse 
mesmo PFL j白  expulsou sumariamente dois deputados envolvidos no 
escandalo. De onde viria essa enorme certeza sobre a venalidade desses 
parlamentares?... 

Mediante a rea9ao das lideran9as do PSDB, partido do presidente da 

Repablica, as denuncias passam a ser o foco. 

...O secretrio-geral do partido do presidente, deputado Arthur Virgilio, por 
sua vez, propunha, antes de saber do escandalo, que era preciso dar um 
"trambique civico" nos deputados que teriam recebido favores para votar a 
emenda da reelei,o. Depreende-se, pois, que pelo menos um politico da 
copula do P3DB admite que houve negociaゆes condenaveis para aprovar a 
reelel頭o. 
De resto, as cロpulas do PSDB e do PFL pressionam seus parlamentares 
para que boicotem, n含o a instala,o de uma Comiss白o Parlamentar de 
Inquerito, mas a prpria iniciativa de discutir a necessidade dela no plen白rio 
da Camara. Por que o medo? 
Ao que tudo indica, uma eventual -e necess白ria- CPI sobre o caso teria 
muito mais a descobrir do que a compra do voto de cinco deputados." (Alm 
da compra de votos - Folha de Sao Paulo, 16/Mai/97, editoria: Opini白o, 
se頭o: Editorial) 

Os dois editoriais tm em comum a visao negativa do formato com que se 

dao as negocia96es no Congresso Nacional. Naqueles, as negocia96es se 

caracterizam por um baixo padro moral, onde h自  parlamentares com falta de carter 

poltico e prticas venais. Se no primeiro editorial as crticas se restringem 

basicamente a membros do PFL, no segundo, estas sao ampliadas, incluindo o 

PSDB. Os polticos chamados de situacionistas ou influentes, sao qualificados como 

coniventes ou tolerantes com o que ocorre de irregular no Parlamento. Qual a 

irregularidade a que se referem os editorialistas? A falta de tica, a qual os polticos 

situacionistas nao questionam. Dois pontos se destacam: as no96es de moral e de 

6tica, no96es caras a todo politico, em fun9ao de seu capital poltico, utilizadas pelo 

jornal para desqualificar as prticas parlamentares 
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O terceiro editorial tem como tema o esforo do governo em evitar a 

investiga9ao das denロncias. A critica centra-se nas estratgias do governo e nas de 

lideran9as situacionistas de "i.. abafar o escandalo da compra de votos", atravs da 

distribui頭o de ministrios, para o PMDB, e da pressao para que parlamentares 

retirem suas assinaturas do pedido de chamada para CPI. Al6m disso, apontam a 
contradi頭o do discurso de' parlamentares govemistas e membros do prprio 

governo", que defendem a investiga9ao, mas agem contra a forma頭o da comissao 

Novamente as rea96es politicas sao apontadas como medo e "... conivncia suspeita 

com a falta de 6 tica... ". A opinio poblica 6 utilizada pelos editorialistas como fora de 

pressao para a investiga頭o40. 

O editorial O pragmatismo de FHC segue a linha dos demais, resguardando 

a imagem do Presidente da Repロblica, ao mesmo tempo que retoma a crticaa s 

alian9as engendradas, pelo mesmo, para chegar ao poder e compor sua base de 
apoio. 

"... Primeiro, coligou-se a partidos (PFL e P18) cuja imagem est ligada ao 
fisioiogismo. Para manter-se no poder, em especial nos Estados mais 
pobres, o PFL nao raro recorreu a a96es que FHC sempre condenou, como 
soci6logo e como senador. 
Eleito, FHC ampliou ainda mais o leque de alian9as para compor a sua base 
parlamentar. Recorreu ao PMDB, o partido que abandonou por n台o aceitar o 
predom inio, ao menos em sua se,o paulista, do quercismo, com tudo de 
conden白vel que est associado a esse rtulo. Incorporou tamb6m figuras do 
PPB, apesar de o partido ter Paulo Maluf, histrico advers白rio, como grande 
cacique. 
FHC pode ter sido levado a essas alianas por pragmatismo politico e 
eleitoral. Talvez n白o se elegesse sem o apoio do PFL. Talvez conseguisse 
aprovar no Congresso menos ainda do que conseguiu at agora se n白o 
contasse com votos de partidos cuja hist6ria politica contraria a modernidade 
que o presidente diz encarnar. 
No entanto, talvez o presidente tenha ido longe demais nos afagos a aliados 
como o governador do Acre. Ate este ponto de seu mandato, o presidente 
vem tendo poder e prestIgio suficientes para estabelecer um limite aceit白vel 
de pragmatismo. Em outras palavras, FHC tinha fora poltica bastante para 
n白o dar sinais de que admitiria barganhas conden白veis para aprovar seus 
projetos; deixaria, assim, de satisfazer o apetite negocista sempre crescente 
de alguns de seus partid白rios. Estes n白o teriam alternativa a n白o ser 
continuar como aliados do poder, como tm feito, pelo menos, desde o 
regime militar; mas, nesse caso,e possIvel que controlassem sua avidez." 

4O Encena頭o - Folha de Sao Paulo, I 7/Mai/97, editoria: Opini白o, se9ao: Editorial 
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(O Pragmatismo de FHC - Folha de Sao Paulo, 20/Mai/97, editoria: Opiniao, 
一一一＝一． ~一』ユーー＝ーハ 41 bヒydU・亡UIwI'dリ  

Os editoriais destacados permitem algumas inferncias. Embora apontem 

para uma imagem positiva do Presidente da Repロblica, h白  uma crescente 

insatisfa頭o com a resistencia do governo em averiguar profundamente a denuncia 

publicada pelo jornal Folha. A crtica a existncia de prticas fisiol6gicas ou de 

corrup9ao recai sobre os partidos politicos aliados ao Presidente, e que lhe do 

sustenta9ao, quer dizer, recai na sua base de apoio no governo e no Parlamento. Um 

olhar atento aos editoriais permite perceber que, para a Folha, o problema situa-se 

no formato das negocia96es no Poder Legislativo 

No editorial denominado Para evitar uma democracia corrupta, o destaque6 

para as denancias de compra de votos de parlamentares, como comprova9ao das 

suspeitas de irregularidades nas negocia96es, para aprova9ao da emenda da 

reelei頭o, questao apontada no item anterior deste capitulo 

"... A revela頭o de que dois deputados federais receberam dinheiro para 
votar a favor da emenda da reelei頭o confirma o que todos suspeitavam - 
sem que houvesse provas- desde janeiro, quando ela foi aprovada pela 
camara. Houve negocia96es de todo tipo, numa gama que vai da 
legitimidade duvidosa at a pura e simples corrup頭o 
Infelizmente, apenas a instala9ao de uma Comiss白o Parlamentar de 
Inquerito destinada a apurar as responsabilidades e identificar os infratores 
devolver, ao trmite da emenda que faculta a reelei,o, o minimo de 
legitimidade de que ela precisa para merecer o respeito da opini白o p白blica 
Mas n台o basta modernizar a economia,e preciso melhorar a politica, 
aumentar sua transparncia, corrigir suas mazelas..." (Para evitar uma 
democracia corrupta - Folha de S白o Paulo, 18/Mai197, editoria: Primeira 
P白gina, se,o: Editorial) 

Como nos demais editoriais, os jornalistas sustentam a necessidade de uma 

CPI para investigar o caso, ao mesmo tempo que fazem uma critica 良  s CPIs 

anteriores, ao destacar a tendencia de "... se transformar em palco de exibicionismo 

demaggico". Sem duvida, a referncia esta ligada ao espa9o de visibilidade que 

parlamentares, membros de uma CPI, acabam por adquirir. A imagem do Congresso 

e de seus membros 6 questionada com esta frase, deixando subentendido que o 

41 Por fim, h白  um editorial que questiona a proximidade do Executivo com o governador Amazonino 
Mandes, do Amazonas, citado nas grava"es como envolvido no escandalo da compra de votos: 
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interesse pessoal dos congressistas, em muitos casos, est sobreposto ao interesse 

pロblico ou politico e, em fun頭o disso, a politica tem de ser modernizada, buscando 

corrigir suas mazelas. Que mazelas sao estas? A falta de moral e 白  tica no trato da 
coisa p自blica. 

O editorial intitulado Chega de esqueletose bastante similar ao anterior 

Sustenta a posi頭o de credibilidade do Presidente da Repロblica, ao mesmo tempo 

que aponta a necessidade de uma investiga9ao, como a alternativa correta, para que 

n台o recaiam suspeitas sobre o Presidente. 

"... Esta Folha reconhece que uma CPI pode trazer inconvenientes para a 
tramita,o de reformas importantes no Congresso Nacional. No entanto, os 
eventuais transtornos sero sempre menores do que o governo permitir que 
paire indefinidamente a suspeita de que os cinco deputados cujos nomes 
aparecem nas fitas n台o teriam sido os ロ  nicos a se vender. 
A opini白o p自blica d白  crescentes sinais de cansa9o com a sequencia de 
esqueletos que v白o ficando nos arm白rios. Cada novo escndalo tem o 
condao de remeter ao esquecimento o anterior, sem que as apura96es 
sejam rigorosas, como sempre se promete diante de uma nova denロncia... 
Evitar uma CPI sobre o escandalo do momento s6 aumentaria a cole9ao de 
casos mal apurados ou apurados pela metade. Desta vez, com uma 
agravante: a mancha da suspeita ficaria permanentemente pairando sobre a 
imagem e o mandato do prprio presidente da Rep"blica..." (Chega de 
esqueletos ・  Folha de S白o Paulo, 21/Mai/97, editona: Opini白o, se●o: 
Editoriaり  

Se no editorial anterior h白  uma referncia a importancia da investiga9ao para 

dar legitimidade a emenda frentea opinio publica, neste, o papel da opinio pロblica 

6dimensionado: o seu desgaste, frente a impunidade, pode afetar, alm do 

Congresso Nacional, "a imagem e o mandato do prprio presidente da Repllblica". A 

no9ao de opini白o p自blica e utilizada pelos editoriais como forma de press台o ao 

Planalto. O jornal se coloca como porta-voz do descontentamento da opinio pablica, 

mas parece muito mais estar buscando manter sua credibilidade, pois foi ele que 

publicizou a denロncia de compra/venda de votos. 

A press白o atrav6s da no9ao de opinio p自blica parece ter surtido efeito. O 
editorial descreve a manifesta頭o do Presidente da Rep自blica, mostrando "... a 
opinio pdblica, de viva voz, que n白o compactua com negociatas", ao destacar sua 

Almno, Amazonino - Folha de S白o Paulo, 29/Mai/97, editoria: Opinio, se9ao: Editorial 
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disposi頭o de conter, de "... punir subordinados eve ntualmente envolvidos na 
corrup9百o de deputados" bem como de apoiar as investiga加es. Esta nova 

disposi9ao do Presidentee criticada pelos editorialistas, ao compararem seu 

curriculo pessoal "i.. com a poltica real de seu governo nos bastidores, toda voltada 

a minimizar o escndalo e circunscrever as apura戸  es" A contradi頭o entre o 
discurso e a prtica do chefe do Executivo 白  o ponto principal deste editorial.42 
Contradi頭o que 6 tema de um novo editorial, chamado Teatro da moralidade, em 

que os editorialistas destacam que "h白  claros sinais de que o governo pretende 

esvaziar o Congresso Nacional nos prximos dias para impedir a instala頭o de uma 
eventual Comiss奇o Parlamentar de Inqu6rito (CPI) sobre a compra de votos pela 
emenda da reeleido.'43 

Nos editoriais investigados, a responsabilidade cabe num primeiro momento 
白s lideran9as dos partidos chamados de situacionistas. As alian9as, que o Planalto 

fez com foras conservadoras, fisiol6gicas ou sujeitas a coopta9ao por cargos, s白o 
apontadas como o fator que possibilita a existncia de prticas espロrias no 
Congresso Nacional. O medo de que outras irregularidades venham 白  tona ou a 

conivncia com a falta de6 tica, sao destacadas pelo jornal como as raz6es para que 

as lideran9as do Parlamento resistam a uma investiga頭o apurada do caso 

Ao Presidente da Repoblica resta um papel de credibilidade que, aos 

poucos, vai sendo questionada, em fun9ao da contradi9白o entre seu discurso e sua 
prtica de governo, contradi頭o esta ligada diretamentea resist6ncia do Executivo 白  
forma頭o de uma CPI. E possivel supor que os jornalistas da Folha tinham a 

expectativa de que o chefe do Executivo apoiasse a cria9ao da CPI. A frustra9o 

desta expectativa leva os editorialistas a reforar sua posi9ao atraves da utiliza頭o 
de um argumento caro a qualquer politico: a press白o da opinio poblica 

Como a Folha ressalta a no頭o de opinio pロblica, optou-se por abrir um 

parnteses para verificar como se configuram as manifesta加es de leitores dos 

jornais atravs das cartas publicadas. Como tudo mais que se refere ao escandalo, o 

1IConTeat害留dano,謂rdade -ade - F認震S o Paulo, 23o Paulo. 24/M甥疑editoriditoria:謡ini o, seo: Editorialo, seo: Editorial. 
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jornal Folha publica um nロmero significativo de cartas. Tendo em comum o tema 

compra de votos, a forma de abordagem dos leitores 6 variada. Em fun9ao disso, 

optou-se por descrever e analisar apenas as cartas que nomeiam o escandalo e a 

repercussao da den自ncia publicada no jornal 

Sob os titulos Votos a venda ou Venda de votos, as cartas reproduzem a 

polariza9ao apontada nos editoriais e matrias sobre o papel do Executivo e do 

Legislativo no escndalo. A positividade que o Executivo tem nos editoriais nao 

encontra correspondencia nas cartas dos leitores, j白  que muitas delas sugerem o 
envolvimento do Presidente da Repロblica e do Ministro S6rgio Motta na compra de 

votos: seja insinuando a proximidade entre Fernando Henrique Cardoso e os 

governadores envolvidos no caso, seja pedindo seu Impeachment ou renロncia, seja 

questionando o custo da reeleio para a maquina administrativa45. O governo 
tamb6m 6 atingido quando o tema e a Comissao Parlamentar de Inqu白rito. Os 

leitores se posicionam favoravelmentea instala9ao da comissao e questionam as 

44 As manifesta96es dos leitores incluem ainda ironias e criticas: as elites brasileiras; a desqualifica,o 
do Estado do Acre; a impunidade ou a insufici白ncia da cassa弾o de mandato como forma de acabar 
com a corrup●o. H白  leitores que fazem sugestes ao jornal. H白  uma carta defendendo o governador 
do Estado do Amazonas: M白rio Nelson Brigido, Campinas, SP, 15/Mai/97; Zander Navarro, Porto 
Alegre, RS; Mauricila Ribeiro de Sant'Anna Soares, Sao Jos白, SC (161Mai197); Votos 白  venda, de Jos白  
Eduardo Seraphim, coordenador da Cives -Associa頭o Brasileira de Empresarios pela Cidadania; 
Jo白o Vaccan Neto, secretrio-geral da Executiva Nacional da CUT -Central O nica dos Trabalhadores 
(Sao Paulo, SP; Ricardo Jose de Figueiroa Valen9a, Campinas, SP; Jos白  Carlos de Almeida Azevedo, 
ex-reitor da Universidade de Brasilia, Brasilia, DF (17/Mai/97); Mario Ernesto Humberg, coordenador 
do PNBE -Pensamento Nacional das Bases Empresariais, S白o Paulo, SP, 18/Mai/97; Gilson Monteiro, 
professor da Universidade do Amazonas, 21/Mai/97; Nilmar Costa; 26/Mai/97 (Manaus, AM); Maria 
Clia Janini Barbosa, Santos, SP, 28/Mai/97; Alvaro Bernal de Almeida, Jo含o Pessoa, PB, 3llMai/97; 
S白rgio Amadeu da Silveira, 01/Jun/97; Manuel J. Marques Neto, 05/Jun/97 (S白o Paulo, SP) (Folha de 
S台o Paulo - editoria: Ooiniao. sec白o: Painel do Leitor) 
45, ！一一一一  A 一一  一，～  了 	一”二  一二  ，  ~，  一一  ．．  ー‘'． 	“ 	ー、  ． 	一一 ‘」． ,.. .，一ー、  ー unneu 1'rantes L:iueno, sao P auio, sP; Ulaucilo I-. Negrao, santos, SP (14/Mal/97); Aguinaldo Lwz 
de Lima, coordenador-executivo do Clasp-Conselho de Leigos da Arquidiocese de S白o Paulo, S白o 
Paulo, SP; Enildo Diniz Caldeira, Porto Alegre, RS (1 5/Mai/97); Paulo Pires de Campos, Brasilia, DE; 
Tobias Jos白  Barreto de Menezes, Campinas, SP (16/Mai197); Ricardo Jos白  de Figueiroa Valen9a, 
Campinas, SP, I 7/Mai/97; Leonardo S白rgio Nogueira Teixeira, ltanhandu, MG, 1 8/Mai/97; Ricardo 
Jos白  de Figueiroa Valen9a, Campinas, SP; Lロcio Fl白vio V. Lima, BrasIlia, DF (1 9/Mai/97); Ivanildo Luiz 
de Pontes, 20/Mai/97; Jussara S.P. Machado Silva; Paulo Roberto Pereira Raymundo (21/Mai/97) 
(Sao Paulo, SP); Alvaro de Almeida Caparica, Goinia, GO, 22/Mai/97; Fernando Amaral, Piracicaba, 
SP, 23/Mai/97; Rubens Goyat白  Campante, Belo Horizonte, MG, 01/Jun/97 (Folha de S白o Paulo - 
editoria: Opinio, se9白o: Painel do Leitor). 
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estratgias utilizadas pelo Planalto e seus aliados para evit白-la46. Trs cartas estao 

selecionadas como exemplo: 

"Espero que a Folha, bem como os demais veiculos de comunica,o, 
inclusive seus cronistas politicos, batam firme nos deputados que venderam 
seus votos; mas batam muito, muito mais firme nos compradores, n白o 
esquecendo do principal interessado. 
A manchete deveria ser: 'Presidencia compra votos', e n白o 'Deputados 
vendem votos'. Ou imaginam que acreditemos que o presidente e seus 
principais assessores n白o sabiam de nada?" 

"FHC come9a a perder, pouco a pouco, aquilo que, livre e espontaneamente, 
o povo lhe outorgou pelas urnas: a credibilidade. 
Talvez a precipita,o do presidente seja a causa dos transtornos politicos de 
que est sendo vitima, tendo como causa primeira a reelei,o. Um plebiscito 
aquela altura teria lhe dado uma retumbante e consagradora cobertura, sem 
depender deste ou daquele parlamentar, porque era o desejo do povo." 

"A arma mais poderosa e decisiva da guerra deflagrada pelo governo para 
barrar a CPI da venda de votos da reelei弾o foi, sem dOvida, a ren6ncia dos 
deputados acreanos. Pelo visto, o epis6dio acabar restrito a esses dois 
parlamentares. 
Gostariamos todos n6s -inocentes neobobos que habitam esta na頭o- de 
saber quanto se pagou aos renunciantes por isso e pelo sil白ncio que 
guardaro sobre o assunto."47 

Embora em n自mero menor, s台o publicadas cartas em defesa do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso e do Ministro Sergio Motta, criticando a posi o 

assumida pelo jornal e pela oposi頭o48. Os membros do Congresso Nacional n白o 

ficam ilesos a s manifesta96es dos leitores, pois as criticas atingem aos polticos, em 

geral, e, particularmente, aos deputados federais. H白  ainda cartas que atingem o 

Congresso Nacional atravs de criticas a inoperncia das CPIs. Diferentemente do 

que ocorre com o Executivo, nao h白  cartas defendendo os parlamentares 

46 Luciano Zica, deputado federal pelo PT-SP, Brasilia, DF, 16/Mai/97; Andr do Valle Amadio, So 
Paulo, SP, 17/Mai/97; Osvaldo Alves Alencar, Osasco, SP, 18/Mai/97; Hermes Parcianello, deputado 
federal pelo PMDB-PR, Brasilia, DF,19/Mai/97; Oswado Catan, Sao Paulo, SP, 26IMai/9; Hanns John 
Maier, Ubatuba, SP, 30/Mai/97 (Folha de S白o Paulo - editoria: Ooini白o. secao: Painel do Leitor). 47 A 一  一一ー上一一  一,上  一，一」  ，一 	一  、‘．  

AS cartas citaaas sao respectivamente de: LUIS Carlos Guedes Pinto, professor do Instituto de 
Economia da Unicamp - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 14/Mai/97; Ferdinando 
Lindvist, S台o Jos白, SC, 20/Mai/97; Jos6 Luiz Dutra de Toledo, Ribeiro Preto, SP, 24/Mai/97 (Folha de 
Sao Paulo - editoria: Opini白o. secao: Painel do Leitor). 
48 ャL一一一一  」一  一一一  “二  ，，  ■ ー ．一 	． 	．、 	． 	A一  一一，.. ． ‘一ー  ． .... 	．ー、 	． 	．  ー  

i nyrso ae Carvalno Junior, i-'ereira barreto, SF, 20/Mai/97; Milton Pereira de Toledo Lara, 
21/Mai/97; Urbano Alberto A.S. Barreto, 24IMai/97; Gilberto Perissinotto 27/Mai/97 (S白o Paulo, SP); 
Atilio Antnio Zonta, Blumenau, SC, 28/Mai/97 (Folha de S白o Paulo - editoria: Opini白o, se,o: Painel 
do Leitor). 
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誉ao seria a hora de 'reduzir' a aliquota para a importa●o de politicos? 
しom a economia giobalizacla, poclenamos a um custo muito inferior trazer 
polticos padro ISO 9000, ficando livres dos nossos politicos padro 171!" 

曇i勝轟
polticos implicados na compra e venda ds imaginam que a populao brasileira 繊tos na Cmarama velhinha de 

欝翼簾I鷺欝腎＃二さ髭謂
bS弓豊諸器器g 

髭『isdio ratificae os deputadご器sarnento dissarticular, so認madndilh諮Brasil:mesmo急poltintan農emnos 

器器驚黒農器器農篇紫認麗ehonestos. N o geroporto de Cumb爵，de 

"N白o elegemos deputados e senadores para fazer CPIS. Desde o 
esgotamento do ciclo autorit白rio, vivemos urna sucess白o denuncista de CPIS 
inconclusas, ineficazes, estreis, demaq6qicas e hiD6cntas. 
i' t-oina e a' Veja' incitaram o processo pr-impeachment de Collor e. 
mesmo assim, a corrup弾o n白o acabou. Conclus白o: n白o 白  por ai.i"49 

A reforma politica, tema desenvolvido em dois editoriais, consta de uma 

ロnica carta, transcrita abaixo. 

"O recente escandalo deve ser visto como uma consequ白ncia do nefasto 
pacote de abril, editado ha 20 anos. 
O presidente Geisel distorceu substancialmente o principio democrtico de 
'uma pessoa, um voto', que caracteriza a representa9白o proporcional. 
Assim, foi fixado em oito o minimo de representantes de cada Estado, com o 
que os Estados menos populosos passaram a ter uma representa9o 
desproporcional em rela,o aos demais, facilitando a elei●o de pessoas 
sem representatividade em virtude do baixo numero de votos necess白rio 
para chegar白  Camara dos Deputados. 
Agora que se inicia a discussao da reforma politica, esse 白  certamente um 
ponto que precisa ser debatido pela na,o e reformulado pelo Congresso." 
Votos a venda, de Mario Emesto Humberg, coordenador do PNBE - 
Pensamento Nacional das Bases Empresariais, S白o Paulo, SP (Folha de 
Sao Paulo - I 8IMai/97, editoria: Opini白o, se頭o: Painel Do Leitor) 

49 Cartas citadas: Luiz de Almeida, Belo Horizonte, MG, 16/Mai/97; Lucia Quental, Rio de Janeiro, RJ, 
19/Mai/97; Roberto Massei, Ourinhos, SP, 25/Mai/97. Demais exemplos: Jo白o Alfredo de Paiva, 
Curitiba, PR, 14/Mai/97; Beatriz Maria Berghahn, Porto Alegre, RS, 15/Mai/97; Iran Bezerra, Recife, 
PE; Atilio Ant6nio Zonta, Blumenau, SC (18/Mai/97); Vicente Limongi Netto, Brasilia, DF, 22/Mai/97; 
Wagner Marins de Carvalho, S白o Paulo, SP, 24IMai/97; Polticos e chimpanz6s, de Jair Bolsonaro, 
deputado federal pelo PPB-RJ, Brasilia, DF, 08/Jun/97; Pollticos e pandeiristas, de Osmar Baroni, 
pandeirista do Grupo Chorocultura, Uberaba, MG, 26/Mai/97. As cartas de critica a CPI sao: Carlos 
Alberto dos Santos , Santo Andr, 20/Mai/97; Jos白  Luiz Dutra de Toledo, Ribeiro Preto (SP) 
24/Mai/97 (Folha de S白o Paulo - editoria: Opinio, se,o: Painel do Leitor). 
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As cartas apontam um terceiro personagem do escandalo, este n含o 
envolvido na denロncia, mas o divulgador da mesma: o jornal Folha. Sao publicadas 

cartas de institui96es da imprensa, de outras entidades da sociedade civil e de 

leitores, parabenizando o jornal pela divulga9ao da denuncia de compra/venda de 

votos, solidarizando-se com os profissionais do jornalismo e apelando para que o 

caso n白o seja esquecido. Os dois exemplos selecionados s台o: 

"O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de S白o Paulo externa 
seu repロdio a s amea9as feitas aos jornalistas da Folha respons白veis oela 
apura9ao ao esquema para aprovar a emenda da reeleico. 
b oIIaarIzamo-nos com os profissionais que esto cumprindo o DaDel de 
informar a sociedade, em busca da verdade." 

"Parabenizamos esse jornal pela serie de reportagens sobre a compra de 
votos da reelei頭o. Ao expor ao pais e ao mundo fatos como esses, a Folha 
resaata o verdadeiro oapel da imDrensa. o do iornalismo investiaativo. sem o 
ー．．二i一里一，一二  一I一一一一一二二，,50 quai nao na aemocracia." ーー  

Entretanto, como n白o poderia deixar de ser, algumas cartas criticam a 
posi頭o da Folha em rela頭o ao caso: o tratamento dado pelo jornal ao ministro 
Motta; o fato de o veiculo lucrar com a den自ncia e de defender a urgencia das 

reformas, ao mesmo tempo que exige a CPI, e a omisao do autor das grava96es 

"Os editoriais da Folha sempre demonstraram preocupaco com o atraso 
das reformas e das privatiza96es. Porm alguns de seus colaboradores 
deixam claro, em seus artigos, que pensam bastante diferente 
Atualmente, a Folha defende uma CPI da Reelei9白o que, se imolementada, 
vai parar o Congresso, com enormes e s白rios prejuizos ao futuro do oaFs 
Ser que os radicais esto vencendo o born senso desse brilhante 
democrtico inmコI?" 

"A Folha parece ter prendido o rabo de vez. De um lado, aparece como 
paladina da moralidade pOblica ao divulgar em furo o escndalo da compra 
de votos. De outro, mostra-se to comprometida quanto os compradores e 
vendedores de voto. 

50 一一ー上一 	．. , 

anaEstadocomunic難
tcepieraulo, S
Sindica欝Polamaruk, diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no

o, SP, 16/Mai197; Antnio Nogueira, coordenador de imprensa eServidores Pblicos Federais no Distrito Federal, Braslia. DF. 

難難cartao PC do B-BA,des Uberaba,議器驚繍ntra, Botucatu, SP; Haroldoey Ramiro Cavichioli, Curitibapresidente do Sindicato dos無鰻
久？ヒ’‘タagbernarao ao Campo, SP 24/Mai/97; Luiz Nunes de Brito, Rio de Janeiro, RJ 26/Mai/97: 

',era(Folh器e are S認-oau慧 Castro,editoria諜謂7;se器際Vei畿姦relo 04/Jun/97 (Belo Horizonte, MG) 
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Afinal, se o jornalista e o jornal afirmam que o 'Senhor X' disp6e de novas 
fitas, com novas denロncias e outros envolvidos, e permanecem ocultando 
esse senhor, nao seriam coniventes?" 51 

Dois elementos significativos se destacam na manifesta9ao dos leitores. Em 

primeiro lugar, encontra-se a falta de correspond白ncia entre a percep9ao expressa 

nos editoriais e aquela dos leitores, no que tange ao envolvimento do Presidente da 

Repablica no escandalo da compra de votos. Embora nao se pretenda fazer uma 

correspond6ncia entre leitores e opini白o pロblica, e possivel supor que estas cartas 

respaldem a posi9ao do jornal, qual seja, de que a opinio p自blica est白  desgastada 

com a impunidade a que sao relegadas as irregularidades, e, ao mesmo tempo, 

servem de press白o ao Executivo para que investigue profundamente a denロncia. O 

segundo elemento diz respeito 白  legitimidade do jornal. A s6rie de cartas, 

parabenizando a iniciativa da Folha por publicar a denロncia, sem davida, lhe d白  
crdito frente aos leitores. 

Ap6s este longo parnteses 6 mister voltar aos editoriais. O corte efetuado 

se justifica em fun9ao do tema tratado em dois editoriais da Folha, que esto em 

consonancia com os editoriais apresentados, em seguida, do Estado, e que fazem a 

rela頭o entre o escndalo da reelei9白o e a reforma poltica. No editorial Por uma 

poltica sadia, os editorialistas partem do escndalo da compra de votos para apontar 

uma s6rie de modifica96es do sistema poltico que, em sua visao, podem coibir ou 

dificultar os "... vcios politicos que eivam o pas". 

"O escandalo da compra de votos para a emenda da reelei9白o e apenas 
mais um sintoma dos vicios politicos que eivam o pais e que poderiam ser, 
se n白o coibidos, ao menos dificultados com a ado頭o de algumas medidas 
relativamente simples. 
Em primeiro lugar, o fim do voto obrigatrio parece ser um imperativo. Essa 
prtica tem dado ensejo ao clientelismo poltico e, se ja teve um papel civico 
no passado, hoje est superada. Se s6 forem 白  s umas as pessoas 
realmente interessadas em eleger o seu representante, seria criado um fator 
para a melhoria do nivel da representa戸o no Congresso. 

51 Cartas citadas: Angelo Comisso, Campinas, SP, 30/Mai/97; Sergio Manucci, Po9os de Caldas, MG, 
04/Jun/97. Demais cartas sobre o tema: Herminio Funari Lucia, Campinas, SP, 22/Mai/97; Ary Carlos 
Moura Cardoso, Araguaina, TO, 23/Mai/97; Valdir Amado da Silva, 25IMai/97; Marcos Cesar Moura da 
Silva, 29/Mai/97 (S白o Paulo, SP); Jo白o Henrique Pereira e Silvio Henrique Pereira, Belo Horizonte, 
MG, 30/Mai/97; Artur Moreira de Menezes, Jaロ, SP, 06/Jun/97 (Folha de S白o Paulo - editoria: Opini白o, 
se●o: Painel do Leitor). 
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Outra medida relevante seria a ado頭o do sistema de voto distrital misto, o 
que aproximaria o eleitor de seu representante, facilitando a cobran9a por 
seus atos como parlamentar. 
Um terceiro ponto importante 白  a questo da representa,o na C台mara. A 
existncia de pisos e tetos de deputados por Estado toma os cidad白os 
desiguais e permite que parlamentares sejam eleitos com um numero 
relativamente baixo de votos, o que, no limite, compromete a Droria 
quaiiaaae aa representa9ao. 
O peso relativo de um eleitor de Roraima, por exemplo, acaba sendo muito 
superior ao de um eleitor de S白o Paulo. Se deve prevalecer a id白ia, em tese 
aceitvel, de fortalecer o principio federativo, basta lembrar que j白  existe o 
Senado Federal, no qual cada Estado da Uni白o tem igual nロmero de 
representantes, independentemente de sua popula,o. 
Da mesma forma, a ado9白o de mecanismos que estabeleam alguma forma 
de fidetidade partid白ria dificultaria o mercadejo de convic96es que avilta a 
politica nacional. 
Corrup'o e atos moralmente conden白veis praticados por politicos n白o sao 
exclusividade nacional. Ocorrem em qualquer lugar do mundo. Existem, 
contudo, maneiras de dificultar essas atividades. Infelizmente, o pais nao 
vem dando a devida aten●o a esse ponto to crucial." (Por uma poltica 
sadia - Folha de S白o Paulo, I 8/Mai/97, editoria: Opinio, se9白o: Editorial) 

As medidas defendidas - fim do voto obrigat6rio, ado,o do voto distrital 

misto e mudan9a nos pisos e tetos da representa頭o por Estado da Federa9白o - so 

apontadas como solu頭o para a melhoria de nivel e qualidade da representa頭o e 

para a aproxima弾o entre representados e representantes. Soma-se a estas medidas 

o instituto da fidelidade partid白ria. Estes quatros pontos dificultariam a "corrup頭o e 

os atos moralmente conden白veis praticados por polticos". Com exce9ao do fim do 

voto obrigat6rio, as demais medidas dizem respeito a representa頭o legislativa. Os 

parlamentares seriam os politicos mais diretamente afetados por tais medidas 

Depreende-se dai que se estas modifica叩es do sistema poltico podem dificultar a 

corrup頭o ou imoralidade, e que estas duas no頭es estao ligadas a s a96es dos 

membros do Parlamento. A culpabilidade pelas mazelas politicas do pais, pelos 

vcios polticos, recaem sobre o Congresso Nacional, mais especificamente, sobre a 

Cmara de Deputados. 

O segundo editorial 白  bastante similar ao primeiro. As modifica加es do 
sistema politico defendidas s白o as mesmas. Apenas o argumento, para a defesa da 

fidelidade partid白ria e da representa9ao dos Estados, muda, constituido a partir das 

biografias de dois parlamentares envolvidos no escndalo da compra de votos 
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"As biografias politicas dos comprovadamente envolvidos no escandalo da 
reelei'o dao bem a medida da urg6ncia das reformas politicas. 
Um dos deputados que alardeou alegremente ter vendido seu voto, Ronivon 
Santiago iniciou sua carreira no extinto PDS, foi eleito deputado pelo PMDB 
(votou contra o impeachment de Collor) e reeleito em 94, dessa vez pelo 
PPR, passando depois ao PFL. Conseguiu seu u ltimo mandato com cerca 
de 7.000 votos. 
Jo白o Maia, protagonista da segunda fita divulgada pela Folha, n白o tem uma 
histria muito diferente. Passou pelo PT, PP, PSDB e PFL. 
A trajetria desses deputados -comum 白  de tantos parlamentares- delineia 
mais do que inconsistncia ideol6gica. O baixo padro moral que escandalos 
sucessivos vem revelando indica coisa pior. A falta de consistncia Dolitica 
e, na verdade, estimulada talvez por dinheiro, comumente pela oferta de 
cargos e por outros conluios. Mecanismos que impusessem alguma 
fidelidade partid白ria poderiam ao menos diminuir o valor e a atra,6 das 
moedas podres do balco do Congresso. 
Outro aspecto saliente da vida politica de Ronivon e Maia, compartilhado 
com seus colegas de Estados pouco povoados, e a falta de 
representatividade. Instrumento do regime militar, a engorda artificial de 
bancadas foi ainda reforada depois da volta da democracia. Se no Acre 
algu白m chega a Camara com meia dロzia de milhares de votos, em S白o 
Paulo necessita-se, no minimo, de 26 mil. 
Um ambiente poltico mais s白rio pediria ainda um sistema como o do voto 
distrital misto, que tomaria o parlamentar mais visivel e fiscaliz自vel pelos 
eleitores, que, ademais, n白o veriam diminuido seu poder de determinar a 
composi頭o da Camara. 
Essas e outras distor6es -como a obrigatoriedade do voto, que d白  margem 
ao clientelismo- devem ser objeto de reforma urgente, sob o risco d' se 
perpetuarem vicios que, al白m de desvirtuar o sistema politico, degeneram 

鷲豊鷲？警liciais."侭 forma urgente 一 Folha de So Paulo, 2司Mai/97, 
euにorla: uoiniao一  sec2n’ トditnrtユIr' 

Se no primeiro dos editoriais a rela9ao entre as medidas propostas para 

sanar os erros do sistema politico e do Legislativo 6 nebulosa, no segundo, esta 
rela9ao 白  direta. A biografia politica dos dois deputados federais citados aponta uma 

extensa mobilidade partid白ria, em outras palavras, infidelidade partid白ria ou falta de 
consistncia poltica. Esta inconsistncia poltica 白  estimulada, segundo o editorial, 

por dinheiro, cargos e outros conluios. Onde acontece esta infidelidade e falta de 

consistncia politica? No Congresso Nacional, local em que, como apontam os 

editorialistas, se desenvolve um balco de negcios, baseado em moedas podres, 

leia-se, dinheiro e cargos. Por fim, a C白mara de Deputados 6 indiretamente citada 

52 A Folha de Sao Paulo publica um editorial em outubro de 1997 tratando da puni9白o dos 
parlamentares envolvidos no escandalo da compra de votos denunciado em suas p白ginas. A linha 
editorial similar aos demais, criticando a posi9白o do Planalto evitar a investiga頭o atrav白s de uma 
CPI e chamando aten頭o para o desgaste de imagem da casa parlamentar, caso os deputados 
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como um ambiente politico deficiente de seriedade, que nao apenas permite a 

manuten9ao de vicios, que se perpetuam, mas que ".. degeneram at em casos 
policiais". A descri9白o das biografias de dois deputados federais acusados de 

prticas irregulares, seguida da desqualifica頭o de demais parlamentares e da 

institui9ao Congresso Nacional, servem de base para defesa, por parte do jornal, de 

mudan9as significativas do sistema politico do paIs. As denロncias apontam o 
envolvimento do Executivo e do Legislativo na troca de votos favor白veisa reelei9ao 
por dinheiro, e apesar da cita頭o de membros dos dois poderes, os editoriais 

acabam por nao questionar em nenhum momento a validade das den自ncias, por 

nomear os culpados ao justificar a necessidade de reforma politica: sao os 

parlamentares membros do Poder Legislativo 

O Estado tambem publica editoriais sobre a denロncia. No primeiro deles 
denominado Um novo escndalo,e defendida a apura頭o "... at as ロ  ltimas 
consequ6ncias" do caso. Mas 6 feita uma diferencia頭o entre ".. o desvio de 

comportamento de um grupo de deputados e governadores do Norte, se de fato 

houve ''e as" razes objetivas que recomendam a ado頭o do instituto da reeleido 
do Presidente da Repblica" Embora justifique a inten頭o da oposi頭o de buscar a 

forma9ao de uma CPI, destaca a necessidade de manter a serenidade, a fim de que 

nao se interrompam as reformas importantes para o crescimento econ6mico e a 

estabilidade. Passa, entao, a discorrer sobre o Congresso Nacional 

"... Da mesma forma, o epis6dio n白o atinair o Conaresso NacionaI, r'rmr 
institui"o, se as denロncias forem apuradas em toda'a sua exensn' 
rapidez. Ao contrrio do caso dos "an6es do Oramento" - aue os ffns 
agora denunciados indicam nao ter sido concluido com o exDurao tofIrIn 
corruptos do Congresso ー, que envolvia Drticas antiaas e I flstitIIrinnIi7ad る  
de corrup o, a denロncia de venda de 'otos aDontdfretamntn2rnZ品  
deputados acreanos, que teriam sido corromDidos Dor doi§ anvrn品  nr 

鷺烈費e sua regio. Apenas irrompido o escanda'loど面扇 s rPsn!Q韮
！也「ma加es aInda Inco -！也「ma加es aInda Incompleねs Imp .！也「ma加es aInda Incompleねs Imp6em,o caso -！也「ma加es aInda Incompleねs Imp6em,o caso a---ie-百...informa es ainda incompletas impem, o caso aoarenta ser m2is tim rこrfr' 
regional do que uma transa9ao ilicita destinad' a mudar o result1n d 
vota堕o de um projeto de interesse institucional. Afin21, mIP niifrn了  mrfii誌  
levariam o governador do Amazonas - al白m da eVIde6に諭6貢o‘ご量  
reeleger ー  a se unir ao governador do Acre para oferecerRS2OO需『姦aei 
um dos cinco deputados federais do PFL do Acre? Alm disso. oa utnr d誌  
reportagens afirma que desde 24 de janeiro sabia da tentativa de compra de 

federais n白o sejam punidos. Como este editorial est deslocado dos demais no tempo, optou-se por 
n白o analis-lo neste momento. Corrup頭o na reelei 白o - 0810ut197, editoria: Opinio, se9ao: Editorial. 
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votos. Se durante mais de trs meses o rep6rter apurou evidencias que 
incriminam apenas cinco deputados, n台o ha por que acreditar-se que a troca 
de votos D or dinheiro fosse endemica... 

Apesar de os editorialistas acreditarem que a denロncia trata de um caso 
isolado e regional, o Congresso nao 白  poupado das crticas 

...Nao e novidade, porm, que no Congresso funciona o sistema de 
barganhas. Esse tipo de comportamento n含oe exclusividade da poltica e do 
parlamento brasileiros. Ocorre apenas que no Brasil, por n白o serem os 
partidos politicos organiza96es estveis, o toma- l白-d白-c白  da politica adquire 
caracteristicas muitas vezes pessoais. Uma coisa, porm, seria uma 
bancada negociar o apoio a determinado projeto em troca de uma obra ou 
melhoramento para uma regi白o. Outra, repugnante, seria um deputado 
aceitar dinheiro para votar de determinada maneira. Este caso inscreve-se 
nesta 自  ltima categoria... 
Conclulda a sindicncia e comprovados os indicios que hoje parecem ser 
to veementes, 白  preciso que os acusados sejam sumanamente varridos do 
ambiente que conspurcaram:a cassa頭o imediata de seus mandatos - ato 
eminentemente politico - deve seguir-se inquerito e processos, para que a 
Justi9a seja inteiramente satisfeita. Menos que isso ser inaceitvel para a 
conscincia cvica da Na,o. 
O escndalo deve servir de alerta para todos os que fazem politica no 
Executivo e no Legislativo. A prtica franciscana do "白  dando que se recebe" 
atingiu tal vulto e foi to banalizada que j白  n白o sao muitos os polticos que se 
perguntam onde termina a barganha politica e onde come9a o escndalo. 
Mesmo que se cassem os mandatos dos envolvidos, o epis6dio respingou 
no governo... 
De fato, o governo Fernando Henrique Cardoso tem-se pautado pela 
negocia弾o parcimoniosa dos temas politicos que s白o de seu interesse. Esta 
austeridade pode ter-lhe causado embara9os ou retardado a aprova弾o de 
alguns projetos. Sem ela, no entanto, esse governo se igualaria a tantos 
outros de triste mem6ria. E esse governo n白o foi eleito para ser igual aos 
demais, mas para renovar o Pais, inclusive seus habitos polticos." (Um novo 
esc白ndalo - Estado de S白o Paulo, 15/Mai/97, se弾o: NetEstado/Editoriais) 

Utilizando como argumento declara96es do prprio autor da reportagem que 

gerou a denロncia no jornal concorrente, os editorialistas concluem que e um caso de 

acerto regional, n白o algo endemico do Congresso Nacional. Embora d6em um 

destaque positivo a a9ao do presidente da Camara de Deputados, de constituir uma 
comissao para investigar o caso, n白o deixam de desqualificar o Congresso Nacional, 

ao afirmar que no mesmo "... funciona o sistema de barganhas", onde o "... o toma- 

l-d-c da poltica adquire caractersticas muitas vezes pessoais". Nesta6 tica, este 

sistema 6 resultado do fato de que os partidos politicos nao sao organiza戸es 
estveis. De modo similar a Folha, o Legislativo 6 caracterizado de forma negativa, e 
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ao Executivo, particularmente, ao Presidente da Rep白blica,6 dado um crdito 

positivo, como fica claro na frase "de fato, o governo Fernando Henrique Cardoso 

tem-se pautado pela negocia戸o parcimoniosa dos temas polticos que s台o de seu 
interesse". Diferente do jornal concorrente, o Estado acredita que a comiss白o de 
sindicancia 6 suficiente para averiguar o caso, e, sem duvida, esta posi9ao est 
ligada 白  perspectiva localizada que possui da denoncia 

O segundo editorial tem como tema central a nomea9ao de parlamentares do 

PMDB para cargos de ministro. Nele 6 criticado o fato do Presidente da Republica 

ceder a s press6es dos aliados, contradizendo seu discurso de que n白o cederia a 
barganhas, e questionado o atual sistema politico do pais 

"...豆  Mas essas barganhas s白o o filho natural do sistema oolitico. E um 
sistema em que cada deputado, lider de si prprio e em auel nas votac品s 
mais s6rias, o presidente da Repロblica deve empenhar-se pessoaJrn'nte 
para conseguir um resultado favorvel - melhor seria dizer. o menos ruim 
poss!vel. E, para conseguir esse possivel, tem de fazer o irnoossveI 
inclusive resolvendo - e mal, como no caso das nomeac6es dos novos 
ministros - uma situa弾o que, no que se refere ao Mrnistri'dns 
Transportes, j白  fazia dez meses. E uma pena aue o Dresidentetenh2tidod 
ceder a esse tipo de pressao - normal, porque o sistma poltico transformou 
o que era ruim em normal, mas nao desej白vel 
A necessidade de garantir o apoio do Conqresso no momento em aue as 
oposi中es descem para a rua, dispostas a tumultuar o Drocesso noIitkn 
obrigou o presidente a aceitar nomes que, outro fosse o clirnaooiitiEo『nc 
teria escolhido. Enquanto o sistema n白o for reformado - e enauanto as 
oposi更es no desistirem de sua ttica de tumultuar oara desDrstic1iar nu 
desestabilizar -, n白o se poder falar em reforma dos costunesnるiitir.n 
brasileiros." (Ministros do sistema poltico - Estado de Sao Paulo, i8Mai/97, 
editoria: Pol itica, se9ao: NetEstado/Edjtoriais、  

A critica ao sistema poltico vigente no pais 白  ampliada no editorial chamado 
A raiz do escambo. O alvo da critica 6 a legenda de aluguel 

"Na raiz do escambo ora denunciado, do irfr nt co ngrLssr pelo bendic心  ー  ーーーーー’’ーーーー’ ーー  ’v'v''v vv''4'しJJv ' JCIU UCI Iヒ  I Iし'U 

sistema presidencialista. Entenda-ia tambm o particioauesetorngou 
mantem grande por porosidade. Em que entra n白o importa 
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comportar nele n白o importa como. Uma e outra legenda de aluguel 
igualmente beneficiadas pela permissividade na forma,o de partidos e 
pelos dispositivos constitucionais que atribuem 白  s Regi6es Norte e Centro- 
Oeste representa●o mais que proporcional na Camara dos Deputados... 

A rela9ao entre a maioria governamental e as legendas de aluguel 白  o tema 

apresentado na continuidade do texto. 

・・・ Agora, a maioria governamental parece esgarar-se, descambando para 
maiorias eventuais constituidas praticamente a cada vota,o. N白o porque a 
oposi頭o venha ganhando ades6es, e sim porque a maioria n白o soube fazer 
da filia●o partid白ria uma ades白o genuina: seu nロmero n白o reflete as 
preferncias program白ticas. Abriu-se a porta para o oportunismo; ou seja, 
para o contgio da legenda de aluguel. 
Temos 15 partidos representados no Congresso, o que de si ja 白  suficiente 
para o desvanecimento do espectro ideol6gico. Pior que isso, temos 
assistido a uma estonteante migra9ao interpartid白ria. A tal ponto que, no 
inicio de 1996, numa ロ  nica semana se alternaram como a maior bancada na 
Camara dos Deputados o PMDB e o PFL: o primeiro, na dianteira por um 
dia; o segundo, por trs dias; e, no quinto dia, os dois empatados. A 
sustenta'o politica mais visivel, hoje,6 a do ritmo dessa dan9a: na 
legislatura passada, 42 deputados em media abandonaram por ano o partido 
pelo qual tinham sido eleitos; e, s6 no primeiro ano da atual, 77. 
Vale notar a geografia dessa migra,o. Ela 白  mais pronunciada, desde a 
legislatura passada, em Estados super-representados na Camara: Roraima, 
Acre e Tocantins. Na atual, o PFL foi pouso de nada menos que 14 
deputados do Norte, alguns com passagem anterior por mais de um partido, 
como os acreanos ora expulsos, Ronivon Santiago e Joao Maia. O rumo da 
migra弾o tamb6m 白  esclarecedor ー  para onde est, no momento, o poder de 
deciso. Nao ser a barganha sua inspira9白o maior, a que a super- 
representa'o confere um peso extra? 
O desbloqueio das reformas - previdenci白ria, administrativa, tributria e fiscal 
- s6 vir mediante outra reforma, a politica. Que, no plano eleitoral, inclua 
pelo menos a proibi弾o de coliga如es partidarias nas elei96es proporcionais, 
se n白o a cl白usula de barreira, 白  maneira da existente no sistema alem白o. E, 
no plano partid白rio, alguma forma de fidelidade, para impedir que a 
representa弾o fique a merc dos interesses individuais. Na sua falta, entrar 
sempre a barganha viciada e viciosa." (A raiz do escambo - Estado de S白o 
Paulo, I 9IMai/97, editoria: Pol itica, se9ao: NetEstado/Editoriais) 

Na perspectiva do texto, a base da ". . . barganha viciada e viciosa" encontra- 

se nas legendas de aluguel. A defini●o de legenda de aluguel, descrita no editorial, 

emais ampla do que aqueles partidos criados apenas para barganhar na hora de 

coliga加es ou para agregar maioria parlamentar,6 estendida ao "o partido que se 

toma ou se mantm grande por porosidade. Em que entra n白o importa quem, para 
se comportar nele n白o importa como". Os exemplos descrevem o deslocamento de 

parlamentares, entre os partidos que comp6em a base de apoio do governo, sem 
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que apresentem identidade ideol6gica ou program白tica com o novo partido, o que 

acaba tornando a maioria governamental instvel. Para solucionar este impasse, 

defendem a reforma politica ,que, al6m de mudan9as no plano partid自rio, 

basicamente, na regra de fidelidade partidaria, tem de incluir uma medida de carter 

eleitoral, qual seja, "... a proibi 白o de coliga如es partid rias nas elei6es 

proporcionais, se n奇o a clusula de barreira,a maneira da existente no sistema 

alem白o'63. Tamb6m aqui, como anteriormente foi destacado nos editoriais da Folha 

os parlamentares e a institui9ao a que pertencem s白o os respons白veis pelas mazelas 

politicas do Brasil, pois 6 nos congressistas e no Parlamento que a reforma politica, 

fortemente defendida nos editoriais, deve gerar modifica96es 

E possivel verificar similaridades na opinio dos dois jornais. Os dois apoiam 

a poltica de racionaliza9白o da maquina pロblica, proposta pelo Planalto, atrav白s das 

reformas constitucionais, bem como os dois jornais demonstram-se favorveisa 

emenda que permite a reelei9ao, particularmente, ao cargo de Presidente da 

Repロblica. Em nenhum dos jornais 6 sugerida uma rela9ao direta entre o Executivo e 

a compra de votos. Nao se quer dizer com isso que nao h白  criticas ao Executivo, 

mas que as criticas nao sao direcionadas 白  figura do Presidente da Rep白blica, e sim, 
as lideran9as partid白rias no Poder Legislativo, ligadas ao chefe do Executivo, seja 

em fun頭o de alianas eleitorais ou parlamentares. Tanto na Folha, como no Estado, 

h白  uma visao positiva do Presidente. A critica a s lideran9as situacionistas, exposta 

nos dois jornais, acaba sendo generalizada para toda a institui頭o Congresso 

Nacional. Este, aos poucos, vai se transformando no local de perpetua9ao de vcios 

polticos, de negocia96es nebulosas, imorais ou corruptas 

Embora o jornal Estado n白o de centralidade a no頭o de opinio pロblica, 

tamb6m publica cartas de leitores, tratando do caso de compra de votos de 

parlamentares. As manifesta96es do leitores incluem a defesa da instala頭o da 

53 O Estado publica outro editorial ressaltando a questo da compra de votos e as dificuldades 
enfrentadas pelo governo para obter coes白o de sua maioria governamental no que tange a vota●o da 
Reforma Administrativa. Novamente a legenda de aluguel e apontada como fator determinante para a 
dificuldade de aprova9白o da reforma. Como o tema Reforma administrativa consta de um capitulo 
especifico, optou-se por n白o apresentar tal editorial neste momento. Para maiores esclarecimentos, 
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Comissao Parlamentar de Inqu白rito, para averig.uaro caso, e・  apqi 白《ン  do governo-e 
de seus aliados, tentando evitar a forma,o da comiss葺o. 

" estarrecedora a informa弾o de que mais uma vez o aoverno o6e em acc 
todos os seus recursos para evitar a instala9白o de uma CPI sobre 
corrup,o... Isso indica que os indicios apresentados s白o verdadeiros e. no 
caso de abertura da CPI, facilmente se cheqaria 白  oriaem dos fatos, 
desmascarando o todo-poderoso esquema montado para perDetuarno 
governo aqueles que na CPI apareceriam no topo da Dirmide da 
corrup'o... Agora fica cada vez mais patente que somene utilizando 
recursos criminosos consegue fazer valer a sua vontade. A auem interessa 
tanto a reeleio que, para torna-la possivel, se utilizem esses meios?Oaue 
pretendem realizar se conseguirem seus objetivos? Quem financiou a 
compra dos votos e de onde saiu o dinheiro? ... Assim, como na CPI dos 
precatrios, podemos de imediato entender que nomes como Amazonino 
Mendes e Orleir Cameli representam os laranjas do acontecimento, os 
verdadeiros autores esto mais prximos do ooder."54 

Embora o destaque dado pelo jornal 白  reforma politica, como solu9白o para 
as mazelas politicas enfrentadas pelo pais, apenas duas cartas, de leitores, 

publicadas tratam do tema. Cita-se apenas uma: 

"Muito mais importante que a vota●o da emenda da reelei頭o 白  a reforma 
de nosso Parlamento, sob duplo enfoque: a proporcionalidade estabelecida 
pela dimens台o do Estado e a consequente redu弾o do quadro Dolitico. 
porque 白  um fardo pesado para a Na●o a presen9a de oua§e 600 
deputados. Talvez a metade fosse suficiente. Com  esse saneamento, o 
poder de barganha ficaria restrito e os escandalos, bastante em voaa. 
tornariam novo rumo, com a definitiva conscientiza,o da classe, que 白 

器器品響詰答詰烹器票驚鷺忠恕讐甘鷺二鳴 gと轟se 

As manifesta96es mais constantes das cartas que tratam da denuncia de 

compra/venda de votos sao de descontentamento ou desqualifica9ao com os 

ver: Tratamento srio para questes cruciais - 30/Mai/97, editoria: Pol itica, se弾o: 
NetEstado/Editoriais. 
54 A carta citada 白  : Laranjas da reeleido, de Hermann Luiz Kolonovits, Avar - 02/Jun/97, editoria 
F6rum de debates - Tema: Polticos Brasileiros. Demais cartas sobre o tema: 8/titulo, de Homero 
Benedicto Ottoni Netto, Reden●o da Serra; Suborno no Congresso, de Olavo Principe Credidio, S白o 
Paulo (19/Mai/97, editoria: F6rum dos Leitores); Baionetas, de Hugo Maia, S白o Paulo 25/Mai/97; Nada 
convincente, de Valdy Callado, Rio de Janeiro (25/Mai/97, Tema: Governo FH); Pare o bonde, de 
Hugo Maia, S白o Paulo, 02/Jun/97, Tema: Politicos Brasileiros (Estado de Sao Paulo, editoria: F6rum 
de debates. seco: NetEstado/Editoriais、  
55 A Carta citadae : Venda de votos, de Carlos Henrique Abro, S白o Paulo, I 9/Mai/97, editoria: FOrum 
dos Leitores. A segunda manifesta9ao de leitor: Reforma poltica, de Jos白  Pontes Jr., Fernand6polis, 
26/Mai/97, editoria: F6rum de debates - Tema: Polticos Brasileiros (Estado de Sao Paulo, se9ao: 
NetEstado/Editoriais). 
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membros do campo politico. H白  cartas que fazem referncia a polticos, em geral, e 

outras, que tratam, especificamente, de parlamentares e da institui9ao a que 

pertencem. Quando o enfoque est自  centrado nos polticos em geral, as cartas v白o 

desde sugestao de exigencia de atestado de bons antecedentes para os candidatos, 

at a constata9ao de que os politicos contribuem para a desmoraliza9ao do Brasil, 

como pode ser visto no exemplo abaixo. 

"A atual lei eleitoral tem, entre outros erros politicos, uma omiss台o em seu 
conteロdo. E a de que n白o exige dos candidatos a cargos eletivos atestado 
de bons antecedentes... O resultado 6 o que sabemos do comportamento de 
nossos polticos." 

"... Isso nos mostra que os polIticos, com raras exce96es, s白o todos farinha 
do mesmo saco. Os tucanos, por exemplo, julgam-se diferentes, mas s白o 
iguaizinhos aos demais na forma e no metodo e, em nome de certas 
convenincias, atropelam os valores morais, numa promiscuidade que faz 
com que a poltica se assemelhe a mais antiga profiss台o do mundo, sem 
ofensa a s profissionais do ramo...". 

"O povo est estarrecido com a falta de autoridade no Brasil. O desacato a s 
leis e a s ordens chegou ao limite da inconseqo白ncia. O Pais esta deriva. 
Os politicos, a quem o povo entregou a dire9白o do Estado e da Na弾o, nada 
mais fazem do que "negociar", objetivando, quase sempre, seus interesses 
espロrios..." 

"N白o bastassem os inロmeros escandalos sociais, como chacinas e 
matan9as de sem-terra, nossos polticos teimam em dar a sua contribui9白o 
para a desmoralizaC白o do Brasil. Como nada muito s白rio se faz a resDeito. 
一I一一  一I一“一一一一  ー一‘一．一ニー一  r、ー一一 f',一  ”56 eies aeitam e roiam em b rasina..."ー  

Quando o enfoque da manifesta頭o dos leitores tem os parlamentares ou a 

institui9ao Congresso Nacional como centro, as cartas apontam a desqualifica頭o 

dos congressistas e sua institui9ao, seja duvidando de que apenas deputados do 

Acre e Roraima tenham vendido seus votos, seja criticando a mudan9a de posi9o 

em rela9白o a CPI dos parlamentares pertencentes ao PMDB. Os parlamentares sao 

qualificados como suspeitos, como jogadores que blefam, praticantes de orgia com 

dinheiro pllblico, venais. Nesta 6 tica, os congressistas estariam trabalhando em 

fun9ao de seus interesses pessoais, e nao em fun頭o do interesse pablico. Ao 

56 Omiss百o da lei, de Francisco L. Monaco, S含o Paulo, 19/Mai/97, editoria: FOrum dos Leitores; Do 
mesmo saco, de Cl白udio Manfrini Neto, Votuporanga; Llder forte, de Wilson Rosa Brasil, Vinhedo; 
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Congresso, resta o qualificativo de mesa de p6quer e, a uma de suas Casas, o 

qualificativo de ninho de cobras. 

". ..Ser que apenas deputados do Acre e de Roraima venderam seus 
votos?" 

"O Congresso e como uma mesa de p6quer: todos blefam com muito 
profissionalismo." 

"Institua-se um prmio para quem adivinhar qual o prximo escandalo no 
Congresso. Basta ligar para a C白mara dos Deputados e dar seu palpite. Eta, 
ninho de cobras criadas! Mas sempre resta uma esperan9a e acredito que, 
um dia, o eleitorado aprender a votar, sem barganha." 

"Falta-nos um Cicero no Congresso. S白o muito comuns os escndalos sem 
puni弾o no Legislativo federal. Defenestramos um presidente da Republica, 
mas a desenfreada orgia com o dinheiro pロblico continua a todo vapor... 
Dinheiro poblico construindo piscinas em mans6es particulares, asfaltando 
estradas de fazendas pertencentes a politicos e outros figures, deputados 
vendendo votos, outros agredindo cidad白os em vias poblicas ou invadindo 
estabelecimentos comerciais..." 

"No Brasil, como白  fcil a mudana de opiniao. O PMDB at h白  pouco queria 
uma CPI da reelei弾o. Foi contemplado com dois ministrios e nao quer 
mais essa CPI, alegando que vai contra os interesses do governo (?). Isso 
tamb6m e compra de votos. Como s白o venais nossos parlamentares' Isso s6 
acontece neste pais. Salve-se quem puder. Alias, e bom ser poltico! E a 
melhor carreira. Afinal, embolsar R$ 200 mil n白o白  nada mau. E uma moleza. 
Eta, pais benevolo!" 

"Se o voto de um parlamentar do Estado do Acre, eleito com 5 mil ou 6 mii 
votos, vale R$ 200 mil, quanto nao valeria o de um paulista, mineiro ou 
carioca? Responda quem souber." 

"O governo reclama que as reformas n白o saem e culpa o Congresso 
Nacional. A aritm白tica e simples: se precisamos de dez reformas e o pre9o 
de cada voto e de R$ 200 mii, temos pouco mais de R$ 100 milh6es por 
vota弾o e, com R$ 1,5 bilh白o, teriamos aprovadas todas elas. Isso 
representa 20% do gasto com o Bamerindus, 30% do Nacional, 10% do 
Econ6mico e 8% do BanesDa. O Droblema do Brasil n白o 白  Doltico-flios6fico- 
administrativo, e, sim, financeiro." り’ 

Desmoraliza戸o, de Maria Teresa S. Corral, S白o Paulo (26/Mai/97, editoria: F6rum de debates - 
Tema: Politicos Brasileiros) (Estado de S含o Paulo. seco: NetEstado/Editoriais) 
57 S/titulo, de Erberto FiauZiia de Oliveira, Bataypor(MS) 25/MaY97, Tema: 6 overno FH; S/titulo, de 
Nilson Barroso, Barretos; Prximo escndalo, de Epaminondas Lopes, Rio Claro (26/MaY97, Tema: 
Polticos Brasileiros); Catilin白rias, de Antnio O. Tilelli; Compra de votos, de Geraldo Nage Rodrigues 
(S白o Paulo); Tabela de pre9os, de Luiz Garcia de Azevedo, An白polis (GO); Equacionar o problema, 
de Antnio Carlos Corra Netto, Sao Paulo (02/Jun/97, Tema: Politicos Brasileiros) (Estado de So 
Paulo, editoria: FOrum de debates se頭o: NetEstado/Editoriais) 
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As demais cartas publicadas no Estado sobre o tema compra/venda de 

votos, tm como enfoque a critica: a emenda da reelei9ao como patrocinadora de 

corrup9ao; aos partidos polticos; ao anonimato do autor das grava叩es que geraram 
a denuncia58 

Considera96es finais 

Os dois aspectos trabalhados neste capitulo permitem algumas inferncias 

As negocia"es sao intensas quando estao em pauta reformas que necessitam de 

mudan9as na Carta Constitucional. No caso da emenda da reelei9ao, estas 

negocia96es assumem caracteristicas especficas, pois dizem respeito a uma 

mudana nas regras eleitorais, que afeta e interessa particularmente a um dos 

integrantes destas negocia96es: o Executivo. Tanto no momento das negocia加es 
para vota頭o em primeiro turno da emenda da reelei9ao, quanto no momento da 
denロncia de compra/vendas de votos de parlamentares, existem dois poderes 

envolvidos no discurso dos jornais: o Executivo e o Legislativo 

Nas noticias que tratam das negocia96es para aprova9ao da emenda, os 

jornais destacam a possibilidade de a reelei頭o tornar-se um balcao de neg6cios 
Embora neste balcao haja dois interessados, 白  nos membros do Congresso Nacional 
que os jornais buscam os respons白veis pela barganha. Se num primeiro momento 
so deputados isolados, a evolu頭o das negocia96es levam os jornais a destacarem 

bancadas e, finalmente, a grande parte dos deputados federais, o chamado baixo 
clero. 

Quanto a denロncia de troca de votos de deputados federais, por dinheiro, a 
questo 白  bastante similar. Na rela9ao entre Executivo e Legislativo, os jornais 

destacam positivamente a figura do Presidente da Repロblica, declarando inclusive o 

apoio a s medidas econ6micas e projetos de reforma deste. O Congresso Nacional, 

58 Angelo Ceccotti; Venalidade, de Rog白rio Soares de Almeida Silveira (S白o Paulo, I 9/Mai/97, editoria 
F6rum dos Leitores); Confundir o povo, de Monica F. dos Santos, Campo Grande; Senhor X, de 
James F. Sunderland Cook, S白o Paulo (26/Mai/97, editoria: F6rum de debates - Tema: Pol iticos 
Brasileiros) (Estado de S白o Paulo, se,o: NetEstado/Editorlais) 

112 



particularmente, a Camara de Deputados,6 relegado a um papel negativo, em que 

imperam os interesses particulares e/ou paroquiais, em detrimento dos interesses 

politicos ou da na9ao. As bases que sustentam o capital politico, a eficiencia e a 

moralidade s白o questionadas pelos jornalistas, atingindo nao apenas o capital 

individual dos congressistas, mas seu capital coletivo. Ha uma homogeneiza頭o nas 

posi96es assumidas nos editoriais: a percep9白o de que as mazelas polticas do pais 

seriam, ao menos, amenizadas com a reforma politica, reforma esta que diz respeito 

basicamente a forma de funcionamento do Congresso Nacional. A crtica dos dois 

jornais centra-se na falta de coesao da base de apoio do governo no Congresso 

Nacional, se considerarmos que o t6pico mais enfatizado 白  aquele que exige 

fidelidade partid白ria. 

Por fim,6 importante destacar a utiliza9ao que o jornal Folha faz da no9ao de 

opiniao pロblica, particularmente, no que diz respeito a sua defesa de uma 

investiga頭o apurada da denロncia de compra de votos atravs de uma CPI. Sem 

dロvida, a posi頭o desfavorvel do Presidente da Repロblica em rela頭oa CPI, 

desagradou ao jornal que havia dado o furo. A tentativa por parte do jornal de utilizar 

a no頭o de opinio pablica como forma de pressao para a investiga頭o sugere 

algumas quest6es: de um lado, aponta para a constitui9ao desta opinio pela 

imprensa, neste caso especfico, a opinio pablica que o jornal est destacando n白o 

6gen6rica, pois destaca as manifesta96es da sociedade civil organizada; por outro 

lado, aponta para os limites de interferncia do campo jornalistico no campo politico, 

pois, por mais que tenha tentado, o jornal nao conseguiu fazer com que a CPI fosse 

泊駐aurada. 
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Ill - Reforma da Previdncia: privilgio parlamentar e 
fisiologismo nas negocia 96es 

Este captulo tem por objetivo verificar como a institui頭o Congresso 

Nacional 6 tratada pelos jornais no longo processo de discussao, elabora9白o e 
negocia9ao da Reforma da Previd白ncia. 

Devido a sua extensao e complexidade, a Reforma da Previdencia tramita no 

Congresso Nacional basicamente durante todo o periodo do primeiro mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso e, em fun9白o disso, se constitui em pauta 
quase que constante dos jornais brasileiros1. Dos inomeros textos publicados nos 

dois jornais, relacionando o Congresso Nacional e a Reforma da Previdencia, sao 

selecionados para an自lise apenas aqueles em que o Congresso ou seus membros 
s白o apresentados como representantes eleitos que buscam interesses pessoais ou 

paroquiais no tratamento da coisa publica, quer dizer, quando a institui,o 白  exposta 
na imprensa de forma tal que possibilite sua desqualifica頭o frente ao pロblico 

Antes da an白lise do material, optou-se por uma sucinta exposi頭o dos temas 

constantes no processo de elabora9ao da reforma, com base nos noticirios 

divulgados pelos dois jornais, que dizem respeito a imagem do Congresso Nacional 

No inicio do ano de 1995, a proposta de Reforma da Previd6ncia6 

apresentada pelo Executivo, aos parlamentares, formando-se, ent台o, a comisso 
para analis白-la. A partir disto o processo de negocia9ao entre o Governo e seus 

aliados passa a ser central, tanto na vota頭o da mat白ria na dita comissao, como na 
posterior vota9ao em plen白rio. Duas quest6es despontam nos noticirios: a 

distribui9ao de cargos do segundo e terceiro escal6es do novo governo e a 

aposentadoria especial dos parlamentares. A divulga頭o de noticias sobre a reforma 

1 Quanto as normas que regem sua tramita,o, para ser aprovada tem de passar por uma comiss白o 
especial, para posteriormente ser votada em dois turnos nas duas Casas que comp6em o Poder 
Legislativo, como j白  foi especificado no caso da emenda da reelei,o. N白o custa lembrar que no 
primeiro turno de vota頭o a matria e submetida ao plenario de forma compacta e no segundoe 
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da Previd6ncia relacionada a imagem do Congresso Nacional est diluida na 
apresenta頭o de inameros outros temas que lhe fazem fronteira: escandalos 

envolvendo parlamentares2, pedido de aumento de salrio pelos congressistas 

Embora a reforma da Previdencia esteja presente na pauta em 1995, ela n白o tem 
centralidade nos notici自rios. No ano de 1997, embora a Reforma da Previdencia 

permane9a tramitando no Congresso Nacional, as noticias estao direcionadas para a 

emenda da reelei頭o e a reforma administrativa. 

Em 1998 a matria 6 votada e aprovada. Uma denロncia movimenta as 
reda96es: a fraude na vota頭o da Previd6ncia. Segundo os jornais, um deputado 
vota no lugar de outro que nao est presente, ao que 6 chamado de pianista. Um 

escandalo fora da casa legislativa, mas envolvendo um parlamentar, tem reflexos no 

local,6 o chamado caso Naya, este passa a dominar os notici白rios. Os dois casos, 

somados a s vota96es das cassa96es de deputados acusados de irregularidades3, 
projetam ampla discussao na imprensa sobre a imunidade parlamentar4 

O ano de 1996e prdigo na publica9ao de noticias que relacionam Reforma 

da Previdencia e Congresso; em fun9ao disso,6 o periodo selecionado para a 

descri9ao e an自lise neste momento. Os temas noticiados sao: a aposentadoria 

especial dos parlamentares, ligada ao Instituto de Previd6ncia do Congresso (IPC); a 

primeira vota9ao, em plen自rio, da reforma, com a derrota do Planalto; as ameaas de 

retalia96es que se seguiram; as negocia96es entre o Executivo e os parlamentares 

que comp6em a base do governo para uma segunda vota頭o; os conflitos entre a 

desmembrada em destaques votados separadamente (DVS), alm disso, necessita de 3/5 de votos 
favorveis cara ser aDrovada. 
2 一  一ー一一， ：一一一ー一  ！  二一  一，一一  一  一 	，  一 	 ． 	,L 	L 一  ー  u caso L ucena e um aos exemplos: o senaaor l-lumDerto Lucena e denunciado, julgado e anistiado 
pela acusa9白o de fazer uso da grfica do Congresso para a produ頭o de textos para sua campanha. 
Outros exemplos tratam de: nepotismo, viagens pagas para deputados pelo poder pロblico ou setor 
privado, parlamentar acusado de envolvimento em trfico de drogas, acumulo de salrios, pagamento 
de moradia para servidor estadual. Dress白o de deputados p or ieton extra. 
3 r、一ー一一L一  一二L一  一一一，一一，一  1一一，上一  一二 ， 	一工  一L 	『  ー uuranre este perioao tamoem serao votaaas as casacoes d e mandatos dos deputados envolvidos 
na denoncia de compra/venda de votos da reelei o para os cargos executivos, visto no capitulo 
anterior. Ainda s白o votados os casos de Abro, referente ao desvio de verbas do oramento da unio, 
tratado no capitulo VI, e o do deputado Chico Brigido, j白  envolvido em um caso anterior, agora 
acusado de cobrar parte dos sal白rios de sua suplente e de funcion白rios de seu gabinete, analisado no 
caDitulo VII. 
4 パー  ーーーー 	』一，一一一一  ‘ , 」  L 	 . , 	. Us casos ae irreguiariciaaes e as puni9oes sao tratados no capitulo VII. 
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imprensa e os parlamentares, gerando a discussao da lei de imprensa e os reflexos 

destas noticias e editoriais na opiniao publica. 

O capitulo se subdivide em: 

3.1. Privilgio parlamentar: aposentadoria especial - investiga as matrias que 

mostram a disputa interna no Congresso Nacional, pela manuten頭o ou extin9ao da 

aposentadoria especial dos parlamentares e do Instituto de Previd6ncia dos 

Congressistas (IPC), bem como a rela9ao de conflito entre parlamentares e a 

imprensa, que decorreu das crticas feitas pelos jornalistas e da rea頭o dos leitores 
frente a polmica; 

3.2. Fisiologismo: as negocia加es para as duas vota戸es - aqui s白o investigados os 
notici白rios e editoriais sobre as vota加es da matria previdenci自ria na Camara de 
Deputados, discorrendo sobre a rea頭o do Planalto a s derrotas infringidas pelos 

deputados que comp6em a base do governo; as justificativas e press6es dos 

parlamentares; a divulga頭o de prticas fisiol6gicas (exigencia e distribui頭o de 
verbas e cargos) durante as negocia96es para as duas vota96es. 3.2.1. Como 

repercutem as negocia戸es entre os leitores - apresenta a rea頭o dos leitores 
atravs das cartas. 

3.3. Mdia X Congresso: a lei de imprensa - trata dos conflitos gerados entre a 

imprensa e os congressistas, tendo como foco a discussao e possibilidade de 

vota9ao da lei de imprensa. 

3.1. Privilgio parlamentar: a aposentadoria especial 

As modifica96es no sistema de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa 

privada e do funcionalismo poblico trazem a tona a questao das aposentadorias 

especiais, particularmente, dos professores, magistrados e congressistas. A 

aposentadoria dos parlamentares, atrav6s do Instituto de Previd白ncia do Congresso 
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(IPC), passa a ser noticiada e questionada pelos jornais, tendo centralidade na midia 

no primeiro semestre de 1996. Os notici白rios giram em torno da possibilidade de 

extin「o do IPC e do fim da aposentadoria especial 

Segundo os jornais, o valor da aposentadoria paga para deputados ou 

senadores varia conforme o tempo de contribui9ao dos mesmos ao instituto. A 

aposentadoria integral de R$ 8.000, paga somente ap6s 30 anos de mandato. Mas, 

com dois anos de mandato, o parlamentar j白  tem direito a aposentadoria 

proporcional, no valor de R$ 2.080, numerrio que corresponde, no periodo, a mais 

que o dobro da maior aposentadoria paga pelo instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS). O IPC tem duas fontes de recursos: o parlamentar contribui mensalmente 

com 10% do valor de seu sal白rio, correspondendo, no momento, a R$ 800,00, e a 

Uniao, com percentual de 20%, equivalente a R$ 1.600,00. Para cada R$ 1,00 

depositado pelo parlamentar, a Unio entra com R$ 2,6g. A contribui9ao mensal do 

congressista 6 obrigat6ria, nao tendo, o mesmo, o direito de se desvincular do 

institutず．  

Embora a discussao das aposentadorias especiais e do IPC remonte ao ano 

de 1995,e nos meses de fevereiro e maro de 1996, momento de apresenta頭o do 
relat6rio do deputado Euler Ribeiro (PMDB-AM) ao plen白rio da Camara de 
Deputados7, que a discussao da extin9白o do IPC toma flego. No relat6rio constam 

as propostas de modifica96es no sistema de Previdencia, em geral, e altera96es no 

sistema de aposentadoria especial dos parlamentares. Segundo noticia a Folha, a 

proposta do relator 6 de manuten頭o da aposentadoria dos congressistas, mas, com 
a transforma9ao do IPC em um fundo de pensao, seu argumento 6 de que o 

5 informaゆes sobre o funcionamento do IPC constam das matrias: IPC vai sobreviver 白  Reforma 
Folha de Sao Paulo, 10/02196, autor: Marta Salomon, editoria: Brasil; Aposentadoria especial de 
parlamentar deve cair, I 2IFev/96, slautor e Parlamentares pressionaram llderes, 1 3/Fev196, autora: 
Ciudia Carneiro (Estado de S白o Paulo. editoria: Pol itica'. 
6 A ー一一上！」一  一 I一、  “ ー i matena vutra nao consegue se livrar do instituto, trata da tentativa do deputado Domingos Dutra 
(PT-MA) de se desligar do instituto no ano de 95, pedido negado pela Justi9a, o mesmo ocorre com o 
deputado Jos6 Fritsch (PT-SC) ・  Folha de S白o Paulo, 17/Fev/96, autor: Denise Madueho, editoria: 
Brasil 
7 A comiss白o especial de anlise da matria previdenciria foi dissolvida ap6s a ren自ncia de seu 
presidente, o relatrio passou direto para leitura e vota9白o em plen白rio. 
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beneficio corresponde 白  garantia de direitos adquiridos por quem ocupa cargos 

eletivos8. 

Durante o processo de discuss含o da matria, v白rias proposi96es de 

modifica9ao do sistema de aposentadoria e do instituto sao divulgadas pelos jornais 

transformar o instituto em um fundo de pensao, mantendo o sistema de 

aposentadoria na forma vigente; extinguir o instituto, atravs de lei ordin自ria ou lei 
complementar; caso o IPC seja extinto, manter o instituto no texto da emenda 

constitucional da reforma e determinar seu fim no pr6prio texto constitucional; restituir 

os valores debitados por parlamentares que perdero o direitoa aposentadoria 

especial; tornar a contribui9ao facultativa; criar o Plano de Seguridade Social, em 

substitui頭o ao IPC; manter o acomulo de aposentadorias para os parlamentares9 

Declara96es de parlamentares, sobre a problem白tica, ilustram as matrias 
dos jornais. S白o lideres dos grandes partidos e lideres do governo, sustentando a 

extin頭o do IPC, por um lado10, e congressistas demarcando posi頭o contrria, por 
outro11. Frases como: "Daqui a pouco vo querer nos tirar at o apartamento 

8 Emenda vai manter IPC- 14/Dez/95, s/autor, editoria Brasil. Euler defende aposentadoria dos 
Dar!amentares. I 0/Fev/96, autor: Denise Madueho (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil) 
り Emenda vai manter IPC, s/autor; IPC vai sobreviver白  Reforma, autor: Marta Salomon (14/DezI9b); 
Euler defende aposentadoria dos parlamentares, 10/Fev/96, autor: Denise Madueho; Lderes dizem 
que insistiro no fim do IPC, I 5/Fev/96, autor: Denise Mad ueho; Projetos tomam contribui 白o 
facultativa, 28/Fev/96, autor: Lucio Vaz; Cmara tenta adiar a extin戸o do IPC, 07/Mar/96, s/autor; 
Deputado pode manter privilgio at 99, 26/Jun/96, autor: Denise Madueflo (editoria: Brasil); Como 
acabar com o IPC, 22/Fev/96, autor: Fernando Rodrigues; Veja as op戸es para acabar com o instituto, 
29/Fev/96, autor: Fernando Rodrigues (Folha de S白o Paulo, editoria: Opini白o); Parlamentares 
pressionaram lderes, I 3/Fev/96, autor: Cludia Carneiro; Projeto do relator torna difcil fim do !PC, 
26/Fev/96, s/autor; Indeniza戸o pelo fim do !PC divide Congresso, 22/Fev/96, s/autor; Partidos 
avaliam projeto que acaba com !PC, 27/Fev/96, autor: Joきo Domingos; Projeto do relator torna difcil 
fim do IPC 26/Fev/96, s/autor, C谷mara tem nova fうrmula para salvar privilgio, 05/Mar/96, autor. Jo白o 
Domingos; Novo projeto antecipa fim do IPC 11/Mar/96, autor: Jo白o Domingos; Deputados prometem 
abrir na tera debate sobre novo IPC, 22/Mar/96, autor: Silvio Bressan (Estado de S白o Paulo, editoria: 
Poltica) 
in-ー一.一一，一一  一】一  一一11上一一‘一一＝一一  一，一  ”一,一一一一  一1一  一一一＝一1一一  一  ”一」一ー一一  一，一  ー一．一一一．  、I一ー一ーl一」、  ー～“一ーJ lで一IL』．  ~Exemplos ae manitesta9oes de lideres ae partidos e lideres ao governo: vergonna nacional- i-oina 
de S白o Paulo, 10/Fev/96, s/autor, editoria: Brasil, se頭o: Painel; Tiroteio; Parlamentares pressionaram 
lderes, I 3/Fev/96, autor: Cl白udia Carneiro; Serra garante pagamento para fim do IPC, I 5/Fev/96, 
s/autor; s/titulo - 23/Fev/96, s/autor; s/ttulo, 22/Fev196, s/autor; s/titulo, 03/Mar/96, s/autor (se,o Jogo 
R自Dido). (Estado de Sさo Paulo. editoria: Politica). 
"Parlamentares pressionaram lderes, 13/Fev/96, autor: Cl白udia Carneiro; Ningu白m tasca - subtitulo: 
Espelho, 03/03/96, s/autor (Estado de S白o Paulo, editoria: Pol itica); Dirigente do instituto quer dinheiro 
da Unio, I 5/Fev/96, s/autor; Interesse pessoal 6 justificativa, I 5IFev/96, s/autor; Bolsonaro se op6e 白  
extin頭o, 17/Fev/96, autor: Marta Salomon (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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funcional", do presidente do IPC, deputado Herclito Fortes (PFL-Pl)12, ou "No final, 

eu vou para casa chupar o dedo? No pode"13, do deputado federal Gerson Peres 

(PPB-PA), se alinham a argumentos como a defesa do "... patrimnio das famlias 

dos parlamentares"4. Ressalta-se nestas noticias a imagem de divis白o na Casa 

parlamentar, entre os lideres dos partidos e do governo, e os deputados, que 

defendem a manuten9台o do privil6gio previdencirio 

A rea弾o dos deputados favorveis 白  manuten9ao do instituto e do benefcio 

nao se restringe a declara96es isoladas de descontentamento, um fato novo refor9a 

a pol6mica sobre o tema: o recolhimento, pelo deputado Nilson Gibson (PSB-PE), de 

assinaturas dos colegas, para apresenta9ao de um destaque de vota頭o em 

separado ao projeto de reforma da Previdencia, pedindo a supress白o do artigo 15 do 

texto do relator Euler, que previa o tratamento do IPC como matria de uma lei 

complementar. A divulga9ao do fato nos jornais e acompanhada da critica aos 

parlamentares cujos nomes constam da list&5. A lista de assinaturas desencadeou 

ampla repercussao: por um lado, os jornalistas questionam o privil6gio, sustentando 

a critica aos parlamentares no apoio da opinio pロblica; por outro, a repercussao 

negativa da defesa do privilgio gera conflitos entre deputados que assinaram a lista 

e Gibson, seu autor. 

Se as possiveis solu96es para o caso IPC e aposentadoria especial sao 

apresentadas nos dois jornais, de forma similar, descrevendo ou propondo solu加es, 
o mesmo nao ocorre quando o tema 白  a lista de assinaturas para o destaque em 

separado. As estratgias para tratamento do tema parecem divergir entre os dois 

jornais: enquanto o Estado se distancia da polemica, a Folha intensifica a explora頭o 
do fato, atravs da publica頭o de materias, divulgando: os nomes de congressistas 

influentes que assinaram a lista, com a distribui9ao dos mesmos entre as foras de 

12 Presidente do IPC promove 'rebelio' - Folha de S白o Paulo, 14/Fev/96, autor: Marta Salomon, 
editona: Brasil. 
13 Deputado critica fim do IPC e ataca centrais - Folha de Sao Paulo, 15/Fev/96, autor: Denise 
Madueho. editoria: Brasil. 
14 ‘一一一，,！一！一，一  
'J oqo i-aicio - ヒstaao ae b ao F'aulo. ?i,t-ev/9b. s/autor. ec  Itoria: Polltfca. 

15 Protestos congestionam telefones dos deputados, I 6/Fev/96, autor: Paulo Silva Pinto; Deputado fez 
proposta que mantm o IPC, I 9/Fev/96, autor: Rui Nogueira (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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oposi頭o ou situa9ao, em rela頭o ao Poder Executivo16; a lista de pessoas famosas 

aposentadas pelo IPC (ministros, governadores, lideran9as de partidos da situa頭o e 

da oposi弾o, etc)17; a repercussao da "banana" dada a todos os privil6gios, por Boris 
Casoy, a ncora do telejornal "TJ Brasil", do SBT18, a rea頭o do deputado Gibson, 

atravs do pedido de enquadramento do jornalista Casoy, Por agress白o, e de 
agressao verbal aos jornalistas da Folha"9; a lista com os nomes e telefones dos 224 

deputados que assinaram a peti9ao. A divulga9ao de noticias sobre o privilgio 

parlamentar repercute entre os membros da Casa legislativa: 

"... Na reuni白o, os lideres comentaram a repercuss白o na imprensa da 
manuten弾o do beneficio. "Nao ha fora humana que salve o IPC", disse o 
lider do PFL, Inocncio Oliveira (PE)... 
Os deputados e os lideres est白o com medo da imprensa. E frescura achar 
que isso (IPC)b um 
篇篇嵩“認g認器滞議器撚篇湖『需獄背詔 um torneiroJ)."2 

Gerando a contesta頭o dos eleitores, como descreve o jornal: 

'' Os eleitores congestionaram ontem as linhas telefnicas dos deputados 
federais que assinaram um pedido encabeado pelo deputado Nilson Gibson 
(PSB-PE) oara aue nada mude no IPC (Instituto de Previdencia dos 
入一ー．一一一二＝i一一、・，・二 一，一一  一一 ‘＝ー一一型一一  一一一．一  一，一一一二一一上一  ，.,1 L;ongresslstas). i oaas as iiga9oes eram ae protesto..:ー’ 

A Folha continua descrevendo a repercussao negativa junto aos leitores, 

al6m da divulga頭o de noticias sobre telefonemas aos gabinetes de deputados 

16 Conhea os deputados que querem manter privilgio ・  Folha de Sao Paulo, 151Fev196, autor: Marta 
Salomon, editoria: Brasil. Segundo esta matria de 224 assinaturas, 192 sao membros de partidos 
que integram a base de apoio do governo no Congresso e 09 oposicionistas. 23 assinaturas nao 
foram identificadas. 
17 ノ、，一,、一  一一一一 l一 	一 	一一 	一，  ' u ii-'じ  e seus ramosos aposentaciosート  oina ae sao Paulo. ibiFeW9. s/autor. editoria: brasil. 
la -、一一,一  一一一一一」一一, ー 	！‘ 一  L ー tioris uasoy teria manitestaao sua indtgna9ao com os detensores da aposentadoria parlamentar 
dando simbolicamente uma banana para todos defensores de privil6gios. "Banana do Boris" preocupa 
as ilderanCas - Folha de S白o Paulo, 151Fev196. s/autor. editoria: Brasil. 
19 - 一一ー一I一  一 , 一  、 	， 	‘ , ーどegunao o jomai, o oeputaao insultou Uasoy e pediu para que tosse retiradas as expressoes 
inadequadas das notas taquigrficas. Al白m disso, o deputado teria chamado os jornalistas da Folha de 
mentirosos. Deputado pede que Cmara 'enquadre' Casoy ・  Folha de Sao Paulo, 16/Fev/96, s/autor, 
editoria: Brasil 
20 Lderes dizem que insistiro no fim do IPC - Folha de S白o Paulo, I 5IFev/96, autor: Denise 
Madueho, editoria Brasil 
21 Protestos congestionam telefones dos deputados - Folha de Sao Paulo, 16/Fev196, autor: Paulo 
Silva Pinto, editoria: Brasil. A matria exemplifica alguns casos em que deputados ou assessores 
fazem declara96es sobre o nロmero e o conteロdo das liga中es. Os gabinetes que teriam recebido as 
ligaゆes s白o dos deputados: Zulai白  Cobra (PSDB-SP), Joao Meil白o Neto (PFL-SP), Delfim Netto 
(PPB-SP), Adhemar de Barros Filho (PPB-SP), Laprovita Vieira (PPB-RJ). Outro exemplo 白  : Repロblica 
da banana - Folha de Sao Paulo, 16/Fev/96, s/autor, editoria: Brasil, se9白o: Painel; Tiroteio 
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federais, publica cartas de leitores enviadas a reda頭o do jornal22. Noticia tamb6m os 
reflexos desta repercussao entre os parlamentares, publicando suas justificativas, 
para a posi弾o nos noticirios e cartas destes na se頭o painel do leitor 

Com a chamada 'interesses pessoa縄 engano ou falta de aten戸o foram 
justificativas apresentadas por alguns dos deputados que assinaram o destaque de 
autoria de Ni/son Gibson (PMN-PE)... ", a matria passa a divulgar declara96es de 

parlamentares: "Tudo o que pedem a gente subscreve 些質quilo foi sujeira que 
fizeram comigo. Vou tirar minha assinatura ainda hoje (ontem) e pegar o safado que 

fez isso'; "Assino tudo. No meu caso, ndo preciso desse dinheiro para nada. '25 No 
dia seguinte h白  novas declara⑩es. Ao comentar que a proposta do deputado Gibson 
"provocou confuso ontem no Congresso..." noticia 

".s.s .seO depusecretria臨謂膿業慧究』P塁撚湾漁瓢r讐漂案鷲  
"coleguismo", apesar de ser "totalmente contra o IPC". "Ele assnia at 
emendas do PT, com as quais n白o concorda. Ele faz isso porque precisa de 
outras assinaturas para suas emendas tamb白m." 
A deputada Zulai Cobra (PSDB-SP) seguiu na mesma linha. Disse que deu 
seu apoio "ao encaminhamento da emenda, mas nao ao seu merito" 
O deputado Marcio Fortes (PSDB-RJ) afirmou, por interm6dio daassessoria, 
que foi "enganado" pelo autor da emenda (Gibsoffl e aue seu obitiv Ara 
"favorecer o debate da questo"..." (Iniciativa de Glbsor causa confuおn 
Cmara - Folha de So I Paulo, 16/Fev/96, autor: Denise Madue証ー  PauloSilva Pintn aritrri Rrii\26 

22 Cartas de leitores: h白  duas cartas que apoiam a posI弾o de Boris Casoy, uma denominada Banana, 
outra s/titulo (l6IFev/96); em 23IFev: Generaliza9谷o Perigosa que critica o artigo de Josias de Souza 
por generalizar os interesses na manuten●o da aposentadoria a todos os deputados e Silncio de 
Deputado que reclama do mau atendimento ao telefonar para o gabinete de um deputado para 
protestar em 21/Fey: Aposentados critica o parlamento por n台o permitir o ingressos de manifestantes 
aposentados na casa parlamentar; em 24/Fey: Medida preventiva, trata da campanha que o PNBE 
pretende desencadear visando a independencia e o fortalecimento do Parlamento. (Folha de So 
Paulo. seco: Painel do leitor'. 
23 ,、  一」一一ニ‘一，一  上一一」一一，，一＝一  h一一一一，一  Ih、昌へr, h、，、  ：.．一“上＝一  一  一一一：一一‘．．一一  一．．  一～』：』一  山、  ‘一一‘．、ー.．一、  一一r 一 O deputado federal Laire Rosado (I'MDb-KN) justifica a assinatura no peaicio ae aestaque por 
h白bito. 
24 Frase do deputado federal Wilson Cignachi (PMDB-RS) que em julho de 1995 apresentou projeto 
de lei Drevendo a extinco do IPC e assinou a lista de Gibson. 
25 -、一二，一一一一旦一  一，一  ー』一二一一‘一一』一  上一，一一一I ~一，一一一里一  ,、ー．ー．  Ir,r、、  ,・一ー，一一  一一  ‘ー一一一一  一一一一“ー．一  」一  ー一‘A一；~ 一 Declara9ao do deputado federal Salomao Cruz (KR). Todas as frases constam cia matena: 
Interesse Dessoal 6 justificativa - Folha de S白o Paulo, I 5/Fev/96. s/autor. editoria: Brasil. 
26 ,、」一一一ニー一一一，一：  ～一．．‘一」一一一J＝一  一、一”一一一空一一  一一」一  一一  」一一．．‘一一」一一  『ー一1：一I一一  h．ー．一  AIー．“一一  A“一一一一  
1Outros exemplos: Deputados do explica9oes, onde os deputados Edinflo tsez e Almino ATtonso, 
justificam sua inclusao no IPC e afirmam nao serem desfavorveis a sua extinro (s/autor); 'Vou 
!ascar vocs' amea9a Gibson, onde deputados respondem a acusa加es de Gibson sobre o fato de se 
disserem contra o IPC mas terem feito uso de beneficios que o instituto possibilita (autor: Denise 
Madueho) ー  Folha de S白o Paulo, 17/Fev/96, editoria: Brasil. 
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Enquanto a Folha sintetiza as justificativas dos parlamentares em interesse 

pessoal, os deputados, em suas cartas, argumentam que nao esto defendendo a 

manuten'o da aposentadoria especial e do IPC, mas buscando uma maior 

discussao da matria27. Al6m de se justificarem nas cartas, v白rios deputados federais 
questionam a posi頭o do jornal. O jornal sustenta sua posi頭o em nota da reda頭o, 
publicada ap6s v自rias cartas. 

"Nota da Reda,o - A reportagem da Folha considerou como manifesta o 
de apoio ao IPC as assinaturas dos deputados no documento de 
'apoiamento ao destaque supressivo do artigo 15 do substitutivo'. Tal artigo 
determina a discuss白o de mudan9as no sistema de aposentadoria dos 
parlamentares, no prazo de um ano ap6s a reforma da Previd己ncia. Ou seja, 
o pedido do deputado Nilson Gibson, endossado pelos colegas, nao era para 
debater melhor o assunto, mas justamente para evitar a discuss白o. retirando 
一一“：ー一  一，一 ‘一‘」一  一」一ー一Lー一一一 ”28 ー  o artigo cio texto cia retorma:' 

Ao dar centralidade em seu noticirio a tentativa de manuten頭o da 

aposentadoria especial e do IPC, pelos parlamentares, tema polmico, pois 

desgastante para o Poder Legislativo frente aos eleitores, o jornal a Folha, numa 

clara disputa do mercado de informa頭o, consegue um espa9o significativo de 

legitimidade no campo poltico. Ao divulgar os nomes e telefones dos parlamentares 

que assinaram a lista, o jornal se inscreve como mentor da rea弾o dos eleitores, que 

protestam ligando para os gabinetes. A rea9ao dos deputados federais, justificando 

27 Cartas: Aposentadoria de parlamentares, de Almino Affonso, vice-lider do governo pelo PSDB-SP; 
s/titulo, de Antonio Kandir, deputado federal pelo PSDB-SP; s/titulo, de Vera Faria Nogueira, 
assessora parlamentar de imprensa do deputado Jose de Abreu, do PSDB-SP (Sao Paulo, SP); 
s/titulo, de Zulai Cobra Ribeiro, deputada federal pelo PSDB-SP; s/ttulo, de Teresa Cristina 
Machado, assessora de imprensa do deputado federal Nelson Marchezan (Brasilia, DE) publicadas 
dia 16/Fev/96. Aposentadoria de parlamentares, de Jos白  An ibal, lider do PSDB na Camara dos 
Deputados; s/titulo, de Narcio Rodngues, deputado federal pelo PSDB-MG (Brasilia, DF) em 
I 7/fevI96. Aposentadoria de parlamentares, de Wilson Cignachi, deputado federal pelo PMDB-RS, 
s/titulo, de Wagner Rossi, deputado federal pelo PMDB-SP; s/tltulo, de Osmanio Pereira, deputado 
federal pelo PSDB-MG (Brasilia, DF); Protesto, de Almino Affonso, vice-lider do governo pelo PSDB- 
SP (Sao Paulo, SP) em 19/Fey. Aposentadoria de parlamentares, de Edinho Arajo, deputado federal 
pelo PMDB-SP (Brasilia, DF) em 20/Fey. Aposentadoria de parlamentares ,de Zaire Rezende, 
deputado federal pelo PMDB-MG (Brasilia, DF) em 23/fey. Aposentadoria dos parlamentares, de 
Ubaldino Junior, deputado federal pelo PSB-BA; s/titulo, de Socorro Gomes, deputada federal pelo PC 
do B-PA (Brasilia, DF), as duas cartas justificam a assinatura na lista de destaque e a posi頭o 
favorvel a extin弾o do 1PC, em 24IFev/96; Previdncia dos congressistas, de Jos白  AnIbal, lider do 
PSDB na Camara dos Deputados (Brasilia, DF) em 03/Mar/96. (Folha de S白o Paulo, se●o: Painel do 
Leitor) 
28 -・一‘二一一上一 ‘一一一一一一‘一  一一一一工一  一」ー  ーーーユーー  ーーー‘一 ‘＝一一一，一  一一  一 	聖一  一！一一 I 」一 ‘一,工  ー  I一  ー一”一一  一1一  ~里一  『、一． .‘一 .一一一  ーーヒ  sta notairesposta consta ae cartas pubucaaas na se9ao painel cio leitor cia t-oifla ae b ao t-'auio nos 
dia 16, 17, 19, 20 e 23 de fevereiro de 1996. 
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seus atos atrav6s de cartas, quer dizer se desculpando, publicamente, deixa entrever 

o alargamento do limite de interferncia do campo jornalistico no campo politico, pois 

os congressistas acabam por buscar no prprio espa9o que os atacou, o local de sua 
defesa. 

Embora v白rios parlamentares salientem publicamente que buscam apenas 

um tempo maior para o debate, a Folha sustenta a sua compreensao sobre a 

conduta destes, numa l6gica simples: a assinatura na lista significa o apoioa 

manuten9ao do sistema de aposentadoria especial vigente no periodo. O jornal 

sustenta um discurso de verdade sobre a politica, e a legitimidade de seu discurso 
est baseada nas manifesta96es de descontentamento dos leitores e nas cartas de 

justificativas dos prprios parlamentares 

Se, por um lado, o jornal Estado parece nao ter se imbuido de divulgar os 

desmentidos e acusa戸es sobre o destaque29, por outro lado, nao parece estar 
imune a repercussao que o tema passa a ter na opinio p自blica. Embora n白o 
apresente a sua opinio atravs de editoriais, como faz a Folha, apresenta a opini白o 
dos seus leitores. Enquanto a Folha denuncia deputados federais e publica suas 
justificativas30, o Estado divulga uma s6rie de cartas, oriundas da sociedade31, e uma 

29 Durante os dias em que a Folha deu centralidade a pol白mica lista de assinaturas, o Estado divulga 
noticias sobre as possiveis formas de acabar com o IPC. Matrias: Parlamentares pressionaram 
lderes, I 3/Fev/96, autora: Cl白udia carneiro; Serra garante pagamento para fim do 1PC; Reformas 
devem ser votadas at abril (151Fev196); Lei n奇o significar fim de privilgio para congressistas 
18/Fev/96, autor Joo Domingos; Crticas de FH irritam parlamentares, 21/Fev/96, autora: Christiane 
Samarco; Lder teme que episdio prejudique negocia戸es 2lJFev/96, slautor; Indeniza頭o pelo fim do 
IPC divide Congresso 22JFev/96, s/autor Congresso vira alvo no debate da Previdncia, 24IFev/96, 
autora: Cl白udia Carneiro; Projeto do relator torna difcil fim do !PC, 26lFev/96, s/autor; Sindicalistas 
exigem fim de privilgio, 27lFev196, autores: Cl白udia Carneiro E Chnstiane Samarco; Partidos avallam 
oroieto que acaba com IPC. 271Fev196 . autor: Jo白o Dominaos (editoria: Poltica 
一 Alm das cartas j白  enumeradas na nota de no 37 deste artigo, ainda constam: Previdencia dos 
Congressistas, de Jair Bolsonaro, deputado federal pelo PPB-RJ (BrasIlia, DE), publicada em 
20/Mar/96 criticando a publica●o de uma entrevista sua dada a Folha que o teria colocado numa 
posio de oportunista e assume ser a favor do IPC e justifica essa posi,o; Vencimentos de 
deputado, de Regis de Oliveira, deputado federal pelo PFL-SP (Sao Paulo, SP), onde critica o editorial 
"Os novos sem-terra" pelo teor da noticia que, segundo o deputado, "d retrato amargo" a seu 
respeito por defender a manutenc白o do acロmulo de aoosentadorias. oublicada em 04/Abr/96. 
31 '“一  」一一  一一」一一  一1一，=‘一一一一  二 ，一一I一」一  一一，一I,ー  ーゴII一,一  一 	一 二一 ”ーーュー 	ー,＝一一，一  一  一一」！一一里一一一  v'Alem das cartas de leitores o Estado publica matria com os sindicatos exigindo a extin'o do 
privilgio parlamentar. A matria Sindicalistas exigem fim de privilgio trata do debate poblico sobre a 
Reforma da Previd白ncia realizado no Congresso Nacional com a participa戸o das entidades de 
classe, sindicais e empresariais em que exigiam a extin9白o do IPC, movimento que, conforme o jornal, 
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matria na qual busca desconstruir, atravs da investiga9白o da veracidade dos fatos, 

o principal argumento apresentado para justificar a defesa do IPC: a situa頭o pessoal 
dos deputados. 

No periodo analisado, as cartas dos leitores tm como tema: Politicos 

Brasileiros e Reforma da Previdencia32, O que une a todas 6 a insatisfa頭o dos 
leitores do jornal com o interesse de parte dos congressistas em manter a 

aposentadoria especial e o IPC. Sao cartas que questionam as a加es dos 
parlamentares, sua honestidade, suas inten96es, a defesa de privil6gios, de 

interesses pessoais ou corporativos, cartas que defendem a96es moralizadoras no 

Poder Legislativo, que pedem a publica9白o dos nomes dos parlamentares favorveis 
白 manuten頭o do IPC, que chamam os eleitores a se rebelarem contra a situa頭o 
politica ou, at mesmo, que insinuam o fechamento do Congresso Nacional33 

Foram selecionados, entre as cartas, trs exemplos que refletem o 

descontentamento dos leitores do jornal Estado: 

"O episdio reforma da Previdencia transformou-se numa briaa de an6es. de 
to miロdas que s,o as propostas corporativistas de todos aaueles mie 
tendo sugado o Pais por tantos anos, n白o querem ceder em nada. Dara no 
perder privil白gios conquistados num per「odo em aue tudo valia. auandoa 
sociedade nada sabia e, portanto, n白o chiava. Mora aue a imorers託ivui9言  
tudo e as discuss6es do Congresso s白o mais trnsoarentes. verffic-s n誌  
poucos s白o aqueles que 配nsam realmente no Brasil' e na1 Droria 

"Um Congresso, cujos membros se disp6em a manter em seu favor um 
sistema de aposentadoria privilegiado, tem moral para ditar normas de 
Previdencia, restritivas e humilhantes, "em favor" do trabalhador comum? 
Nao se diga que a escolha de melhores nomes nas futuras elei96es 

"ndo chegou a sensibilizar os parlamentares" (Estado de S白o Paulo, 27/Fev/96, s/autor, editoria: 
Poltica) 
32 A 一一 二聖一  一，一  一一一一一  」一， ,' 	, 	...' ' ' 
v'A se'o de cartas do leitor do Estado tem particularidade a sugesto de temas para seus leitores, 
estes que se tornam pauta em Drximas edices. 
33 ・ャー .二一  ～I,L！ーーー  パーー,‘一 ,一一’~i 一  ー i ema t-'oiwcos urasiieiros: uetensor ce privflegios, de Valncio Magalhaes Campos, Capital, 
22/Fev/96; Custo da democracia de Elo Lage; IPC sobre CPI, de Carlos Henrique Abro (Capital, 
20/Mar/96). Tema: Reforma da Previdencia: Vergonha do Legislativo, de Jose Luiz Pereira, Pilar do 
Sul; Como nas "diretas-j", de Regina Rivero Pupo, Capital; Cota de sacrifcio, de Jose Antonio de 
M白o, S白o Carlos; S/titulo, de Breno P. de Oliveira, Ribeiro (04/Mar/96); Vergonha!, de Jo白o Carmos 
Silva, vereador e vice-presidente do P5DB da Estncia Turistica de Eldorado, Eldorado; Viles e 
patriotas, de Rubens da Silva Cardoso, Botucatu; Velho filme, de Guido Maria Camuzzo, Piracicaba; 
Guilhotina popular, de Renaud Ferreira de Oliveira. Cacaoava (09/Mar/96) 34,,一一． 	二  二  I. ．へ  Iり  L vecos e aneis. リ  eenae uma retorma "coerente e realista" (ArIlaIdO 1-urquim taoiieuo, eapitai, 
tema: Reforma Da Previdencia - Estado de S白o Paulo, 04/Mar/96, editoria: Espa9o Aberto) 
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moralizar o Legislativo, porque, infelizmente, o voto transformou-se em buril 
de acanalhamento dos ditos bem- intencionados." 35 

"A manuten頭o da aposentadoria especial dos parlamentares mais uma vez 
prova que nossos ilustres congressistas esto a seM9o de seus interesses. 
uuai a atreren9a entre o trabalhador comum e o polItico?E fcil: o primeiro 
iraoaina. ae tato e tern direito a uma aposentadoria miservel ap6s 35 anos 
aerraDalno; o segundo, se puder e quando quiser, visita Brasilia de tera a 
quinta-leira. uepois de seu insalubre e perigoso trabalho, volta para casa de 
aviao com passagem paga pelo governo. Tem direito a aposentadoria depois 
ae oito anos ae trabalhos forados e a salrio que um trabalhador comum 
nao receoe em um ano. O Brasil precisa de um Fujimori, e n白o de um turista. 
para acabar com esta vergonha que se chama Congresso." 36 

A dimensao da insatisfa●o da opinio poblica, constituida pelo jornal ao 

informar press6es de lideran9as classistas e de leitores, projeta um aprofundamento 

dos noticirios do jornal Estado. A matria Vida prspera derruba justificativa de 

deputado procura, atraves da anlise da situa9ao pessoal de boa parte dos 

deputados, demonstrar a inverdade do argumento pnncipal utilizado pelos mesmos - 
a situa頭o pessoal - para defenderem a manuten頭o da aposentadoria especial e do 
IPC. Segundo o jornal: 

"... Para muitos congressistas, a aposentadoria especial seria uma esp6cie 
de compensa●o para supostos prejuizos profissionais e financeiros que 
eles sofreriam ao assumir a cadeira de deputado ou de senador. Ocorre que 
para boa parte dos parlamentares esses prejuizos nunca existiram..." 
(Estado de So Paulo, 28/Fev/96, sautor, editoria: Politica) 

A partir desta afirma9ao, a matria passa a discorrer sobre alguns deputados 

federais: Inocencio Oliveira (PE), lider do PFL, Jose Rezende (PPB-MG) e Euler 
Ribeiro (PMDB-AM), relator da Reforma da Previdencia. Restringindo-se a estes trs 

deputados, sem apresentar maiores dados, a nao ser o n自mero de parlamentares 
que s白o empres白rios (166 deputados de 513 e 22 senadores de 81), a matria define 
a inexistncia de contradi9白o entre manter patrim6nios e assumir o mandato 
parlamentar. 

350s imorais, de Inacio L. S. Engelman, Pouso Alegre (MG), tema: Reforma da Previd色ncia - Estado 
de S白o Pauto. 04/Mar/96. editoria: Esoaco Abertol 
ー C'ue venna 1-ujimori (JOSe F<oberto Nunes aa silva, itapetininga, tema: i'(eiorma L)a ireviaencia - 
Estado de Sao Paulo, 09/Mar/96, se9ao: Espa9o aberto) 
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Volta-se a centralidade, dada pela Folha,a polmica quest白o. Num periodo 

correspondente a duas semanas, sao publicados seis editoriais nos quais os 

editorialistas opinam sobre a aposentadoria especial dos parlamentares. O primeiro 

deles, chamado Furos na Reforma, trata das negocia加es, para a elabora9ao da 
reforma, e questiona a posi頭o dos parlamentares quanto a aposentadoria especial, 
adjetivada de indefens白vel e moralmente insustentvel. 

"Do imbroglio na reforma da Previdencia surgiram resultados que apontam 
para um compromisso, mas tambem uma incerteza maior sobre o desfecho 
das mudan9as. 
Como se j白  n白o bastassem essas d自vidas, a situa弾o foi aaravada Dor itns 
indefensaveis: as aposentadorias especiais para congressistas e a 
possibilidade de que os recursos arrecadados junto ao setor privado sirvam 
para pagar inativos do setor publico e assim, indiretamente, outros gastos do 
governo federal... 
Da parte dos parlamentares, 白  moralmente insustentvel a manutenco de 
aposentadorias com oito anos de mandato. A negocia弾o com a sociedade 
civil foi um avan9o democrtico e abre caminho para a solu,o de outras 
questoes. Mas n白o deve servir para camuflar interesses duvidosos e - a 
manuten弾o de absurdos privil白gios." (Furos na reforma - Folha de So 
Paulo, lOIFevI96, editoria: Opinio, sec白o: Editorial) 

Dois pontos ressaltam deste editorial: a no,o de moralidade, como 

justificativa para a crtica a pretens白o de parlamentares de beneficios 
previdenci白rios, e a qualifica9白o dos deputados federais, como defensores de 
interesses duvidosos e absurdos privilgios 

Lembrando as hist6rias em quadrinhos, o editorial intitulado *&@$n! faz 

referncia a declara9ao do jornalista Boris Casoy sobre os parlamentares na 
televis白o, criticando a defesa do beneficio. Casoy, atrav6s de um gesto, d白  uma 
"banana" a todos os tipos de privil6gios. Os jornalistas da Folha destacam a atitude e 
chamam aten頭o para a rea頭o da sociedade 

"A 'banana' solenemente dada para a aposentadoria dos oarlamenthrs neIn 
ncora do telejornal do SBt Boris Casov. resume' num a'stn um; 

indigna o que a linguagem verbal, nos limitas da civiIidade,s‘肩inina; 
de expressar. Na pagina impressa, 白  o chingamento das histrias ' rn 
quadrinhos que chega mais perto do sentimentoi ue o orivilaioin§nir 
A rea頭o da sociedade foi tao forte que conseauiu ao meno霧e nbih;aras 
lideranas, um pouco mais preocupadas com a imagem da instituico do que 
os congressistas comuns. Resta saber se a chamada "base" ceder 
So tantas as barbaridades cometidas em proveito DrDrio Dor muitn 
parlamentares que a expressao "repロblica de banaias ・  ganha nesse 
Conta)(t flnvn R innifirコdr 
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A previdencia especial 白  um privil6gio inaceitvel, um abuso adauirido. Ela 
coioca em pnmeiro plano o interesse rasteiro de uma corDorac白o l白  
iamentaveImente caida em descrdito no Brasil; reDresenta. ademais. um  
insuportavet tator d e risco para a saode das institui96es democrticas do 
pais. 
Mas nem tudo est perdido. A indignaao com a absurda pretens白o dos 
congressistas 6 avassaladora. At a vota9ao em primeiro turno, marcada 
para 6 de maro, ha tempo ainda para que os politicos brasileiros se d白em 
conta da barbaridade que amea9am cometer... 
A vingar o corporativismo, mais que bananas nossos politicos sero alvo de 
manifesta96es implic白veis. E 白  bom que aprendam logo, de uma vez por 
todas, que legislar em causa prpria e imoral." (Folha de S白o Paulo, 
I 5/Fev/96, s/autor, Editora: Opinio, seG白o: Editorial) 

Deste editorial emerge uma proposi頭o: os deputados s白o qualificados como 

defensores de interesses pessoais ou corporativos, em detrimento dos interesses 

p自blicos para os quais foram eleitos, constituindo, assim, uma a9ao que os 

editorialistas entendem como imoral. A rea9白o da sociedade e a avassaladora 
indigna頭o justificam a posi9ao critica dos jornalistas. 

Dois editoriais iniciam com a criticaa lista de assinaturas do destaque de 

vota頭o em separado, encabe9ada pelo deputado federal Nilson Gibson, e a rea頭o 
da sociedade 白  s denロncias do privilgio de parlamentares. 

"As centenas de assinaturas de deputados de quase todos os oartidos na 
aetesa cie sua aposentadoria privilegiada mostra a face mais evidente e 
escandalosa das distor6es do sistema de seguridade brasileiro. Ressalve- 
se que, dos grandes partidos, o PSDB, PT e FDT decidiram fechar questo 
para votar pelo fim de tal acinte. Mas v白rios outros privil白gios seguem n白o s6 
intocados como preservados pelo silncio... 
O repロdio da sociedade 白  s aposentadorias privilegiadas deveria ser o inicio 
de uma revisao das benesses injustificaveis concedidas a certas castas." 
(Privilgios - Folha de Sao Paulo, 16/Fev/96, s/ autor, Editoria: Opiniao, 
sec自o: Editoriafl 

O segundo dos dois editoriais trata do conflito entre a imprensa e o deputado 

federal Gibson. O textoe enftico em apresentar a defesa da aposentadoria especial 

como escandalosa e imoral. 

"Como se j白  n白o bastasse a defesa escandalosa e imoral das 
aposentadorias privilegiadas para parlamentares, o deputado Nilson Gibson 
ainda saiu-se com ameaas contra a imprensa. O parlamentar parece crer 
que o problema n白o est nas absurdas vantagens de que gozam ele e seus 
colegas a custa do Tesouro Nacional, mas no fato de que tal situa9ao tenha 
vindo a publico. 
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O instituto de Previd色ncia das Congressistas (IPC) 白  uma das maiores 
provas ao escarnio com que certos politicos tratam a coisa publica. E, note- 
se,e, um" mat que se espalhou pelas Assemblias Legislativas de v白rios 
三staoos..: inrarne - t-oina ae sao Paulo, 1 91Fevi96, s/ autor, Editoria 
upiniao, se9ao: taitonaij 

O penltimo editorial trata do significado da palavra privil白gio e sua perfeita 
utiliza9ao no caso IPC. Al白m disso, compara a aposentadoria do trabalhador comum 

frente ao beneficio dos parlamentares, e alude a rea頭o de indigna頭o da opini白o 
pロblica, denominando os parlamentares de corporativistas e legisladores em causa 

propria. 

"A palavra "privil6gio" vem do latim "privilegium" e nela se identificam as 
ra izes "privus" (privado) e "lex" (lei). A etimologia n台o poderia ser mais clara 
para definir as aposentadorias especiais dos politicos: legisla弾o em causa 
prpria. 
Enquanto um trabalhador comum - cada um de n6s - v-se obrigado a 
contribuir por 35 anos (30 no caso das mulheres) para depois receber sua 
aposentadoria, os polticos (afinal, s白o eles quem fazem as leis) armaram 
pelo Brasil afora uma imensa rede de carteiras de aposentadoria que lhes 
dao o "direito" de, em geral com apenas oito anos de contribuiao, ver uma 
generosa quantia depositada todos os meses em sua conta. Evidentemente 
白 a popula頭o toda que paga essa regalia dada a poucos. 
O corporativismo e to arraigado que mesmo aqueles poucos parlamentares 
que veem a imoralidade da aposentadoria especial e pediram para ter 
suspensos seus benefcios receberam uma curiosa negativa. N白o podem 
abrir m白o desse "direito" porque ele白  extensivo a seus familiares no caso de 
morte. No Brasil, basta ser poltico para que o despudor seja compuls6rio. 
Desta vez, entretanto, a rea,o da opini白o pロblica foi to forte que 
vislumbra-se ainda que remotamente o fim desse privilgio descabido. O 
mais grave 白  que alguns parlamentares se aferram na manuten弾o dessa 
imoralidade justamente no momento em que votam uma necess自ria reforma 
da Previdencia, mas que tomar ainda mais dificil a aposentadoria para o 
trabalhador comum, ou seja, cada um de n6s." (Privilegium - Folha de S台o 
Paulo, 20/Fev/96, s/ autor, Editoria: Opinio, se弾o: Editorial) 

Privilgio e descuido, publicado em 23 de fevereiro, traz um dado novoa 

polmica da defesa, por parte dos parlamentares, do beneficio previdencirio: o 

argumento de parlamentares de que 6 mais fcil a extin9ao do IPC, endossando o 

destaque de Gibson, pois isso impediria que o instituto passasse a ser matria 

constitucional (incluido na constitui9白o, a extin9ao tornaria-se mais dificil, pois 

necessita de um nomero maior de votos). Mesmo aceitando que o argumento6 

bastante convincente, a opinio expressa continua sendo de desqualifica,o dos 

membros da casa parlamentar. 
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"Al白m do corporativismo parlamentar, a discuss白o sobre o Instituto de 
Previdencia dos Congressistas (IPC) mostrou, mais uma vez, a desaten悼o 
com que deputados assinam projetos e requerimentos. 
O destaque do deputado Nilson Gibson 良  emenda da Previdencia, bem 
como a imensa maioria das assinaturas que o subscreveram, foram 
certamente manifesta96es de apoio a s aposentadorias privilegiadas. Sobre 
isso, as declara96es do deputado nao deixam dロvida. Eis que agora alguns 
parlamentares apontam, com argumenta弾o bastante convincente, quee 
mais fcil extinguir o IPC suprimindo a exigencia de discutir o assunto um 
ano ap6s a Reforma da Previdencia, ou seja, endossando o destaque de 
Gibson. Isso evitaria que o IPC ganhasse status constitucional, podendo ser 
extinto por lei ordin白ria. 
E certo que nem a supressao nem a manuten,o do requerimento garantem 
que o IPC ser extinto. Isso, que白  o fundamental, depende de umliniciativa 
especfica. Satisfa弾o que, ali自s, os deputados ainda devem a sociedade 
Dos desmentidos e acusa如es sobre a lista de assinaturas ao novo 
argumento de que o endosso ao requerimento de Gibson facilita a extin,o 
do IPC fica claro que v白rios deputados assinaram algo que contraria suas 
expressas intenゆes. Se nao erraram alguns dos que so contrrios 白  s 
aposentadorias privilegiadas, ento equivocou-se a maioria que procurava 
mant-las. 
O que de fato importa 6 que o tema nao se perca em meandros legais. Que 
se extinga o privilgio."v' 

Cabe observar que o jornal tem aqui uma de suas verdades sobre a poltica 

questionada, ao ter de admitir que nem todos os parlamentares que constam da lista 

estao defendendo a manuten9白o do privil白gio. Mas, mesmo nesse caso, o 
questionamento da verdade, que tきo fortemente divulgou em seus noticirios,e 
minimizado pela desqualifica頭o dos parlamentares (al6m de corporativistas, s白o 
desatentos) e pela exig6ncia, em nome da sociedade, da extin9ao do privilegio 

A vota9白o, pela Camara de Deputados, da emenda constitucional da reforma 

da Previdencia, com a derrota do governo, passa a ser a pauta principal dos jornais a 

partir de maro de 1996. 0 caso IPC somente volta aos noticiarios, esporadicamente 

e o momento central ocorre no mes de junho de 1996, com a vota9ao da matria que 

trata das aposentadorias especiais na Camara de Deputados38.38 C 

37 Privilgio e descuido - Folha de S台o Paulo, 231Fev196, s/autor, editoria: Opinio, se,o: Editorial. A 
matria Projeto do relator torna difcil fim do IPC, publicada no jornal Estado de S白o Paulo, faz 
referncia ao mesmo assunto, refletindo sobre as dificuldades engendradas pelo texto de deputado 
Euler para a extin弾o do IPC. Segundo a noticia, o IPC foi criado por lei ordinaria, logo pode ser 
extinto por uma lei simples, aprovada por reduzido nmeros de parlamentares, caso seja transformada 
em matria constitucional, o quorum necess白rio para a vota,o passaria a ser alto (257 deputados e 
42 senadores) dificultando sua extincao. (26/Fev/96. s/autor. editoria: Politica) 
38 A 一一一上上一,一 ’，,ー，  」一一  一一一 ,一一,一  一, 一 ー一一  ‘一二  一一一一  一一 ‘ 一一一 I～へ  一一」一 ‘,一一ー」一  一一に  三一一一‘ r・一』一ーI一  一‘ー一．．よ一  一』一  ー A materia bl-L cieu ma;ona aos votos para salvar IPU publicaaa peio jomai istaao atraves ao 
nomero de votos, demonstra que goram os partidos da base governista que possibilitaram a 
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vota頭o 6 a manuten9ao do IPC, nos moldes atuais at 1999, quer dizer, fica 
garantido o benefcio para os parlamentares at o final do mandato atual. 

publicado o segundo editorial sobre o caso, denominado Simulacro, que reflete a 

opinio de insatisfa9白o dos editorialistas com a decisao dos parlamentares39 

"flenniQ r4c rrim.IlloraIi2e~gA 2 只i十IIコhうnImつ。 h~" ＋ー‘パーーー；．ー  A 一Iー一、一  rvrv'v 、～ "'''''''I’、ノIa"'cつじ d b LUagdO( mas nem tafltO assim. 白  darc 、  F 
aeSSe 「1lOdo OUe Se dAVp in十ロrr、rロ＋っr ハ r、，．一iハ“、ー．”、一＝一  ーー二  ”上土一”I - ー。9し  i,'vu、ノ Mu＝りヒ  ueve interpretar o proieto cue o6e um "fim" コnに  
nrniiuen,rS naS aDOSentadnhコ只 dnに hnnhrロ  - - .ぐ＋っe 一云”、、  - -一一一I一 f、A一一ニー二  r''''~U‘、～ '";'.'aPvJc JILUUIIdじ  UUS congressistas, aprovado cela C含mara 
que segue para o Senado. 
Argumenta蛇es jurdicasa parte - homens Dublicos deveriam r1aro 'xemplo,-1 .. e.......i 
豊型讐り旦ade e n三9 de corporativjsm。  ー,a troca do famiri'rdn infiiこド誌  
Previdncia dos Congressistas (IPC) celo - Pl2n'dA s気ridade dos 
Congressistas (PSC) mais parece Lima iada de mau c療o 
Para comear, a mudan9a de reqime s6 valeriF para os nrtvirr05 
parlamentares eleitos. No caso dos deputados了Fatual si韮篇  
permaneceria como est at 1999. Para os senadores, ele iria at 2003. Os 一一一,一,,, ・ 	 ー  ーー’ーー’ ー’ー  ’'’~ ~‘v ~vvv. 

Ao que tudo indica, os parlamentares, corno em tantos outros cases,es fe 
encenando uma comdia de mau aosto cara fingir que pfn 漏品詣5 
空豊鷲讐主No entregam nem os n6is cara sa蕨rぶ品ョ誌ー（§篇岩誌  
ー  Folha de S白o Paulo, 12 Jul/96, 5/autor, editoria: Opinio,ー  se o: Editorial) 

A defesa, por parte dos parlamentares, da manuten頭o do sistema de 

aposentadoria especial, no mesmo periodo em que esto votando modifica96es no 

sistema previdenci白rjo dos demais trabalhadores, e , sem dロvida, um tema passvel 
de ser transformado numa polmica pelos jornais, por ser uma quest白o cara, tanto 
para os leitores/eleitores, que cobram dos parlamentares, quanto para os 

parlamentares, que se exp6em e necessitam se justificar publicamente 

Quanto 自  imagem dos parlamentares, constituida na imprensa, eles sao 

qualificados como: privilegiados, por possuIrem aposentadoria especial (em 

manuten弾o do IPC. Segundo o notici白rio a distribui,o de votos favorveis a manuten弾o foi: PFL 
com 33 votos, PPB 27 votos, PMDB 18 votos, PSDB 05 votos, PTB 07 votos, PSL 02 votos, o PMN, o 
PSD e o PL deram um voto cada. (20/Jun/96. editoria: Pol itica) 
39 Embora a importncia do tema; j白  que 白  o momento de vota弾o do caso IPC, a manifesta弾o dos 
leitores, da opini白o p6blica, contra a posi頭o dos parlamentares e pouco significativa, apenas duas 
cartas: Lenha na fogueira, Benno Perelmutter (Capital) e T errado!, Renato Pinheiro (Belo Horizonte, 
MG). 29/Jul/96. seco: Painel do Leitor 
40 AS mudan9as cosm白ticas segundo editorial seriam: a idade para aposentadoria integral passa de 30 
para 35 anos de mandato e 55 anos de idade, enquanto a proporcional passaria de 1/30 do sal白rio por 
ano de mandato para 1/35. A contribui,o dos congressistas ao instituto passaria de 10% do sal白rio 
para 12%, enquanto o Congresso entraria com 12% e n白o mais 20% como agora. O Tesouro arcaria 
com o restante. (Simulacro - Folha de S白o Paulo, 12/Jul/96, s/autor, editoria: Opini白o, se 白o: Editorial) 
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contraponto ao trabalhador aposentado pelo INSS), corporativistas (ao se unirem em 

torno da manuten9台o de um interesse), desatentos (ao justificarem as assinaturas 

em requerimentos), fingidos (por fazerem de conta que mudam alguma coisa 

quando, de fato, a mantm quase igual). Somado a isto est白  a concep,o de 

imoralidade do beneficio previdencirjo parlamentar, o que remete a concep頭o da 
imagem do poltico, baseada na ideia de moralidade, na verdade da poltica 

construida pelos jornalistas, na qual homens publicos devem dar o exemplo e 

satisfa9ao 白  sociedade. 

A estratgia utilizada pela Folha 6 de dar destaque e acentuar a polmica 

questo da manuten頭o das aposentadorias especiais dos parlamentares. Como foi 

visto, a s6rie de noticias sobre a possibilidade de manter-se ao que os jornalistas 

denominam de privilegio,e somada a indica頭o de rea頭o da sociedade ao tema e a 

publica96es de vrios editoriais, que desqualificam tanto os congressistas, quanto a 

questao que defendem. Embora a manifesta頭o de descontentamento da opinio 

publica sirva de justificativa para a amplia9ao da crtica, o jornal nao exp6e 

claramente estas manifesta96es, ao menos, em cartas de leitores. Contrariamente. 

no Estado, que parece nao ter dado centralidade a pol6mica, que as manifesta96es 

da sociedade aparecem atrav6s de cartas de leitores. Na Folha, a indigna9ao da 

sociedade, divulgada pelo jornal, aparece de forma inversa, nao nas cartas de 

leitores, mas nas cartas de deputados federais, justificando-se frente aos jornalistas 

e a opiniao pロblica. Algumas indica96es transparecem: a estratgia de disputa do 

mercado jornalistico, utilizada pela Folha, parece surtir efeito, pois at mesmo seu 
concorrente divulga o desagravo da sociedade em rela頭oa defesa do benefcio 

previdencirio; quanto mais se constitui a polmica, quanto mais se desqualifica os 

deputados federais, at6 mesmo para isso utilizando e apoiando a manifesta9ao de 

um jornalista de outro veiculo do campo jornalIstico e a possIvel agressao de um 

parlamentar a jornalistas, mais espa9o o jornal Folha consegue ocupar na disputa 

com o campo politico. Prova disto 6 a busca dos membros da casa parlamentar de 

se descuiparem, publicamente, no prprio espa9o que os agrediu, e a posi9ao do 

jornal de que esta sendo tolhido em sua capacidade de informar os leitores 
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A estratgia do jornal parece desenvolver-se em trs frentes: denancia de 

privil6gios e interesses corporativos por parte dos congressistas; constitui頭o do 
contraponto moralidade/imoralidade; sustenta頭o e apoio na opinio p6blica. Estes 

trs pilares formam a base para a busca da amplia頭o de espa9o no mercado 
jornalistico. Outro ponto relevantee a justificativa para a a頭o dos jornalistas: a 
defesa do bem pロblico. Se os parlamentares defendem interesses pessoais e 

corporativos, se defendem privil6gios imorais, os jornais defendem a moralidade, 

atrav6s da denancia do mau uso da coisa poblica 

3.2. Fisiologismo: as negocia加es para as duas vota戸es 

Uma mudan9a constitucional necessita de duas vota96es na Camara de 
Deputados antes de passar para o Senado. Na primeira, o texto 白  votado de forma 
compacta, na segunda, s台o votados os Destaques de Vota頭o em Separado (DVS), 
que permitem modifica96es no texto j白  aprovado. Embora os processos de vota頭o 
sejam bastante diferentes, as noticias divulgadas sobre os mesmos tem muito em 

comum: o Poder Executivo sofre derrotas nos dois momentos e amea9a os 

parlamentares dissidentes, com retalia96es; den自ncias de negocia96es de cargos e 

verbas, em troca de apoio, tamb6m ocorrem nos dois casos. A referncia a conflitos 

entre os poderes ou o uso de prticas fisiol6gicas nas negocia96es recai sobre o 

Executivo e os parlamentares dos partidos que comp6em a base do Governo 

O relat6rio do deputado Euler Ribeiro, propondo a mudan9a do sistema de 
Previdencia na Constitui9白o Federal, vai a vota頭o no plen白rio da Camara de 

Deputados no dia 06 de fevereiro de 1996. Necessitando 308 votos para aprova9ao, 

o mesmo alcan9ou apenas 294 votos. Por catorze (14) votos, a proposta do governo 
foi rejeitada41. Nos dois jornais a justificativa dos deputados, para a derrota na 

vota9ao da Reforma da Previd6ncia, est白  vinculada a prpria posi頭o do Executivo 

41 Cmara rejeita relatrio de Euler Ribeiro (Estado de S白o Paulo, 06/Mar/96, s/autor, editoria: PolItica) 
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arrogancia em rela頭o ao Legislativo, desaten弾o com o Congresso, n白o 

atendimento de pleitos dos parlamentares, ou seja, sao argumentos utilizados pelos 

deputados dissidentes, que votaram contra a proposta governamental 

"...に  As derrotas, tanto no Senado quanto na C台mara, aconteceram nor cnnfa 
de defec6es na prpria base governista, motivadas Dor ressentimento dn 
parlamentares pelo tratamento que vm recebendo do PI analto. Muitos 
acham que n白o esto sendo atendidos em seus pleitos..." 42 

"Desateru-ar d" ri-..'Ierrf% coIll o ConorRg只l,p --Fq十っdハ  -ih＋ロrど，。。。。 H一 h一～、  T’プーで ‘Y"vy%.' 	'.., ..jiii '.j ..#uiiyiebbuピ  05 亡siaaos, interesses cia base 
eleitoral e n tim da apoSenね  '''a oor t -'----dP gprVihハ fハrつn, つ  -r、ri～、；h一；一二二ニーマー ”?'""%J#、JJ JL 4_/' IQ JJI LcJIJJJU Uビ  5ピE VIgロ roram as DflnCiDals 
IIIS1'I?tfatn,aS r4e rler , ,+ AOS anVPrnigt __.nつrコ  - --十  - r -一一h'r,，一  ロ一L．ーに  」一じ、～’ツγ“～、J 、ハン uじyu‘ロuv, yuveitiistss para votar contra a J<etorma da 
'ruIrienrta ...A Ir,,trc ,'LFrir-,r,. a,mn Ii.........nL _i_fl - r.Iつ  - -ハH,、 ,,．、、，,ー～、．ーー  '’二’一“ー”v"‘…‘、ツ、‘''''uロIlリ”ロ“Iし  vuiu ptepu‘ピnie a reiaCao ao aoverno com 

o Congresso Nacional..."43 

Os jornais noticiam a rea9ao do Planalto com amea9as de retalia頭o 

denunciar aos eleitores os traidores, demitir dos cargos afilhados de parlamentares44 
O deputado federal Michel Temer assume a tarefa de reformular a mat白ria para nova 
vota頭o, que acontece dia 20 de maro de 199645.45 Os jornais noticiam a aprova頭o 
da emenda somada a divulga頭o de tumultos, entre parlamentares, em plen白rio no 

42 Picada - Estado de S台o Paulo, 06/Mar/96,s/autor, editoria: Poltica. A segunda derrota do governo 
se refere a aprova,o pelo Senado Federal da cria弾o de uma Comiss台o Parlamentar de Inqu白rito do 
sistema financeiro (CPI dos Bancos) para averiguar os emprstimos efetuados pelo Banco Centra) a 
bancos privados que se encontravam em situa弾o econ6mica deficitria. Outro exemplo 白  : Derrotas 
no Conaresso Doem FH em xeaue - Estado de S白o Paulo. 07/03/96. editoria: Polrtica 
43 ,、一一一ニー一」一  一 f一一一，  I一一一  一．一一二一』一一  一‘ ー』一一  ~h‘一1一一．．‘一一」一一  一一．．一一＝‘一一  一．．一． ,一‘一一ー一  一一一‘一」、  一、  ー． I．、‘A“一 一 Segundo o jornal, toram ouvicios 31 dos 32 d eputaaos governistas que votaram contra o reiatono. 
Alguns deputados justificaram o voto desfavorvel em fun●o da perda que sofreriam os trabalhadores 
com a mudan9as nas regras da aposentadoria. Deputados justificam "traio"- Folha de Sao Paulo, 
autores: Augusto Gazir; Elza Pires de Campos, editoria: Brasil 
44 FH amea9a governistas que votaram contra o relatrio, 06/Mar/96 e O bombeiro, 14/Mar/96 
(Estado de S白o Paulo, s/autor, editoria: Pol itica); PFL pede a presidente fim de amea9as a deputados, 
08/Mar/96, autor: Jos白  Roberto De Toledo; Vivaldo De Sousa; Governo vai denunciar nas elei6es os 
"traidores", 09/Mar/96, autor: Marta Salomon; Deputados esto em xeque, diz Motta, 13/Mar/96, autor: 
Fernando Rodrigues; Aliados pressionam, e governo decide suspender retaliaG6es, 13/Mar/96, 
s/autor; Senador diz n奇o crerem amea9a, 13/Mar/96, autor: Adelson Barbosa; Peemedebistas pedem 
puni 白o, 13/Mar/96, s/autor; Presidente desiste de demitir apadrinhados de deputados, 13/Mar/96, 
autor: Marta Salomon (Folha de S台o Paulo. editoria: Brasil) 
a-ch一一．！一一一  一一一一  一  一ー！一二二一一  一  Jへ  L‘．ー一一一  一．一‘一一：一」一  ーー一”一にーI一二 .一一ー  ，一一：一  一』一  『ーー一“一一  一  一． .LILー一，一一  一一一  一.ー  ～どerv;os para o principe e C) buraco protegiao, reaigiaas por J anio ae 1-relias e puoiicaaas em sua 
se弾o na Folha em 13/Mar/96 questionam a estratgia utilizada pelo Planalto ao ceder ao deputado 
Temer a relatoria da reforma para modifica96es e nova vota,o, tanto no que se refere a legalidade da 
recoloca,o em vota頭o, quanto os interesses do deputado em aceitar o cargo. Outra matria, 
denominada Silncio forado, tambem de Janio de Freitas, publicada no dia 18/Mar/96, questiona a 
moralidade do deputado federal Michel Tenmer, em fun●o de uma aposentadoria especial que o 
mesmo possui. 
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momento da vota頭o46. Mas, mesmo antes do incio das negocia加es, a imprensa 
escrita j自  insinuava a possibilidade de o governo pagar, de alguma forma, pelo apoio 

" ."."." Ao sugerir acalmar os a nimos e ganhar tempo, os pefelistas pretendem 
queorar a inercia do Congresso, que hoje aponta para um aumento da 
uisausraao aos parlamentares e, portanto, para novas derrotas do governo. 
o caminno ina野do pelos pefelistas, entretanto, tem custo. AtendermeJhor o 
oaixo ciero' nao implica apenas que os ministros marquem mais audiencias 

para ouvir os deputados. Os parlamentares j白  n白o se contentam mais com 
isso: querem ver suas reivindicac6es a tnrli1ユg n nI ip dロrnつrtd。ー→一一 
一．ち I一 I：一一一  一．．一一一  一  puoiicos ou novas nomeacoes..."(PFL nedc P nmcirk,nf fim ,1 つmh5I、。。  - 
deputados, Folha de S白o Paulo. 08/M2「ノ9R コ  iiinr - Ir‘ーh示‘需ぷ；〒】にニに  
Vivaldo De Sousa. editoria・  Br,sifl 

"..一  Os aliados de ontem nao esto toh白ls '切e porque espe--- ::Isas do ー 	ーー  ー’ーー’''’ー  ーv、~~ “・～ II.J IIIJJロ  vu'uuC COvヒIdill じ‘】ISHS nn 

Estado de S白o Paulo, 15/03/96, editoria: Poltica) 

Embora se referindo a partidos diferentes, os jornais noticiam de forma 

similar o jogo de interesses que se desenvolve no Congresso Nacional 

reivindica9oes de cargos e verbas. Se a duvida quanto 白  forma de conseguir apoio 
para aprova9白o da Reforma da Previdencia, j良  pairava nos jornais antes da vota頭o, 
a aprova9白o trouxe consigo denロncias de prticas fisiol6gicas47 

46 Na vota頭o do dia 06 de maro, foram registrados 190 votos contrrios a Reforma. Destes, 88 
sairam dos partidos que apoiam o governo. Das oito absten加es, sete foram de govemistas. Na nova 
vota'o, dos 139 parlamentares que votaram contra o texto, apenas 38 sao apoiadores de FHC. 
Tumulto e agresses agitam plen白rio - Estado de S台o Paulo, 21 Mar3/96, editoria: Poltica; Sessdo tem 
empurres, bate-boca e xingamentos - Folha de Sao Paulo, 22/Mar/96, s/autor, editora: Brasil 
47 Emenda da Previdncia passa e CPI 白  arquivada; ルmulto e agresses agitam plen自rio; Alegria, 
alegria, 21/Mar/96, s/autor; Vitria no Congresso exp6e cultura da barganha, 22/Mar/96; S/ttulo, 
s/autor, se'o: Jogo R白pido; Planalto paga pre9o alto por barganhas, autor: Ana Cristina Rosa, 
24/Mar/96; O custo da invencibilidade, 25/Mar/96, autor: Antnio Carlos Pereira; O Congresso 
inocente, 26/Mar/96, autor: Leio Gaspari; FH promete estudar obra no S白o Francisco, 29/Mar/96, 
s/autor (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica); Governo reverte votos e aprova Reforma. autor: 
tjaDrieia vvoitflers; Denise Madueflo; Presidente comemora e nega fisiologismo, s/autor; E dando que 
se recebe, s/autor (22/Mar/96); S/titulo, 23/Mar/96, s/autor, se,o: Painel; Tiroteio; S/ttulo, 24/Mar/96, 
s/autor, se'o: Painel; Tiroteio; Maranh百o deve receber pacote de verbas federais, autor: Irineu 
Machado; Cardoso mudou sete votos, s/autor; Fisiologismo, in: Llder tentar reaproximar Samey e 
FHC, autor: Raquel Ulh6a; Deputado revela negocia9白o para apoiar reforma, autor: Ludio Vaz, 
26/Mar/96;0 balco de negcios na reforma da Previdncia, slautor; FHC afirma que o fisiologismo 
acabou, autor: Augusto Gazir; Emanuel Neri, 31/Mar/96 (editoria: Brasil); Newton Henrique Cardoso, 
27/Mar/96, autor: Cl6vis Rossi (editona: Opiniao) Folha de Sao Paulo 
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"A aprova弾o da reforma da Previdencia pela Camara dos Deputados na 
quinta-feira mostrou ao Pais uma moeda muito mais abrangente do que o 
real, porque movimenta cifras, cargos, oramentos e, acima de tudo, poder. 
Mostrou tambem uma nova cultura entre os dirigentes: os que tm condi96es 
de liberar dinheiro o seguram para o momento certo; os que necessitam da 
moeda aguardam a hora exata de a pedir. 
O momento certo para a promessa e para a hora da cobran9a surge sempre 
na v白spera de qualquer vota●o importante no Congresso..." (Vitria no 
Congresso exp6e cultura da barganha - Estado de S白o Paulo, 22IMar/96, 
autor: Joao Domingos, editoria: Poltica) 

"O governo Fernando Henrique Cardoso partiu oara um verdadeiro 
tudo para aprovar a Reforma da Previdencia Social e barrara CPI dos 
Bancos. 
Prometeu cargos e obras nos Estados, assumiu dividas. colocon flscaic ri 
Receita Federal em empresas de um senador e contou com a nressn rf 
警9rnadores.,'"(Governo investe tudo para mudar votos no Congresso - 
Folha de S白o Paulo, 22/Mar/96, autor: Lucio Vaz, editoria: Brasil) 

Os dois jornais noticiam as barganhas: transferncias de dividas da 
Prefeitura de Sao Paulo; libera9ao ou manuten9ao de cargos; promessa de libera頭o 
de verbas e quest6es de 合  mbito legislativo48 

A Folha demonstra sua opinio sobre as den自ncias de prticas fisiol6gicas 
nas negocia96es em dois editoriais. Em Fisiologia, os editorialistas tratam da 

apura9ao feita pelo jornal de que o Partido Progressista Brasileiro (PPB) est 

negociando seus votos em troca de um ministerio. Fundamental assinalar que neste 

momento nao sao nem os parlamentares isoladamente ou em bancadas, nem o 

poder Executivo, o centro da problematica das prticas fisiol6gicas. Os respons白veis 
pelo espetculo fisiolgico sao os partidos polIticos, sua deteriora9ao seria o motor 

para as trocas de favores, cargos, etc. A defesa de uma reforma poltica 6 a bandeira 

sustentada pelo jornal para modificar a forma de fazer politica no pais 

"O Aurllo define "fisiologia" como "oarte da bio1noia niie ink,es fir1A....: 	- 
竺窪

,org蟹cas, proce扇os ou atMdades Vita-os ou atMdades VitaI§「品吊  ,1-os ou atividades vitais. como o 
nutrio, a respira o etc.". A acep弾o politica do termo - 証菊isi旨d5 peIO Au伯IIO 一旭m um sentIdo compIetame --pelo Aurlio - tem um sentido completamente diferente, mas cuja 

48 Alegria, alegria - 21/Mar/96; Vitria no Congresso exp6e cultura da barganha - 22/Mar/96, auto「・  
Joao Domingos; Planalto paga preCo alto por barqanhas - 24/Mar/96. autor: Ana Cristina Rosa (Estado 
ae b ao t-'auio, eaitorta: I-'olitica); L dando que se recebe - 22/Mar/96, s/autor; Governo investe tudo 
para mudar votos no Congresso - autor Lucio Vaz,(22/Mar/96)); Cardoso mudou sete votos - 
26/Mar/96, s/autor; Deputado revela negocia戸o para apoiar reforma - 26/Mar/96, autor: LudIo Vaz; 
Newton Henrique Cardoso - 27/Mar/96, autor: Cl6vis Rossi, editoria: Opinio; O balco de neg6cios na 
reforma da Previdncia - 31/Mar/96, s/autor (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil) 
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significa頭o original d白  bem a medida de como se deterioraram os partidos 
brasileiros, a ponto de negociatas, trocas de favores e de cargos e coisas 
ainda piores ja serem consideradas um "processo vital", to natural quanto a 
respira頭o, e nao mais uma aberra頭o que deveria o mais rapidamente 
possivel ser extirpada. 
A confirmarem-se as informa加es apuradas por esta Folha, de que o PPB de 
Paulo Maluf e Esperidi白o Amin trocaria seus votos na reforma da 
Previdencia por um ministrio, n白o se poder mais ter d自vidas de que h白  
algo de profundamente errado com a forma de fazer poltica neste pais... 
Esse novo espetculo fisiol6gico apenas refora a necessidade de se 
proceder a s reformas politicas no pais. Mesmo que nao ponham um fim a 
essa prtica, podem, ao menos, tom-la um pouco mais tolervel." 
(Fisiologia - Folha de Sao Paulo, 21/Mar/96, s/Autor, editoria: Opini台o, 
se頭o: Editorial) 

O editorial defende a necessidade de se efetivar uma reforma politica. Quais 

os argumentos utilizados para justificar a reforma do sistema? A den白ncia de um 

caso especfico de pedido de cargo no primeiro escalao do governo por parte de um 

partido politico. Esta denロncia, ainda n白o comprovada, conforme os prprios 

editorialistas, permite a (des)qualificaao de todo o sistema partid白rio: estee 

composto de partidos que se deterioram; que se utilizam de "negociatas, troca de 

favores e de cargos e coisas ainda piores", em outras palavras, de prticas 

fisiol6gicas para constituir seu espa9o na poltica. E a generaliza頭o de um caso nao 
comprovado que permite aos editorialistas apresentarem sua visao do sistema 
politico brasileiro como um todo: a forma de fazer poltica no Brasil tem "algo de 

profundamente errado" e possibilita a defesa de uma transforma9ao no sistema 

poltico. Esta estratgia tende a consolidar mais ainda a visao de desqualifica頭o do 
sistema politico da na9白o, neste caso, com base em denancia nao comprovada 

O segundo editorial posterior a vota頭o da emenda do deputado Michel 
Temer. O governo sai vitorioso, mas as denuncias de concess6es, que o Planalto 

teria feito em troca de apoio, geram desgaste na imagem do Presidente da 

Republica, cujo discurso, antes de se tornar chefe do Executivo, segundo os 

editorialistas, era de critica a este tipo de prtica 

"O governo ganhou a grande batalha polrtica da semana ao conseguir o 
理uivameりりda CPI (Comiss白o Parlamentar de晒‘e扇戸品に誌i峯篇
加a?ceI「o e ao ob肥「  -加a?ceI「o e ao ob肥「  a ap「ova,o da -加a?ceI「o e ao ob肥「  a ap「ova,o da r -加a?ceI「o e ao ob肥「  a ap「ova,o da re---「  - ..dg戸「  .-,扇砿案苛旨続  
aquelas que haviam sido as suas primeiras derrotas Darlamentares desde a 
posse de Fernando Henrique Cardoso, em janeiro de 199言  
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O pre9o pago, no entanto, parece elevado demais. Um presidente que 
assumira com um discurso e uma biografia modemizantes, avessas ambas 
ao clientelismo que marca desde tempos imemoriais a politica brasileira, viu- 
se impedido de manter o discurso e refor9ar a biografia.. 
A lista de concess6es seria intermin自vel. Nem 白  preciso explicit-la toda 
para concluir que o candidato que dera o fisiologismo como morto no Brasil 
se transforma no presidente n白o s6 vtima dele como tamb白m seu 
praticante. Ao faz白ーlo, permite que empalide9a a vitria do governo. Do 
ponto de vista 白  tico e moral, o mundo politico perdeu. De novo. E, com ele, 
todos n6s." (Perdemos Todos - Folha de S白o Paulo. 23/Mar/96. s/autor. 
一一，ユーー＝一一へ一 L二里一  一一一里一一 rー一』ユーー＝ハ49 eaitona: upiniao, se9ao: ヒ  oitoriaリ  

O governo e a institui●o central na critica deste editorial, por manter, 

diferentemente de seu discurso, as prticas fisiol6gicas. O importante aqui6 
perceber que h白  uma expectativa de mudan9a da forma de fazer poltica, no Brasil, 

quanto ao Executivo, mas nenhuma expectativa quanto ao Legislativo, apontado de 
forma indireta como o respons白vel principal pela manuten9ao das pr自ticas 
fisiol6gicas. 

A opini白o do jornal Estado, sobre o tema,6 expressa em dois editoriais. Um 
deles 白  Intitulado A vitria do Executivo, que trata da reforma previdenciria no 
periodo anterior a vota頭o da emenda. 

"... Tudo leva a crer que o Congresso Nacional conseauiu um modu.c vivcndi 
realmente digno de nota: leva as diverqencias (ideol6&icas. adminitrtivs' 
fisiol,gicas) com o Executivo quase a 'bonto de ebuli貢o. atendea n PfnItn 
naquilo que parece essencial ao Executivo e deixa sernore oendent iirn 
espada sobre a cabe9a do presidente. Que node ser embairhad " ro, 

舞需d臨謂農鄭烈讐潔鰍erradi需薦露 (A vitria篇  

O segundo editorial publicado pelo jornal discorre sobre a postura do 

Planalto nas negocia96es para aprova9ao da reforma da Previd6ncia, partindo, para 
isso, de uma contradi9白o na resposta do governador Tasso Jereissati, ao 
questionamento sobre a possivel ado●o de prticas fisiol6gicas, por parte do Poder 

Executivo. Segundo o editorial, o governador Jereissati teria dito, no mesmo dilogo 
que o Planalto n白o "adotou" o fisiologismo, mas "recorreu" ao fisiologismo 

49 O restante do editorial faia sobre as coopta96es de votos de FHC com pessoas com prticas 
politicas que criticado quando era senador: Gilberto Miranda,i ris Rezende, Paulo Maluf, al白m disso 
comoara FHC a Sarnev. 
50 A coluna O custo di invencibilidade, de Antonio Carlos Pereira e outro exemplo de critica a postura 
fisiol6gica dos membros do parlamento. (Estado de S白o Paulo, 25/Mar196, editoria: Pol itica) 
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"..'.' O governador do Cear nao p6de ne9ar a realidade O PIcin un 
Planalto, afinal, passou dias e noites ajeitahdo a vida de oarlamnfrs 
bancadas inteiras, para obter os resultados que comernc -ou no final da 

認課鷺議J農認臨cle欝農aso .農慧需豆無dミ‘鳶  
palavras para dizer que o governo Fernando Henriaue CarrInsnnni 
fisiolgico, mas sempre que necess白rio faz a lista de compras e vai ao 
で9「讐’？  巳9deria ser diferenteつ Claro aue n白o. Como ど扇§扇証品  
Repblica decidiu desastradamente no inicio do aoverno nu' scriジ  miる  
barato para os cofres publicos e mais edificante paる  a morai' corrente tratar 
caso a caso, conforme fossem surgindo, s6 lhe resta. aaora, sentar nrarann 
varejo. Isso significa que, assim como ocorreu no cassado, no fut品  u 
governo ter de "recorrer" ao fisioloqismo oara obter o rnic desejado 
Congresso. O governo nao "6" fisiol6gi'o; apeias "est ・‘ fi5ioknicn 
H色  pouco mais de um ano o govrno Fernando Henrau' Carunso vem 
aperfeioando a tcnica de estar fisioloqista sem ser fiiolooista A 〔茄a 
episdio as trocas sきo feitas com mai&r facilidade. - emrne茄siapcnri 
tempo, abrangendo cada vez mais votos (ou oessoas . Ao mesrnn 
聖讐世ぎe e a qualidade dos valores' a 'serem Obtidos na h;rnn陥  
encolhem. Compare-se o escopo das primeiras reformas corn 
ltimas. As primeiras miravam o horizonte e auase cheasramぼ  As ltimas 
豊t更！費 como,「典rma曹Previdencia. aue encoIらeu a茄品お請論
三磐～9讐旦竺竺色Prximaつ E, nesse ritmo, quais as gaianti葡お品晶  
flrflIerr,,', i'i,re.ertIar自 n mnnnr、hIiI、 dっ  -i，、ir、i -+i、,品’一一云ニニ二’二二二こ '1 . v りv~’少Iしv".cI vaia v wutiupUjjO uas iniciativas para o bem comum?" (.SrA 
estar flsio/gco - Estado de S白o Paulo一  2B/Mar/R p difruriコ．  Mr+っc\5 t 

Os recortes de editoriais demonstram a proximidade no tratamento da 

matria entre os dois maiores representantes da imprensa brasileira. Os dois 

parecem sugerir uma normaliza頭o da prtica de barganha entre os membros da 
casa parlamentar. A novidade, em rela頭o a s den自ncias de fisiologismo, est 
centrada no Poder Executivo: o governo se mostra incapaz de fazer frente aos 

interesses dos parlamentares e cede a barganhas, a distribui弾o de verbas e cargos 
quando deveria eliminar estas prticas do sistema poltico brasileiro. Os jornalistas 
exp6em a frustra9含o com a postura do Executivo, mas quanto ao Legislativo mantm 
a mesma vis白o,e quem da fundamento ao jogo de interesses em troca de apoio 
Mesmo quando a critica 白  centrada na a頭o do Executivo, a imagem do Congresso 
Nacional n白o白  poupada52 

51 Outros exemplos de criticas similares a posi弾o adotada pelo Poder Legislativo na negocia,o para 
aprova'o da emenda do deputado federal Michel Temer sao: A vitうria do Executivo - Estado de S白o 
Paulo, 21/Mar/96, editoria: Notas; O custo da invencibilidade - 25/Mar/96, autor Antonio Carlos 
Pereira; O Congresso 6 inocente - 26/Mar/96, autor: Elio Gaspari (Estado de S白o Paulo, editoria: 
Pottica'. 
52 I、一  二」一！一  , 一一一 ,一 	一工． ,一一一  v'Os dois jornais noticiam as cobranas feitas ao Planalto aps a aprova,o da matria 
previdenci白ria. A conta do apoio do PPB ao governo 白  tema da matria PPB apresenta a conta do 
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No momento das negocia加es para vota頭o do DVS, se estabelece nova 

polmica quanto aos interesses de membros do Congresso Nacional. A cobertura da 

imprensa sobre o Poder Legislativo e similar a que ocorreu na vota頭o anterior 
denunciam prticas fisiol6gicas. 

A divulga9ao de exigencias de duas bancadas, a ruralista e a mineira, em 

troca de apoio ao governo na segunda vota頭o da Reforma da Previd6ncia53, refora 
ainda mais a imagem negativa de membros da institui頭o parlamentar 
particularrnente, os da Camara de Deputados. Os parlamentares s白o percebidos 

pelos articulistas e editorialistas dos jornais, como: corporativistas e fisiol6gicos. O 

editorial do Estado retrata isso com muita clareza 

"..". Anteontem, a opini,o pロblica foi surpreendida nela noticia de nue havia 
uma nova "corpora'o" no Congresso, al白m daauelas sbb系扇雇  
conhecidas, a mais atuante delai sendo a dita bancada nirIif篇  
corpora戸o que defende os interesses da emores2 Men1e ii'iniOr ーる  uarta- 
無！焦豊ima, 讐denciou-se mais uma vez aue o Drimeiro nrnde 晶品  
C8聖禦聖些o prprio Congresso em represei,taco da c石島A QQ/jラ5売ふ晶  
um todo, n白o apenas dos con9「essIsねs, dI9a~se de Dassagem.. 
E!＆無『la照！乳9三竺entre a bigorna e 5 martelo'1 S霧る verificar a pior 
りPtese - o Planalto n白o cede eas cornoracesocje而漏市薪るら「請晶  
Constitui頭o -, ser preciso repensar ciue tioo de interesses了  rtitrin旨  o 
vises a democracia brasileira representa.'.. Essa defink n rn i 
9讐り99!d乞？a sema,a,n tra n旭,6んndamenねl pa肩6 ----t-tI-tI-tInr-- 'conhecida na semana entrante, fundamental oars o sfinn do Estado de 
望讐9諮”Corpora es" e o Estado de Direlo 『Estado d嘉言ご苦誌】  
16/Mai/96. s/autor. editoriニ，・  NnfAc 、  

As colunas de opinio e as noticias publicadas nos dois jornais aprofundam o 

tema ao: comparar os valores com gastos sociais e aqueles que estao em jogo nos 

apoio e pede cargo, publicada no Estado. Nesta matria, o lider do partido na Camara, deputado 
Odelmo Le台o (MG) afirma ser o partido, "com seus 87 votos o "fiel da balan9a" nas vota如es que 
interessam ao governo" e por esta raz白o podem fazer exig6ncias. Alm de um minist白rio, o PPB diz 
n白o aceitar algumas das regras que constam da Reforma da Previdencia (08/Abr/96, s/autor, editoria: 
Poltica). A Folha apresenta matria similar s6 que tratando da cobran9as feita pelas bancadas da 
Amaz6nia, Rond6nia e Alagoas: Parlamentares cobram de FHC conta do fisiologismo - Folha de So 
Paulo,12/Abr/96, autor: S6nia Mossri: Lucio Vaz, editoria: Brasil 
53 A bancada ruralistae contra o projeto de lei que aperfei9oa o rito sumario na desapropra,o de 
terras para a reforma agrria. (Bancada ruralista amea9a boicotar projeto ー  Estado de Sao Paulo, 
23/Abr196, autor: Raquel Stenzel, editoria: Gera)). A bancada mineira defende a indeniza,o a 
construtora Mendes Jロnior, para a empresa reverter perdas em investimentos no Iraque, devido a 
Guerra do Golfo, A discuss白o est incluida na medida provis6ria que cria as condi加es legais para 
recapitalizar o Banco do Brasil. (Relator de MP admite ajuda 白  construtora - Estado de S白o Paulo, 
14/Mai/96, autor: Ricardo Amaral, editoria: Economia). 
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acordos do governo com as duas bancadasTM; assinalar a possibilidade de desvios 

na armazenagem de produtos agricolas, citando dois deputados federais que se 

beneficiam financeiramente do armazenamento de graos55; noticiar o interesse do 
governo em cobrar as dividas dos agricultores inadimplentes56 e vetar apoio 
financeiro a Mendes Jqnior57; entregar cargos federais e estaduais, contrapondo o 

argumento do governo de que nao tem incorrido em prticas flsiol6gicas58; criticar o 
Executivo por ter aberto o governo a prticas fisiol6gicas59 

O editorial publicado pelo jornal Estado, chamado O dilema da democracia 
trata da reedi頭o da Medida Provis6ria de capitaliza頭o do Banco do Brasil, e da 
retirada da mesma, de artigos vetados pela bancada ruralista. Al6m da criticaa 
negocia頭o, os editorialistas apontam o desgaste de imagem, tanto da Executivo 
quanto do Legislativo. 

". ..O problema e que, ao ceder, a imagem do chefe do governo saiu 
desgastada e permitiu que se contrapusessem frases suas na abertura de 
semin白rio sobre a reforma do Estado - quando afirmou solenemente 
(cuidava dos problemas dos funcion白rios pablicos) que nao seriam atendidas 
reivindica96es que nao se adequassem ao processo social ・ a reedi頭o da 
medida provisria expurgada. Assinale-se que em todo o processo nao 
apenas a imagem da Presid白ncia saiu desgastada, como est ferida a 
imagem do Congresso, que para boa parte da opini白o publica aparece como 
o centro dos lobbies e das corpora96es, defendendo seus interesses 
particulares e nao os coletivos. 
O presidente da Repロblica ter sempre raz6es politicas que considerar 
maiores para justificar sua posi●o; j白  as corpora戸es se afastaram tanto 
daquilo que se pode chamar de opinio pdblica, cuidando apenas de 
responder de imediato aos interesses de seus representados e eleitores, que 
pouco se lhes d白  se a imagem do Congresso Nacional como um todo sai 
desgastada ou nao..." (O dilema da democracia - Estado de Sao Paulo, 
I 7/Mai/96, s/autor, editoria: Notas) 

rFH dever 'tfsGc〔］  T3云6示戸厄  etra尼stado de S白o Paulo, 20/Mai/96, editoria: Poltica 
。ど Defensor- Estado de S白o Paulo, 17/Mai/96, s/autor, editoria: Politica 
59 ~ r、一ー』 一ー ~．一一一一一“一 ‘一  一一一一”‘一一一一  一一一一”一，一  一ー一一一＝一ニ一：一  一一一  上一一‘一ー一一  一に  一一一一 L ．一一一一一 ，一 ‘一一一一一  ー」 一  一一一“一，！一一一里一  、・ノ ruoピ「にxGuuvじ  「eeuituu a meuiva PIOVISOJId que tratava ue resoiver Prouiemas ue capiwiiiagao 
do Banco do Brasil, eliminando da mesma artigos que n白o interessavam a bancada ruralista. O dilema 
da democracia 17/Mai/96, s/autor, editoria: Notas; Fora do alvo - 21/Mai/96, s/autor, editoria: Politica 
(Estado de S白o Paulo); 'No d certo apoiar o governo como cordeirinho! Folha de Sao Paulo, 
，只IMっjIap っ‘'h、r・ (ユっhriロlつ、MrHharc ~i十ハHっ・ 1rつeII 

54 Pre9o da reforma pode ficar em R$ 7,9 bilh6es - Estado de Sao Pauto, 16/Ma1196, autor: Jos白  
Casado, editoria: Politica. 
55 Adubo para safra de maracutaias - Estado de S白o Paulo, I 7/Mai196, autor: Jos白  Casado, editoria 
Poltica 
56 ~、一一一一一一！一一！一七一 z 一ー一  一 	 ．  」, 	L I ー（ブoverno insistira em cerco a inaclimpientes ー  tzstado de Sao Paulo. 1 lIMaI96. editoria: Poltica 
57 FH Hロvarろ 、Iど“~． 一一一～”一一一一一ー一“了  
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Os dois editoriais do Estado dao centralidade 白  s denuncias de existncia de 
corpora 96es, no Congresso Nacional, que exigem beneficios em troca dos votos 
para aprova頭o da mudan9a constitucional. Se no primeiro recorte apresentado 

chama a aten9ao para a necessidade de "repensar que tipo de interesses, doutrinas 

e vises a democracia brasileira representa" no segundo, salienta o desgaste da 
institui頭o frente a opinio pablica. Como ja foi indicado anteriormente, as crIticasa 

postura do Executivo atingem tamb6m o Congresso. Se o Presidente da Repロblica 
consegue justificar suas a96es, em fun頭o de raz6es polticas maiores, o mesmo nao 

ocorre com o Legislativo, que nao pode se justificar, pois age movido a interesses 

pessoais ou corporativos. Chama aten頭o ainda nesteu ltimo editorial, a constata o 
dos editorialistas de que, para a opini白o pロblica, o Congresso 白  visto como "o centro 
（わs lobbies e das corpora96 es, defendendo seus interesses particulares e ndo os 

coletivos" Apesar de a no9ao opinio publica nao estar definida, a ela 6 novamente 

dado o papel de pressao sobre os parlamentares e de justificativa a posi9ao crtica 
do jornal. 

A Folha, al6m de publicar inロmeras noticias sobre as negocia96es entre o 

Planalto e as bancadas ruralista e mineira, somada a reivindica96es de outras 

bancadas60, tamb6m opina, em editorial, sobre o tema. Um novo adjetivo se soma, 

aos anteriormente dados, aos parlamentares. Alm de corporativistas e fisiol6gicos, 

s白o tamb6m chantagistas. O jornal volta a expressar sua posi9ao de que a origem de 

tais acontecimentos est台  no pr6prio funcionamento do sistema politico brasileiro, 

mais especificamente, nos partidos polticos. 

"... Se quase ningu白m em sa consciencia acreditava que a lamentabil issima 
prtica do '白  dando que se recebe' desapareceria da noite para o dia, 
tamb白m eram poucos os que criam que se continuaria a distribuir cargos, 
favores e verbas com tanta desenvoltura. 

60 0 balc百o de neg6cios de FHC Documentos mostram como' feita a barganha (autor LudIo Vaz); 
Ruralistas amea9am pedir CPI do BB; Fazenda nega acordo com o Congresso; Governo cede a 
ruralistas para continuar reformas; Governo procura maquiar barganha com ruralistas (autor: Gabriela 
Woithers; Denise Madueno); Empreiteira doou R$ 560 mila campanha de FHC, autor: Olimpio Cruz 
Neto (1 8/Mai/96); Cronologia do lobby, Rodrigues acha 6 tico socorro a Mendes Jr. (autor Denise 
Madueno); Reivindica96es s白o "esp自rias", diz ACM, autor: Raquel Ulh6a; Lobby incluiu PT e lderes 
de empres白rios; Setor rural deve R$ 10 bi ao BB (autor: Gustavo Pat白; Gabriela Woithers) (21/Mai196); 
S/Titulo s/autor, se,o: Painel; Tiroteio (22/Mai/96). (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil) 
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O grau de desfa9atez com que se chantaqeia o aoverno ficou ciarn 
anteontem, na vota頭o da emenda constituciotaj oue両r ritea 「而F m'r 
Previdncia. A bancada ruralista est em vias de cons‘西r filiA Ail 
restringido o poder do BB de cobrar as dividas de aaricultoreる: ou sela um 
assunto completamente alheio 白  matria aue examlnav2m - Majs‘§ frrnhr 
ainda, a bancada mineira foi capaz de fazer com aue o BB repassasse R$j'#' 
門己讐！り9竺きMendes Junior, numa opera頭o, para瓦元Fg誌品ミ誌  
escassa transparncia. 
("s ph nriral Illotivo Dara esg2 gihlコI哨n -mvつ  .Ari。ム。、“"“一I ；一一、“一‘A一一＝一一1一  、一 r竺’v’γ‘』「’“、ハ‘vv PaIロ cさりdb ILUdydO vexatoria e a virtual inexistncia dA 
nartiaospo吐iCOS ,lir,ri,e. desge nnm戸  '%.n, -e -V,、。ー  -h一 A一一一一‘．．ー‘ 二  r~'‘…γー rv"''vvロ IJりuJo Ucobじ nUme・しom as exceCOes ae costume一 2s 
agrem1aCoeS braSiIeiI"as g首n h _. - I,, - - .L，べと，，、  .一一  -.、一，.．一．一I 一一一二に門～II"‘メY、ハンロ  II aoticiiaさ  b dU じorno que ieqenaas de aluouel ciue n首n 
Imrrtmem nenhuma 『112r「り  idロ  - IA -! -つ  つ  e。”七、  一““一dーーーノ、  “二．」上一了了  '''’γ‘'"‘、j''' ''c'"“』mロ IIIdIじd iueoioqica a seus atffiados O r 只iiifコdn 
IaS?tmat,引．  e -'Ie - IRnig IコL. -- ぐロ  十ハr，、つ I"” 一一一ーI一ーー一一，一  一一一ー上二  了了  ""~'"'''4y、j‘・ロ  Huc ノ  i..eytさIuvo se toma um conalomerado a mnrfn th 
「e preSen伯  nteS一  r含-' d - nnnHIコrうハ  mつe つ～、h一一  二 ‘ユー～ー一一‘一  j一 ー二二  ～γ～g、j' ILI“ンら ’'au Ud pupuldgdo, mas aoenas e to-somAntA rP にi 
meSmre' A #h!ir+-#,.-... 	ユ hコにnムっ r，、h凸Hり一ーi一 ‘，一ーn一‘一ー一‘一一二にー  ニツり’"v9' - レ‘Iロ”‘ロyc"I UdbU d じa so e a moeaa mais treauen加mente usada 
uiap' deSSe r,,ia,4r0 	 A dロqつIロn十っ'4-r 亡Lih 一A ー一一Iー一一‘一  一I二二に  ー’で‘、’一 “レ。g、‘.fuロUI、ノ I IcIJUIUりU じ uピsaientaロor, トHじ． se realmente desei2 
peIo lllenoS ,'Iimir,, ir O m・2lIJ.石に  !_i_ -f- -- - .nつh＋。 h一一一I'“一一一ー：一一，一，一一一1 r、ー’、‘’少一 ‘vJu'"'"“』‘' u 9m u uピ  iisioiogia reinante na Dolitica nacional dR vAria 
se eS ?ArIar oara acelerar a tramifrうr dっeiろと，c, ,,,z，ン、；d一一～、‘一ーー一に‘王二了 
誌s ri旨慕篇苫ぶ旨器に器農鷺乳三鷲」鷲響児翌翌 P四「mas pot世cas, 、～9、‘“レ’ロ‘， Pロlロり  uan.uヒt pwgresso nessa area." (Reduzir O CiItfl..lriIhコ  
ae b ao i-'aulo, 18/Mai/96, s/autor, Editoria: Opinio, se頭o: Editorial)61 	ー  

A solu9ao apontada pelos editorialistas, para a problem白tica das prticas 
fisiol6gicas nas negocia96es para vota●o da Reforma da Previdencia, 
novamente, a reforma poltica62. Interessante faz-se destacar que, embora as 
noticias tratem de bancadas especficas, o jornal generaliza a problem自tica a todo o 
campo poltico. Esta 6 uma questo interessante de ser mais atentamente 
Investigada, pois um n白mero significativo de noticias ou denロncias sao construidas 
em torno da expressao ou a頭o de um a nico parlamentar, o que, em si, n白o constitui 
um problema. A questao se problematiza quando noticias, tratando de casos 

particulares, passam a ser generalizadas e acabam afetando uma bancada, um 
partido poltico ou at mesmo uma institui頭o na sua totalidade. Tomando como 

61A matria 'No d certo apoiar o governo como cordeirinho' publicada no mesmo dia refora e da 
sustenta"o ao editorial, ao apresentar declara96es de parlamentares da base do governo dizendo 
que o Executivo errou ao assinalar a ced白ncia as press6es dos parlamentares dissidentes. Segundo a 
noticia o governo estaria sendo chantageado por parlamentares. (autor: Gabriela Woithers, editoria: 
Brasil). Um segundo editorial 白  publicado neste mesmo dia. Chamado Contabilidade Macabra 
apresenta um clculo das cifras gastas pelo Poder Executivo nas negocia96es em troca de apoio nas 
vota96es na C白mara de Deputados (reforma previdenci白ria, Oramento de 96, mudanas no imposto 
de renda, apoio ao sistema financeiro), os editorialistas questionam os gastos, lembrando que faltam 
duas vota加es importantes (reforma administrativa e tribut自ria) e que, se a l6gica for a mesma, 
aeraro ainda mais aastos. 
ーー U ヒ  aitoriat intituiaao bscwpuios apos exigir um equiliDrio entre solicita9oes particulares e o 
interesse geral, passa a tratar do caso especifico da bancada ruralista que amea9a instalar uma CPI 
do Banco do Brasil como tentativa de barrar cobran9as de produtores rurais e usineiros inadimplentes. 
Novamente 白  sustentada a necessidade de uma reforma politica. 
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exemplo o caso das reivindica96es das bancadas mineira e ruralista, a opinio sobre 

a raiz do problema do fisiologismo nas negocia加es entre Legislativo e Executivo 

difere para cada jornal: o Estado localiza o problema nas corpora如es, a Folha 
localiza, nos partidos polticos, mas os dois possuem em comum a estrat6gia de 
generaliza9白o dos casos, afetando a imagem de toda a institui9ao 

Os jornais passam a noticiar a derrota do governo em trs vota96es de 
DVSs, o plen自rio modifica, assim, o texto anteriormente aprovado: cai a exigencia de 

idade minima, para a aposentadoria dos servidores;6 restabelecida a aposentadoria 

especial, para os professores universit白rios, e extinta a limita頭o na paridade entre o 
valor das aposentadorias e o salrio dos servidores da ativa63 

Dois pontos relativos a imagem do Congresso Nacional se destacam nos 
noticirios: a rea頭o do Planalto a derrota 白  o primeiro deles: critica ao 

corporativismo do Congresso Nacional; amea9a de retalia9es aos parlamentares 

"dissidentes"; tentativa de se eximir da responsabilidade, deslocando-a para o 

legislativo; tentativa de mitigar o desgaste, em fun9ao das prticas fisiol6gicas nas 

negocia 96es 4 

"As derrotas na vota弾o da Reforma da Previd6ncia levaram o porta-voz da 
Presidencia, Sergio Amaral, a fazer criticas duras contra o Congresso 
Nacional. 
"O Congresso votou claramente pelos privilgios. O governo cumpriu sua 
parte ao enviar a Reforma. A minoria do Congresso n白o assumiu sua 
responsabilidade", disse..." (Planalto critica "minorias" do Congresso - Folha 
de Sao Paulo, 23/Mai/96, s/autor, editoria: Brasil) 

"Ap6s a derrota na vota●o da reforma da Previdencia imposta pelos 
prprios parlamentares aliados, o governo resolveu que vai tratar a "po e 
白gua" os dissidentes. "Os aliados ao governo mostraram sua cara", afirmou 
o lider do PFL, Inocencio Oliveira (PE). "Foi um teste para o governo saber 
com quem pode contar." A primeira medida ser isolar os traidores. Quem 
votou contra o governo pode esquecer promessas de cargos para 

63 Governo perde trs vota戸es no plen白rio - Estado de S白o Paulo, 22/Mai/96, s/autor, editoria 
Poltica. 
64 Planalto critica "minorias" do Congresso - s/autor; Governo sofre derrota e amea9a retirar emenda - 
autor: Denise Madueho (23/Mai/96); 'Governo n奇o atende o Acre'; Sltitulo - se9白o: Painel; Tiroteio 
(s/autor)(25/Mai/96); Derrota foi vista como alvio - 27/Ma1198, autor: Valdo Cruz; Marta Salomon 
(Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil); Perplexo, governo se recusa a assumir sua pamela de culpa ー  
Lideres amea9am isolar parlamentares dissidentes (23/Mai/96); Sucess白o de derrotas faz FH reavaliar 
metas - 25/05/9 (Estado de S白o Paulo - s/autor, editoria: Politica). 
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apadrinhados..." (Lderes amea9am isolar parlamentares dissidentes - 
Estado de Sao Paulo, 23/Mai/96, editoria: Poltica) 

A rea頭o dos parlamentares a s noticias, segundo ponto, aponta o 

descontentamento dos deputados federais, em rela9ao a crticas e amea9as oriundas 
do Planalto65. 

''...- "Se tentarem retaliar, ser muita burrice, porque o Congresso pode 
assumir o espirito de corpo e o nomero de dissidentes pode aumentar", 
afirmou o deputado Pauderney Avelino (PPB-AM). A bancada do PPB, que 
cont白m 27 dissidentes, tem o apoio total do lider Odelmo Le含o (PPB- MG): 
"Se houver deputados com posi頭o contrria, nao serei eu quem vai obrig- 
los a votar contra o seu sentimento."..." (Press白o e amea9as de retalia戸o 
irritam rebeldes - Estado de Sao Paulo, 27/Mai/96, autor: Cludia Carneiro, 
editoria: Poltica) 

"O governo est sendo in白bil. N白o aceito recados malcriados do Robocoo". 
afirmou Trindade, referindo-se ao porta-voz. Robocop 白  o personagem do 
filme de fic 白o, meio rob6, meio humano. 
O lider do PPB, Odelmo Leo (MG), afirmou n白o aceitar aualauer forma de 
retalia'o: "Exijo respeitoa minha bancada. Essa 白  uma Casa leaislativa aue 
tem sua independencia", disse..." (Dissidentes J fazem amea9as - Folha'de 
S白o Paulo, 28/Mai/96, autor Denise Madueho, editoria: Brasil) 

E interessante destacar, nos recortes de notici白rios acima, que os dois 
jornais apresentam declara96es utilizando as mesmas fontes 

As posi96es dos jornais frente a s derrotas sofridas, pelo Governo, na 
tentativa de vota頭o da Reforma da Previdencia, s白o expressas atrav6s dos 
editoriais. O Estado, com o editorial Servio prestado ao Pas , analisa as 
dissidencias dos deputados dos partidos da base de apoio do Executivo nas 

vota96es dos trs destaques. 

"... As vota加es de quarta-feira poderiam ter sido evitadas: bastariam 
a堅mas manobras regimentais das lideran9as ao registrar que nio havia 
'iou aeputaaos presentes, ou a orienta●o para que se esvaziasse o 
pienano. Lssa opera9白o fora realizada com 白  xito na tera-feira, quando se 
aeciaiu nao votar. Se o presidente da Repablica (e a decis台o foi dele e 
tarnDem dO presidente da C含mara, sem cuja concord白ncia nada se faria) 
aeterminou a seus lideres que se votasse com qualquer nロmero em 
訓enarIO,ti , poI"que Cheaou .. Conc tIs首  - -' - -,I Ip n nrロrI、 rm -,I Ip n nrロrI、 rmロ ae - "", ，、つ一一hHハ  γ‘し’''"I'ノ,'v' pJJI '.4Uくニ  L.,I icyuu d .duuriciusao ae que o pre9o que estava pagando 

65 Governista reage a ataque do Planalto ao Congresso - autor: Gabriela Woithers; Denise Madueho; 
Deputado nega fisiologismo; Faria de S culpa o governo; Srritulo - se戸o: Painel; Tiroteio (s/autor) 
(25/Mai/96); Dissidentes j fazem amea9as - 28/Mai/96, autor: Denise Madueho (Folha de Sao Paulo, 
editoria: Brasil) Presso e amea9as de retalia頭o irritam rebeldes - Estado de Sao Paulo, 27/05/96, 
autor: Cl白udia Carneiro, editoria: Pol itica. 
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por buscar conciUar, encontrar o caminho do consenso era alto demaic nar 
sua imagem, para sua autoridade e para a autoridade daPrsidAn請  fl 
deputado Lus 則uardo Magalhaes havia feito id'ntica considerr'.n' 
prosseguir no caminho das negocia96es com N deoutadosehn訟 q 
exporia o Congresso, desmoraliza負o total. Dever.:se一ia nnis, votar1 C 
importante nessa decisao de correr o risco de Dercie戸- --u 7 I--aue 	漏ぶIa『5 
presidente da Repロblica comunicou aos defensnr's'dos hiteresses 
investi費二aos representantes politicos das comorao応oこg話器ぷ品
照！S. Em outras palavras, mandou dizer, Dela dec扇面 1e nるssる；弱誌ミ  
que coloca a Presidencia acima do jogo necessrio. mas 証§ativn rnnit; 
vezes desmoralizador da busca do consenso, como se fosse esse, e no o 
一  一一‘一 	 ・  ・ . , ． 	 ‘ ー  ’ー  ーー  ’ーーー~ ~~~~，  ~ ‘'"v 	v 

いー’J''‘、～、・～ vロ、ノ Iロu,u,'J iivIdjjt. siauior A riifnrtコ- r'J,-十コぐWv 

A leitura da derrota do governo, feita pelos editorialistas, aponta para uma 

"poss ivel" mudan9a de postura do Presidente da Repロblica frente aos interesses das 
"corpora加es". Segundo esta visao, o governo preferiu "correr o risco" a ceder e a se 

submeter a barganhas. E interessante comparar esta leitura com aquela feita pelos 

editorialistas da Folha, no editorial E dando que se recebe. Segundo este, o governo, 

ap6s ceder em muitos momentos, foi atropelado pelos membros de suas bancadas 

Diferentemente do Estado, os editorialistas nao percebem uma mudana de postura 

no governo, mas defendem que a mesma deva acontecer 

】’か8讐e竺土P9ucas horas depois de um pronunciamenfn rwesidencial 

恕巴豊き竺也e apelo em favor das reformas. N面ia mesm晶姦諾U m 
caravana empresarial de propor6es ineditas foi a Brasilia para, entre outras 
89り己き99りr,「 rapidez na aprova頭o das reform云Sー可g品‘i誌6諾‘「i諾品  
no Congresso. 
Foram trs derrotas em destaques 白  reforma previdenci白ria As enrnnr-Pes 
comemoram. Funcionrios pロblicos ep rofesswes de unIVersIdades'pbTcas 
tiveram privilgios assegurados. Perdi a sociedd'' 
O sinal, pssimo. O ciue esperar da reforma adminiqtrnthia, da reforma 
tribut白ria ou mesmo dos outros destaaues aue ain1se rri 
As derrotas ocorrem depois da cria,od e um ministArin d姦ado s6a 
articula9ao poltica. Com  distribui弾o de caraos, favnrag ' vるrh;Q 
生negocia戸o da reforma prevldenciana continu云r nor v!ri 
豊da, mas o cacife poltico do qovemo fica reduzido.Ccioca:sen;t炭 I Iri do 
9ia at mesmo a revis白o de toda a estra.. 	 面が両扇ご誌デ誌u 'ind誌 
凹o竺de hoje conferida a essas batalhas con血品品誌 teご品晶’；叢誌  
aO Tsri,r,- e mndP”，慣  .. 	”、一ーdニ二に』ジ二“二二77~~ 94%. ー～"a"I LQI IL'...J どv 一 ’しロv"'vc'cIIuヒI'I目  u pouco em mudancas de neso 
I nora ae tazer uma an白lise Custo-benAfirfr nh jロfjvつ。  fri一  I 一 ' ．一ー一ー一 
聖！nda.“三,、！やrromper de forma absoluta 戸範品品 qu誌る「‘ミこに【】  

66 o Outro editorial intitula-se A realidade dos ndmeros e analisa a base de sustenta,o do governo e 
as possiveis estratgias que o Executivo pode utilizar para aprova●o das reformas. (Estado de S白o 
Paulo, 24lMaiJ96, s/autor, editoria: Notas) 
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O nruernn foiat「ODelado nnr .._nnn門r。。。ハ  .h～、ー  -、”、I 一一”一一』：一一一一一一 ニマー～""v~‘ロu ..qJclauu .,ui urnしunqresso Insensivel一 Dara dI7Pr n minimr 
ド ifs a flf1'r ra Ca「「u月nRrn nnつn十ハ mつic，ハーーーーーーー ‘二一一‘二にニー ’…’…ーー  'v'v' AI I4ロ5 'AQ しロI'udgeril, quanto mats o aoverno d自  aos nnItirrに  m口nre 
receDe, e mais tira cIe fnt1コ  - にハr、i凸べっH。 ”iz ハー山、  ,'-．一 Aニ二二にー二 …で～ー  F茄崩‘§言；'F‘品覧｝謂 as累胃聖監黒鯉く豊貿e No筆や勲e ー  ’ー～ーー～ '‘ョ、～’ー“vIロvJロ・  iautor, taitoria: opinio, se'o: Editorial). 

A partir do ms de junho de 1996, a Folha deixa de dar centralidadea 

Reforma da Previdencia, e passa a tratar enfaticamente do Oramento Federal67. O 
Estado, por sua vez, continua a tratar do tema, mas de forma indireta, concentrado 
seus notici白rios, colunas de opinio e editoriais no baixo quorum no plen白rio68 e no 
fisiologismo e corporativismo na politica brasileira, sem falar, especificamente, da 
reforma da Previdencia69. A partir de setembro de 1996, a emenda da reelei頭o para 
Presidente da Repロblica passa a ser tpico central deste iornal 

3.2 l Como repercutem as negocia如es entre os leitores 

Durante o perIodo em que ocorrem as vota96es da Reforma da Previdencia 
na Camara de Deputados, ha significativa manifesta頭o de descontentamento dos 
leitores dos jornais com as a96es dos parlamentares 

As cartas publicadas no Estado criticam as prticas fisiol6gicas nas 
negocia96es das vota96es das reformas70

, os privil6gios dos polticos71, entre outros ‘一ー～172 -，一一  
temas -. Alguns exemplos esto selecionados para ilustrar 

67 Embora o tema Oramento da Unio j白  venha sendo desenvolvido no jornal anteriormente, passa 
agora a ter centralidade. Nさo tratamos dele neste momento, pois e o tema do captulo VI. Apenas 
duas referncias que ligam o Congresso Nacional e a Reforma da Previdencia foram encontradas na 
Folha entre junho e dezembro de 1966 que sao: Ljderes avaliam que a base governista est cansada 
- 14/Jun/96, autor: Marta Salomon; Daniela Pinheiro; Denise Madueno; Elei 百o p自ra reformas por dois 
meses - 071Aao196. autor: Marta Salomon: Denise Madueho (editoria: Brasill. 
68 No limite -12/Jun196, s/autor; Ausncia a vota戸es foi de at 121 deputados, s/autor; As falas ー  
slautor; SI titulo - s/autor, se弾o: Jogo R白pido (13/Jun/96); Ausncia de deputados atrasa trabalhos - 
03/Jul/96, autor: Jo白o Domingos; Deputado paulista 6 o tucano mais in fiel - 04/Jul/96, autor: Mara 
Beraamaschi (Estado de Sきo Paulo. editoria: PolItical 
69 Ainda o fisiologismo - Escreve sobre o fisiologismo na prtica politica brasileira. (09/Jun/96, autor: 
Oliveiros S. Ferreira); Apoio - 15/Jun/96, s/autor; Representa戸o corporativa - trata do sistema de 
representa弾o no Brasil. (16/Jun/96, autor: Oliveiros S. Ferreira); Desencontros perigosos (19/Jul/96, 
editoria: Notasl (Estado de S含o Paulo. editoria: Political 
7O Po e circo?, de Silvio R. Bertilacchi, Campinas - 20/Mar/96; Na marra, de Eug白nio Atbe Smith, So 
Jo白o da Boa Vista; Poucas e boas, de Hugo Maia; Reforma espetacular, de Vivian Ruici de Azevedo, 
Capital (22/Mai/96); 'Chupacabras' nacional, de Alberto Braz, Santo Andr (23/Mai196); Infmia em 
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"A imprensa noticiou alguns motivos e motiva96es para que os congressistas 
votassem contra o governo matrias de grande interesse. Um deputado 
paulista assegurou que tirou alguns votos do governo e pessoalmente votou 
contra "porque ficou aborrecido com o tratamento que lhe dispensou o 
presidente da C自mara". Um senador, do Amazonas, porque espera h白  dias 
uma audiencia com FH e ainda nao foi recebido. Toda a bancada de 
Rond6nia votou contra porque a tia de um deputado n白o foi nomeada para a 
LBA. Outro senador, para forar o governo a encerrar uma devassa da 
Receita em suas empresas e contas pessoais. O pessoal do PT porque o 
partido s floresce, aparece e cresce quando h白  uma crise. Como se ve, 
alguns nobres congressistas n白o esto preocupados com o Pais, com a 
economia e o Real. Votam motivados por problemas menores, questes 
pessoais, suscetibilidades. Sao estes fatos aue nos levam a oensar aue o 
」一一一， I一一一  よ  一一一一＝一ー．一一  r・一 に二一一一一三  ”74 meinor e arranjar um トujimon."ー  

"O Brasil e mesmo um pais devoto, tanto que at o "santo parlamento", 
numa liturgia macabra, devora a h6stia profana, no caso, feita pelo p白o que 
o diabo amassou, num ritual de rezas e ladainhas que elevam a maxima 
franciscana ao m白ximo da banalidade e do descalabro. A mon白stica frase "白  
dando que se recebe", pronunciada por urn iluminado da Idade M白dia, 
obscurece a casa dos representantes do povo e 白  banalizada no "toma-l白- 
d-c白". Parte da sociedade, acoplada ao Parlamento, imp6e certas regras e 
nega-se a dividir o p白o. Outra parte, com a inteligencia subestimada, 
distancia-se, num individualismo filos6fico, mascarado pela indiferena e 
resigna'o. Quanto ao resto, a grande massa alheia a seu poder, quando 
nao marginalizada nos desvios da corrup9白o e da violncia, entrega-se 白  
rotina pesada da batalha pela sobrevivncia. Conformada, numa devo頭o 
sincera e simples, pede foras, rezando aos p白s do santo protetor, sem 
entender bem por que sempre d白  e nunca recebe..." 

"Diante das negociatas, conchavos e despudorada barganha entre alguns 
politicos e suas bancadas, como se estivessem em alguma feira-livre, n6s, o 
povo, sentimos vergonha da prpria honestidade e honra. E agora 

BrasIlia, de Roberto Gomes Caldas Neto, Capital (22/05/96,); Infla頭o de imoralidade, de Raymundo 
Penha Forte Cintra, Botucatu; E carnaval, de Alcer Lima de Abreu, Campinas (Estado de Sao Paulo, 
secao: Esoaco aberto. tema: Polticos Brasileiros) 
71 No balano das horas, de Carlos Trabolde, Capital; 'Turismo parlamentar', de Antnio Rochael; De 
olho nas contas, de Adriana Arruda de Toledo Murguel, Jaロ; Drago da maldade, de Egon 
Buhnemann, Capital (22JMai/96); Dever e obriga9百o, de Inger B. Dreyer; Lembrete para elei 台o, de 
Andr Miguel Osser; Cultura da mamata, de Manuel Morales; Custo de congressista, de Paulo Dias 
Neme (capital, 27/Mai/96); Sonho de Vigny, de La白rcio de Almeida, Araraquara; Combustvel do 
interesse, de Jaime Cavarzan, Araraquara (01/Jun/96) Estado de S白o Paulo, se"o: Espa9o aberto, 
tema: Politicos Brasileiros) 
79 -、一一I一．一  ~一一一血一一 ！一一  一』 一一  ~一，．一 I一1一  ~一一一一一  一1一  A 一一，ー一」一  ”、一一＝‘一，、  ーーユ：一一  一  一一一一一一一：一里一  一，ー  ノ、一一ーー一一一一  - i-'ocier と  conomico ae ヒ  uvaiao iamos ae A naracie (Uapitaり, critica a composiao ao uongresso 
Nacional salientando que existem 30% de empres自rios entre seus membros, o que nao reproduz, 
como deveria, a sociedade. (20/Mar/96); A carta de Luiz Santilli Jr., devido as derrotas nas reformas, 
sugere que o Presidente explique de forma mais clara ao pロblico a importncia das reformas; Algo de 
podre no ar, de Carlos Olail de Carvalho, critica o Senador Jader Barbalho. (Capital, 22/Abr/96) 
Estado de S白o Paulo. seco: Esoaco aberto. tema: Politicos Brasileiros. 
~A carta A vontace tambem sugere a aissolu9ao cio uongresso Nacional, por preceDe-lo como 
empecilho em raz白o dos interesses corporativos. Humberto Barchi, Assis (Estado de S台o Paulo, 
21/Mar/96, se9白o: Espa9o aberto, tema: Governo FH) 
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senhores? Corno vamos agir e reagir diante da inverso de valores? De 
circo. rnambernbe o Congresso est se transformando em camel6dromo 
tegiativo,9nde a chantagem poltica e a troca de favores escusos s白o 
rettasa luz ao aia e nas dependencias da Casa de Leis. Pagamos a conta da 
しonstituiao cidada (sic), cuja discuss負o e promulqa瞬o consumiu 
aproximaciarnente dois anos, com muito acordo de gaveta e gasto de 
ainneiro publico. Novamente, somos obrigados a pagar a conta do 
しongresso anacronico e deformado. Esto mais preocupados em saauear e 
sangrar.a Na頭o que em legislar para o povo. As reformas s含o necess白rias. 
ir，§．  estao sencio proteladas por alguns que ainda querem tirar proveito 
pOHCO-TlflanceIro ou nao querem mudar a situa弾o de nababo em Que se 
encontram:' 

As cartas publicadas pelo jornal Foi/ia tratam dos temas: crticas a posi9o 

do jornal75; falta de qu6rum no plen台rio76; privil6gios dos parlamentares77; crtica aos 
parlamentares da base de apoio do governo78; entre outros temas79. 

"Os editorialistas e articulistas da Folha de S白o Paulo teimam dolosamente 
em tomar os interesses do pais como se fossem os interesses exclusivos do

presidente. 

Diariamente eles comemoram, irrespons白vel e cinicamente, as derrotas das 
propostas cio governo no Congresso destinadas a reformar o Estado, como 
se etas constituissem questes do interesse exclusivo e p essoat do 
presidente. 
Chegam a elogiar o Congresso constituido, como 白  do dominio pロblico. em 
sua maioria, por parlamentares fisiol6gicos defensores de interesses 
corporativos e principalmente das suas reeleic6es." 

74 Ascartas citadas sao, respectivamente: Pblico e privado, de Mana das Dores Fernandes, Capital - 
211Mai196, tema: Governo FH; Pals devoto, de Fl自via do Vai Rodrigues De Giovani, Ribeiro Preto ー  
22/Abr/96; 'Came/Os da Repblica', de Silvio R. Bertilacchi, Campinas - 27/Mai/96 (tema: Pol iticos 
Brasileiros) (Estado de S台o Paulo. seco: Esoaco aberto) 
78 一一一一一ニー二一＝一  一に：一一  一」一  A一‘一一：一  一』二一  A ー一．一 f一  入‘一．一一一  入ーーーー  ノ、一一一』一  ．』h ーハI．‘一一”、h．ノ、一一一：A．ーニ  ーじomemora9ao cinica, ae intonio ae A raujo じnaves, uampo じ  ranae, Mb, '4U/MarIりb; uonsciencia 
tranquila, do deputado federal Newton Cardoso do PMDB-MG que destaca a rela9o entre imprensa e 
polticos; Cumplicidade proveitosa, de Leiser Antonio Mateus da Silva, Sao Paulo, SP; Sem 
fisiologismo, (25/Mai/96); A戸o da esquerda, de Jolui Ventura Ramos, Caxias do Sul, RS, 01/Jun/96, 
criticando a postura dos partidos de esquerda e do jornal (Folha de Sao Paulo, editoria: Opini白o, 
seco: Painel do Leitor). 
76 Mamata para todos, de Audrey Castahon de Mattos, Bauru, SP (Folha de S白o Paulo, 25/Mai/96, 
editoria: Obini白o. seco: Painel do Leitor) 
77 Cumplicidade pro'eitosa, de Leiser Antonio Mateus da Silva, S白o Paulo, SP (Folha de Sao Paulo, 
25IMai/96. editoria: Opiniao. seco: Painel Do Leitor) 
78 	一一一‘一  一一一一I一一一一  ー 1-aDula moaerna - aesquaiinca tanto o t'restaente cia 1(epUDIlca, como os parlamentares aissiaentes 
da base do governo. (Gilberto Rios, S台o Paulo, SP (Folha de S白o Paulo, 25/Mai/96, editoria: Opini含o, 
Secao: Painel do Leitor) 
79- 一‘一一一  一ー一一一ーI一一一一一，「．、一 I,一一,一一一，一  一1，一 lI 一一  一一  ~Sobre a reportagem 'Profissionais est白o h台  30 anos no poder': Poltico profissional, de Prisco Viana, 
deputado pelo PPB-BA, Brasilia, DF, 27/Mar/96. Sobre o excesso de espa9o no painel do leitor a 
cartas de deputados: Espa9o, de Marcelo Prista de Castro, S白o Jos白  dos Campos, SP, 29/Mar/96. As 
duas cartas tamb白m sao de critica ao jornal; Subservincia do Congresso, de Elisabeto Ribeiro 
Gon9aives, Belo Horizonte, MG, 02/Jul/96; Outra vez, de Jorge Ornar F. Oliveira (Campinas, SP), 
13/Jun/96; Metamorfose, de Rene Adnani, Jundiai, SP, 14/Jun/96 (Folha de S白o Paulo, editoria: 
Opiniao, se,o: Painel do Leitor). 
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難灘麟蕪麟鷲blica, seprprias.plicidade 

麟鷺鱗難鱗麟  

O que h白  em comum nas cartas publicadas pelos dois jornais e a critica ao 

Congresso Nacional, desqualificando os membros da Casa Parlamentar. A opiniao 

dos leitores acaba por constituir-se em um respaldo a s posi96es assumidas pelos 

jornais. As cartas acabam por respaldar as argumenta加es dos jornalistas e 
editorialistas sobre o descontentamento da opinio pロblica com as atitudes dos 
parlamentares. No Estado, o destaque est no jornal publicar duas cartas que 
sugerem o fechamento do Congresso Nacional. Em rela頭oa Folha, h白  uma questo 
interessante, que e a critica ao prprio jornal, a cobertura ao Congresso Nacional. A 
op頭o pela publica頭o destas cartas de crtica a imprensa, de certa forma, amplia a 
credibilidade do jornal. 

3.3. MId/a X Congresso.- a lei de imprensa 

O conflito entre a imprensa e o Poder Legislativo tem como estopim as 

matrias divulgadas pela Folha sobre o destaque apresentado pelo deputado federal 

Nelson Gibson, tentando manter o benefcio previdenci白rio. A serie de matrias e 
editoriais sobre os apoiadores do destaque, com a divulga9含o dos nomes e telefones 
dos parlamentares, dos protestos da opinio publica, as justificativas dos deputados 

em cartas e entrevistas tensionam as rela96es entre a imprensa e, num primeiro 

80 A 一  

,s cartas sao, respectivamente: ComemoraGrande, MS - 20/Mar/96; Cumplicidade proveitosa- 25/Mai/96 (Folha de So Paulo, editoria: Opinio,鷲灘騰芦ujo Chaves, CampoSilva, So Paulo, SP 
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momento, ao deputado federal Nelson Gibson. O jornal publica di白logos nos quais o 
parlamentar faz amea9as aos jornalistas: "A senhora est ofendendo os deputados 

Nenhum deputado 6 enganado! Vou ao microfone dizer isso, o que a senhora est 
dizendo dos deputados'81; "vocs vo ver. Eu sou o rei飢or da Lei de Imprensa e vou 
lascar vocs'二  "Voc fica anotando tudo, ndo 6 para anotar. Eu n白o dou entrevistas自  
imprensa'82. Os noticirios mostram o descontentamento do parlamentar com a 

atitude de seus colegas e com a intensa manifesta,o da imprensa sobre o caso 
Entre v白rias mudanas, em discussao e em andamento na Casa Parlamentar, h白  
uma que diz respeito especificamente a imprensa: a lei de imprensa. As criticas dos 

jornalistas da Folha, ao deputado federal, Nilson Gibson, trazema tona a discusso 

da nova lei no momento em que o parlamentar amea9a "propor mudan9as na Lei de 
Imprensa para restringir a atua戸ode pmalistas na Cmara・β3.3 Neste momento, a 
polmica se restringe 白  divulga頭o, do jornal, das ameaas do congressista. O jornal 
chega a publicar um editorial, questionando as ameaas do deputado imprensa 

'' Por mais inexpressiva que seja a figura de Nilson Gibson. 白  inadmissivel 
que um deputado fa9a amea9as cortra a liberdade de imnrensa -sa nar 
defender um infame privil白gio."(Infame - Folha de S白o PauIoJ9/Fev/96,s/ 
autor, Editoria: Opiniao, sec白o: Editorial) 

Novos fatores acabam por alterar este quadro. As negocia96es entre partidos 

e parlamentares da base de apoio do governo, com o Planalto, para a vota頭o da 
emenda da Reforma da Previdencia, geraram a divulga9ao de noticias, denunciando 
prticas fisiol6gicas, conforme j自  foi visto. O tema da lei de imprensa volta 白  s 
manchetes dos jornais, agora em fun頭o de um pedido de urg6ncia para a vota9o 
da matria na Camara de Deputados. Se o Estado nao vinha dando aten頭o ao 
tema, com a proposta de vota頭o em urg6ncia, a lei de imprensa passa a ser noticia 

nos dois jornais. A similaridade nao para ai, aparece tamb6m nas raz6es, divulgadas 

81 E a resposta do deputado federal a pergunta da rep6rter da Folha se o parlamentar havia enganado 
seus colegas ao pedir a assinatura para o destaque. Iniciativa de Gibson causa confus白o na Camara ー  
Folha de Sao. 161Fev196. autor: Denise Madueho: Paulo Silva Pinto. editoria: Brasil 
82 - 一一一L上一,一  一1一一一一一一一一  一  一」ーーーユー」ー  一1一一一一一上一一上一  一一一一  一一  一  一一 ‘一一 	 一一．一  一  一一  一  ”一Lー  一一一一  一一一＝一一  ー # matena aescreve o aeputaao aescontente com seus coiegas que assinaram a iista, mas apoiam 
ao extin弾o do IPC. Alm disso, descreve o conflito entre o congressistas e o jornalista. 'Vou Jascar 
vocs'. ameaca Gibson - Folha de S白o Paulo. 17/Fev/96. autor: Denise Madueho. editoria: Brasil 
83 'Vou Iascr vocs', amea9a Gibson - Folha de S白o Paulo, 17/Fev/96, autor: Denise Madueno, 
editoria: Brasil 
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pela imprensa, que baseiam o pedido de urg6ncia. O Estado divulga que o deputado 

federal, Paulo Heslander (PTB-MG), vai pedir a urgencia da aprecia頭o da matria 
"porque uffimamente nenhum parlamentar pa山mudar de voto, pois passa a ser 
acusado de fisiologismo"TM 

A Folha tamb白m divulga o fato, e entrevista o deputado federal, Pedrinho 

Abro(GO), lIder do PTB na Camara, e um dos assinantes da lista, e pergunta se a 
urg6ncia requisitada naquele momento "i.. n白o pode ser interpretado como casusmo 
de deputados que se sentem atingidos pela imprensa?' 5 

A desistncia do pedido de urgencia tambem 6 matria dos dois jornais. A 

Folha opta por uma matria, divulgando posi96es de discordancia de parlamentares 
com imprensa, como se v: 

"...Discursos 
Deputados fizeram discursos agressivos contra a imprensa ontem no 
かen白rio. 
Newton Cardoso (PMDB-MG) chamou os jornalistas de "cachorros". Marcio 
Reinaldo Moreira (PPB-MG) usou o adjetivo "vagabundos". 
"Estamos acostumados a apanhar e abaixar com medo. Nao gosto de 
jornalista e nunca gostei, porque eles mentem", disse Cardoso, que 
defendeu a aprova頭o do projeto para punir "os covardes da imprensa 
nacional'1....1' (Lderes decidem n白o apressar vota戸o - Folha de S含o Paulo, 
29/Mar/96, autor: Augusto Gazir, editoria: Brasil) 

O Estado publica um editorial chamado Um projeto infeliz, no qual discorre 

sobre a proposta da lei de imprensa. 

"As lideran9as agiram com bom senso ao retirar sua assinatura de 
requerimento que pedia que o projeto de lei de imprensa fosse votado em 
regime de urgencia urgentissima. Em tramita,o durante anos, alguns 
deputados queriam que fosse votado a trouxe-mouxe. N白o s6 queriam, 
como, escudados em suas imunidades parlamentares, lan9avam da tribuna 
insultos contra profissionais de imprensa. O motivo do requerimento de 
urg白ncia urgentissima - que s6 n白o foi para a frente em virtude da rea,o 
que a providencia provocou -e que muitos deputados dizem ter sido 
agravados pelo notici白rio dando conta de que houve prtica de fisiologismo 
nas ltimas vota96es no Congresso Nacional Ora, se esse e o motivo 
determinante, poder-se-ia arg0ir perante o Supremo a suspei頭o da Camara 
por votar uma lei que impedir 白  imprensa policiar aquilo que se passa no 
Congresso. N白o apenas no Congresso. Tambm no Executivo federal, nos 

84..、一一,一一一  ーし  oniorme a noticia, vanos lideres do governo na Camara assinaram a lista com o nedido de 
urgencia. Deputado pede urgncia para Lei de Imprensa - Estado de S白o Paulo, 26/Mar/96, s/autor, 
editoria: Pol itica. 
85 Petebista desconhece projeto - Folha de S白o Paulo, 29/Mar/96, autor: Augusto Gazir, editoria: Brasil 
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Executivos e Legislativos estaduais e municioais. Se. como declaroii o 
deputado Paulo Heslander, o deputado nao pode mais mudar de oninin 
atendendo a um pedido do governo, pois a imDrensa o 2etJS' d 
fisiologismo, que liberdade ter a imprnsa cara noticiar aUe hOLJI 
mudanas de posi頭o, que esta ou aquela licitaco teve cartas marcadas 
que em tal ou qual hospital houve desidia e morreram Dacientes 前可n 
projeto de lei que o Executivo (qualquer deles) enviar nu nviniian 
Legislativo (idem) trar maleficios a uma cateaoria Drofissional nu 
econ6mica,a economia em geral? Nenhuma. 、  Muitos' mAmhrncd5 
Congresso Nacional se deliciaria斤i ouvindo suas vozes na Voz do Brasil e 
nada lendo sobre eles na imprensa.. 
Sentindo-se ofendidos, porque se falou de fisiolooismn (nor niie n白n 
investem contra o governador Tasso Jereisatti?). h白 doutad6 nu'nuer5 
encilhar os meios de comunica●o pela asfixia financeIra ー  Esauるcen-s th 
que um dia o Congresso vai ser de novo acusado de s6 fazer jcon th lobbies 
e a hrkiar interesses r.」Pm n _z ..f.n .. arろ  。  -十  ,.一  .,、‘，  - -一二にメ-。  -言二二二二γ γ 門‘’ど‘a''"“ン‘cJocユ w ueiij o uピienaera, enzao, ao aue vier?' (Um nriAfn 
Inrellz - estado de S白o Paulo, 30/Mar/96. s/autor. editoria: Nntas、86 

As crticas feitas por Arnaldo Jabor, comentarista da 1V Globo, a 

parlamentares fisiolgicos, que teriam trocado seus votos por favores na vota,o da 

Reforma da Previdencia, gerou novo atrito entre parlamentares e imprensa 

Segundo os jornais, os parlamentares se revezaram na tribuna para reclamar dos 

jornalistas, defendendo a si e a institui9ao, e querendo processar o comentarista. A 

lei de imprensa volta aos noticirios87, O caso Jabor tem significativa repercussao na 
opini白o poblica, se levarmos em conta, para esta constata,o, as cartas publicadas 
pelos dois jornais88. Duas delas, selecionadas, servem como exemplo 

"Sugiro aos deputados que querem processar Arnaldo Jabnr nor difma-n 
e cal,nia que processem tambem o povo brasileiro pelo que est falando 
nas ruas a respeito deles h白  muito temno" 

86 Outro editorial 白  publicado pelo Estado, chama-se O senador e a lei de imprensa. Segundo o 
editorial o senador Jader Barbaiho acusa o jornal e a jornalista que fez a reportagem sobre denロncias 
no Banco do Brasil de crime. A partir desta polmica o editorial faz extensa crtica ao projeto da lei de 
imprensa e os parlamentares que o apoiam. (Estado de S白o Paulo, 1 8/Abr/96, s/autor, editona: 
Notas). 
g7-、一」一一一一‘一ー一一  一‘一一一一一  ，一一一一一一一一  一I一一一ーI一  一一一一 里,一  v'Parlamentares atacam imprensa durante sesso - Estado de S白o Paulo, 30/Mai/96, slautor, editoria: 
Politica; Deputados querem processar Jabor por difama戸o e callnia - Folha de S白o Paulo, 31/Mai/96, 
s/autor. editoria: Brasil. 
88 -一  - 一ー  一，一  ， 一 に一  ,、一ー‘一一  一」ーー  ハーーェーー  ーーーー」一一一一， 一ー  一」ー  ハーー1 一  h一一工一ー一，  一， 一  ．へ一,一一工一一型 一  一  ,．一L 一一一一里ー  ユ  ー Jabor, de Luiz Carlos dos Santos, coordenador do Centro Pastoral de Orienta,o e Educaaoa 
Juventude; de Paulo Silva Filho; de Kieber Ponzi Pereira (S/titulo, Sao Paulo, 01/Jun/96); Retrato da 
burrice, de Pedro Coutinho Neto; de Marco Antonio R. de Castro; de Mauricio Machado (S/titulo) (S白o 
Paulo, 21/Jun/96) (Folha de Sきo Paulo, Editona: Opinio, se頭o: Painel do Leitor); Congresso 
indignado, de Antonio Cl白udio Penin, S白o Caetano do Sul; Arnaldo Jabor, de Antonio dos Santos Teles 
Carvalho, Capital; de Reinaldo J. P. Leite, Embu; de Edvaldo J. Rodrigues, S白o Bernardo do Campo 
(S/titulo)(01/Jun/96) (Estado de S白o Paulo, editona: Espa9o aberto, tema: Politicos Brasileiros). 

152 



''Sr. Jabor, parab白ns pela coragem e pelas verdades ditas em um veculo de 
comunica9ao que atinge todos os pontos de nosso pais. Os congressistas, 
principan'nente o presidente da Camara, deveriam pedir desculpas a 
popuia9ao por serem to promiscuos nas atitudes. Nossa democracia iamais 
se tortalecer com politico que s6 pensa em sl"89 

A Folha divulga noticia segundo a qual o Presidente da C含mara de 
Deputados, Luis Eduardo Magalh白es (PFL-BA), garante que o pedido de urgencia na 
tramitaro da lei de imprensa nao ser levado a efeito90. A partir deste momento, a 
Folha passa a apresentar uma s6rie de matrias, tratando do possivel formato do 
projeto da lei de imprensa a ser votado91 

E importante destacar que a polmica entre imprensa e Congresso Nacional 

gera um conflito entre a Folha e um parlamentar, o deputado Gibson. A repercuss白o 
do caso acaba por levar alguns congressistas a pedirem a urg6ncia de an白lise da lei 
de imprensa. A imprensa da centralidade ao tema, tratando-o como "censura", os 

veiculos concorrentes se unem na preserva頭o de seu espa9o. A urgencia da 
discuss白o da matria 6 descartada. Quem possibilitou este descarte? Os prprios 
jornais, utilizando-se inclusive da repercuss白o da polmica de um membro de outro 

veiculo e do apoio da opinio pablica, que de fato constituiram-se no formato dadoa 
questao. 

Considera戸es finais 

89 As cartas citadas s白o, respectivamente: Jabor, de Luiz Carlos dos Santos, coordenador do Centro 
Pastoral de Orienta頭o e Educa弾o a Juventude, Sao Paulo, SP- Folha de Sao Paulo, 01/Jun/96, 
editoria: Opiniao, se頭o: Painel o do Leitor; Arnaldo Jabor, de Antonio dos Santos Teles Carvalho, 
Capital - Estado de S白o Paulo, 01/Jun/96. editoria: Esoaco aberto. tema: Polticos Brasileiros. 
9o Lus Eduardo promete n白o apressar nova lei - Estado de S含o Paulo, 03/Jun196, autor: Cludia 
Carneiro. editoria: Poltica. 
gj ‘ 一！  」一  ー一一一一一 	」,、 ‘AL一一‘ 	． 	ー、  . ．、 	 ー  ー Lei aa prensa - 1U/Abr19t5, autor: Saulo Iamos; Erros e acertos cia nova Lei de Imprensa - 
I 71Abr196, autor: Am白rico Antunes, (editoria: Opiniao, se9白o: Tend6ncias/Debates); A Lei de Imprensa 
- 29IMar/96, si; Texto restringe abusos 白  liberdade a trs - 25/Jun/96, autor: Reinaldo Azevedo; Lei de 
Imprensa - Proposta de Saulo Ramos, 25/Jun/96, s/autor; Nova proposta extingue pena de pris奇o ー  
25/Jun/96, autor: Reinaldo Azevedo; Nova lei prev multas proporcionais - 24/Out/96, autor: Augusto 
Gazir (editoria: Brasil) Folha de S白o Paulo. 
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Algumas considera96es podem ser feitas acerca do que foi tratado. Nos trs 

aspectos investigados, a cobertura dos jornais sobre os membros da Camara de 

Deputados projeta uma imagem negativa dos mesmos, ao qualifica-los como 

corporativistas, defensores de interesses pessoais ou paroquiais, privilegiados e, at 

mesmo, desatentos. A defesa, por parte de parlamentares, de manuten弾o do 
beneficio previdencirio bem como de pedidos de verbas, para seus redutos 

eleitorais, 6 qualificada de escandalosa, indefensavel, em resumo, imoral. A 

constru頭o da contradi頭o moral/imoral esta centrada na compara頭o dos beneficios 
ou favores recebidos pelos parlamentares em rela,o ao cidadao comum. Se, de um 

lado, os deputados federais buscam interesses corporativos ou pessoais, os jornais, 

por outro, buscam o interesse comum. Na disputa pelo uso da palavra pablica, a 

imprensa imp6e a sua verdade sobre a politica e os politicos, verdade, alis, 

justificada, pelos prprios veiculos, no apoio da opinio poblica a critica que ela faz 

sobre a forma de se fazer poltica no pais: se a Folha percebe os partidos politicos 
como culpados pela existncia de fisiologismo, o Estado coloca a culpa nas 

corpora96es. Embora se destaque esta diferen9a, os dois jornais defendem, de 

forma homogenea, a necessidade de mudan9a do sistema poltico da na頭o, e se 
instituem como porta-vozes da opini白o pablica nesta caminhada para modificar o 
campo poltico brasileiro. 

A estratgia de desqualifica頭o dos parlamentares 6 comum aos dois jornais, 

mesmo no momento em que denunciam a exist6ncia de prticas fisiol6gicas, 

criticando a cedencia do poder Executivo, aos interesses de parlamentares,6 no 

Legislativo que se encontra a justificativa principal da perman6ncia deste tipo de 

acordo na poltica brasileira. O Executivo cede, embora contradiga seu prprio 

discurso, mas 6 o congressista que troca seu voto por algum tipo de beneficio 

Apesar de coincidirem no tratamento dos temas, como a crtica 

possibilidade de manuten9ao da aposentadoria especial, a crtica aos acordos que 

permitem o retorno de prticas fisiol6gicas entre o Governo e os partidos que 

comp6em sua base de apoio e as crticas a possibilidade de vota頭o da lei de 
imprensa, algumas estratgias sao diferenciadas. E perceptivel que a Folha 
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descobre um veio importante de disputa de espa9o interno do campo jornalistico, ao 

dar destaque e explorar exaustivamente a pol白mica da lista de assinaturas em apoio 

a manuten'o da aposentadoria especial efetivada pelo deputado Nilson Gibson. A 

rea9ao negativa dos eleitores/leitores, da opinio poblica, atraves das liga96es aos 

parlamentares, ap6s o jornal publicar a lista dos nomes daqueles que assinaram a 

peti頭o, alimenta a explora頭o do tema, levando at mesmo o Orgao concorrente a 
ter de se manifestar sobre a polmica 

Outra questao interessante est台  relacionada a s cartas publicadas pelos 

jornais. Enquanto o Estado publica cartas de descontentamento dos leitores, a Folha 

publica as justificativas dos parlamentares. Este fato, por si s6,6 importante: a busca 

dos deputados pelo local que os atacou, para se defenderem, permite ao jornal 

ampliar seu espa9o de interferncia no a mbito politico. Nao bastando isso, o jornal 

ainda imp6e sua verdade sobre o acontecimento, ao questionar as justificativas dos 

deputados, dos membros do Poder Legislativo, publicando uma nota da reda頭o, 
defendendo a sua compreensao do fato. H白  mais um detalhe importante: a posi頭o 
t白o fortemente defendida pelos editorialistas 6 colocada em xeque pelos mesmos, ao 

aceitarem que a lista possibilita mais facilmente a extin頭o do instituto previdenci白rio 
Embora assuma publicamente uma posi9ao equivocada ou uma mudan9a de 

posi9ao, logo, possibilitando o questionaniento de sua verdade, o jornal se mantm 

qualificando negativamente os parlamentares 

Por ltimo,e fundamental tratar do conflito que se estabelece entre a 

imprensa e membros do parlamento e que trazema tona a discussao da lei de 

imprensa. A primeira referncia a lei de imprensa parte de uma rea頭o do deputado 
federal, Nilson Gibson,a s crticas do jornal e aos atritos que teve com jornalistas da 

Folha. O jornal soube explorar o fato, ao dar destaque ao conflito e chamar aten9ao 

dos leitores para a tentativa, por parte do parlamentar, de buscar o cerceamento das 

informa96es. Embora a polmica tenha se esgotado rapidamente, o tema voltaa 

tona com as massivas publica96es de denuncias de prticas fisiol0gicas, durante as 

negocia96es para vota9ao da Reforma da Previd6ncia, sendo que neste momento o 

Estado tambem passa a dar centralidade 白  questo. O pedido de urgencia da 
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vota9ao da lei de imprensa no Congresso Nacional gera uma rpida e forte rea頭o 

da imprensa. Homogeneamente, os jornais passam a questionar a validade de tal 

pedido, estabelecendo um discurso no qual vinculam o pedido com as den自ncias de 

fisiologismo. Neste discurso, parlamentares aparecem interessados em cercear a 

possibilidade dos jornalistas de informarem sobre o mau uso de verbas p自blicas, 

sobre a troca de votos por verbas, expondo assim, mais uma vez, os membros do 

parlamento a pressao e ao desgaste frente a opinio publica 

Se algumas estratgias de tratamento dos acontecimentos 6 diferenciada 

entre os jornais, a leitura dos notici白rios e dos editoriais, que tratam das a加es dos 
parlamentares no momento da tramita9白o da mudan9a constitucional do sistema 
previdenci白rjo, permite distinguir um discurso de verdade sobre a politica, exposto 

pela na imprensa, no qual os representantes aparecem distanciados dos interesses 

daqueles que os elegeram, discurso constituido em torno da no頭o de (i)moralidade 
no tratamento da coisa p白blica e de afirma9白o do senso comum de desqualifica9o 
do sistema politico brasileiro, em que os parlamentares aparecem defendendo 

apenas privil白gios ou interesses corporativos. A imprensa, neste discurso,6 

personagem central, pois denuncia as irregularidades a opinio publica, permitindoa 

mesma se manifestar, prop6e modifica96es no campo poltico e se constitui como a 

defensora do bem comum, da ordem democrtica. Reafirmando a desqualifica,o de 

membros do campo poltico, acaba por deslegitim白-los, ampliando seu espa9o de 

interferncia neste campo e se construindo como detentora da palavra pロblica 
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/v Reforma Administrativa: o teto salarial e o fim da 

estabilidade para os seniidores pdblicos 

Entre as mudan9as constitucionais, que o Poder Executivo pretende 

implementar no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

est a Reforma Administrativa. A tramita頭o desta reforma 6 similar a s demais 

propostas de mudan9as constitucionais, quanto a s normas que regem seu 

andamento1. 

Mas nao 6 apenas quantoa s normas que esta reforma 6 similar a outras 

propostas pelo Governo: como sucede com a Reforma da Previd6ncia, sua 

tramita頭o na casa legislativa 白  longa, tomando quase todo o periodo do primeiro 

mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e repleta de atritos entre os 

poderes Executivo e Legislativo. As duas reformas possuem ainda caracteristicas 

an自logas, quanto ao tratamento dado pelos jornais, aos conflitos de interesses 

entre membros da casa parlamentar e entre os poderes institucionais. Nos dois 

casos, os noticiarios dos jornais, embora tratem de pol6micas diferenciadas2, tm 

em comum a exposi9ao dos parlamentares, ao desgaste poltico, ao apresent白-los 

como defensores de interesses particulares ou eleitoreiros, em contraponto aos 

interesses da na頭o ou do bem poblico. Se os atos que justificam, segundo a 

imprensa, as fortes criticas ao Congresso Nacional, sao semelhantes, os 

respons白veis, os patrocinadores das atitudes questionveis, apontados pelos 

jornais, tamb6m tm muito em comum: s白o parlamentares membros dos partidos 

da base de apoio do Planalto na Camara de Deputados 

E importante apontar que o tema Reforma Administrativa serve aqui como 

pano de fundo para a investiga頭o do discurso da midia impressa sobre o Poder 

I Estas normas foram apresentadas no capitulo II que trata da emenda da reelei'o, bem como, 
relembradas no capitulo川  que tem como tema a Reforma da Previdencia. 
2 Na reforma da Previdencia um dos pontos polmicos assinalados pela imprensa est白  situado na 
aposentadoria especial dos parlamentares, na reforma administrativa, a pol6mica que envolve 
congressistas localiza-se na defini9白o de um teto salarial m白ximo para os trs poderes da Uni白o 
A barganha por verbas e cargos est presente nos noticiarios que tratam das duas matrias 
constitucionais. Demais pontos da reforma podem ser vistos na materia: O que diz a emenda da 
reforma administrativa - Folha de S白o Paulo, 04/Abr/97, s/autor, editoria: Brasil. 
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Legislativo. A id白ia deste captulo 6 passar em revista os notici白rios, as colunas 

de opini白o e os editoriais, publicados nos jornais Folha e Estado, que tratam da 

imagem do Congresso Nacional, no momento da tramita,o da mudan9a 

constitucional pretendida pelo Planalto. 

Para cumprir este intento, optou-se pela sele9ao de alguns momentos, 

dentre os tantos que comp6em a tramita頭o da matria no Poder Legislativo. A 
inten頭o do Executivo, com a Reforma Administrativa,6 promover mudan9as na 

estrutura administrativa do prprio Estado, com o enxugamento da m白quina 

publica, mas algumas propostas incluidas no projeto sao de difcil aceita頭o para 

os parlamentares. A escolha dos pontos a serem investigados, recai sobre duas 

matrias que geram discuss6es e negocia96es pol白micas, para sua vota9ao na 

Camara de Deputados: a proposta de fixa頭o de um teto salarial m自ximo, para 

todo o quadro funcional do Estado, incluindo os prprios membros da casa 

parlamentar; a proposta de promover o fim da estabilidade de emprego para o 

funcionalismo poblico3 

O primeiro item apresenta, como dificuldade de aprova,o, a proposta do 

governo de limitar os proventos no valor m白ximo de R$ 10,8 mil, entrando em 

conflito com parlamentares, que acumulam salrio e aposentadoria, e recebem 

acima deste valor. O segundo ponto torna-se intrincado, em razao de um possivel 

desgaste eleitoral, dos parlamentares, frente a sua base. Estes dois pontos 

polmicos geram dificeis negocia加es entre os membros da Camara de 

Deputados e o Planalto. A op9ao por eles deve-se ao fato de serem temas de 

intenso interesse dos parlamentares, e que projetam amplo questionamento da 

posi9ao dos mesmos, pela imprensa, logo, afetando a imagem da Casa 

parlamentar. A preferncia pela anlise da tramita頭o na Camara de Deputados, 
em detrimento da tramita弾o no Senado Federal, esta constituida pelo prprio 

espa9o que os jornais dao, em suas edi96es,a s discuss6es e negocia加es das 
matrias. A polmica em torno da estipula頭o do teto salarial est白  bastante 

delimitada, temporalmente, diferentemente da polmica sobre o fim da 

3 Outra inova9白o do texto 6 a suspensきo de repasses de verbas federais, ap6s dois anos de 
tramita「o, a estados e municipios que n白o cumpram a lei Camata, quer dizer, que n白o restrinjam 
seus gastos em Folha de pagamento a 60% de suas receitas liquidas. (Plano para votar reformas 
tem 3 fases - Folha de Sao Paulo, 121Fev197, autor: Marcos Magalh白es, editoria: Politica) 
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estabilidade que, para ser desenhada, necessita da an白lise do processo de 

vota9ao em dois turnos 

Feitas estas ressalvas, as noticias, colunas de opinio e os editoriais dos 

dois jornais passam a ser o foco central da investiga9o 

Este capitulo e apresentado da seguinte forma: 

4.1. 0 teto salarial: s白o descritos notici白rios e analisados editoriais que tratam das 

negocia96es para vota頭o da proposta de implanta頭o de um teto salarial 
m自ximo, para o funcionalismo pロblico, as implica如es que decorrem dos acordos, 

possibilitando a cria9ao de exce加es a regra, beneficiando os parlamentares,6 

central neste momento. 4.1.1. Como os leitores se manifesta frente 

possibilidade de exce96es a regra do tetoll nico - este subitem discorre sobre as 

manifesta96es dos leitores dos jornais, no que tange a s negocia如es para 
vota頭o do teto e extrateto salarial, buscando a rela9白o entre as cartas dos 

leitores e os editoriais publicados sobre o tema pelos jornais 

4.2. 0 fim da estabilidade: o tema mais polmico das vota96es da reforma. Este 

item do capitulo trata da vota頭o da proposta de quebra da estabilidade de 

emprego para cargos pablicos. Por este tema estar diluido nas publica96es que 

tratam das vota96es da reforma administrativa, em dois turnos, o mesmo foi 

dividido nos subitens: 4.2.1. Os temas polmicos: anlise dos editoriais dos dois 

jornais que tratam das dificuldades de aprova頭o de alguns temas, por parte dos 
parlamentares, em fun頭o de um possivel custo eleitoral; 4.2.2. As negocia96es 
para vota頭o: o Estado pressiona os parlamentares - os editorialistas do jornal 

defendem que a derrota do Executivo, nas vota96es, 白  melhor do que o mesmo 

ceder a barganhas dos parlamentares; tamb6m constam desta parte cartas de 

leitores, sustentando a crtica aos congressistas; 4.2.3. A crise externa: o segundo 

turno da vota頭o da reforma - frente 白  crise financeira que amea9a a economia 

brasileira, os dois jornais publicam editoriais semelhantes, pressionando os 

parlamentares, a finalizarem a reforma administrativa, como fator de 

enfrentamento da crise externa. 
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4.1. 0 teto salarial 

A proposta de modifica9白o da carta constitucional, do relator Moreira 
Franco (PMDB-RJ), ap6s aprova頭o na Comiss白o Especial,6 encaminhada ao 
plen白rio para a vota頭o em primeiro turno. Entre os v白rias pontos propostos est 
aquele que estipula um teto salarial m白ximo para todo o funcionalismo federal, 

incluindo os cargos eletivos. Segundo a proposi9ao do deputado federal, ser 

estipulado o valor de R$ 10,8 mii, como teto m白ximo dos poderes Judici白rio, 
Executivo e Legislativo, numerrio equivalente ao sal白rio de um ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Embora n白o diga respeito apenas ao Legislativo, a 

visibilidade dos parlamentares 6 intensa, por serem eles, atraves do voto, que 

decidiro a aprova頭o ou nao da matria, por terem interesses particulares no 

processo e por estarem sujeitos a press6es oriundas dos outros dois poderes4 

E determinante, na constitui9白o da polmica, a posi9ao assumida por 
parte dos membros da Casa parlamentar (deputados pertencentes aos partidos 

que comp6em a base de apoio do governo), de resistencia a aprova9ao do teto 
salarial. A razao da resistncia est白  ligada ao fato de que alguns congressistas 

acumulam mais de um beneficio pago pelo setor poblico, extrapolando assim o 

valor estipulado na proposta de reforma administrativa: al6m do salrio de 

deputado federal, possuem alguma aposentadoria antenor. As negocia加es entre 
o governo, atraves de seus lideres, com os parlamentares dos partidos da base 

de apoio, na busca da aprova9ao da matria, tm significativas proje96es sobre a 

imagem do Congresso Nacional. Trs fatores sao amplamente divulgados e 

criticados nos dois jornais que, desta forma, exp6em a institui頭o ao crivo da 
opinio publica: um, de ordem temporal, referente ao longo periodo de tramita頭o 
da matria; dois, de ordem interna a institui頭o: a tentativa, por parte dos 
congressistas, de criar exce96es ao teto salarial m白ximo para cargos eletivos, 
quer dizer, para si mesmos; a tentativa de estabelecer um aumento salarial, 

ficando assim no topo do valor do novo teto a ser criado 

As Consequ6ncias do Teto ー  Folha de S白o Paulo, 1 7/Dez/98 slautor; editoria: Opini白o, Se9白o 
Editorial. 
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Se as reformas estavam relegadas a um segundo plano, nos jornais, 
frente a divulga9白o de noticias sobre a emenda que permite a reelei頭o aos 
cargos executivos, com a aprova9ao do projeto, retomam-se as discuss6es das 

matrias constitucionais. A Casa parlamentar parte para as negocia加es, que 
envolvem a vota9ao da reforma administrativa, vota頭o aguardada desde o ano 

anterior. A mudan9a no enfoque dos parlamentares projeta a mudan9a de 
aten頭o dos jornalistas. Mais uma vez, as discuss6es e as negocia96es entre o 

Executivo e o Legislativo, para efetuar modifica96es na Constitui頭o, passam a 
ser tema dos jornais. O retorno a discussao do assunto administrativo se d台  via 
pol6mica teto salarial. Os dois jornais tratam do tema de forma bastante similar, 

passam os meses de fevereiro e maro, de 1997, noticiando as resistncias e, por 

consequencia, as negocia96es que se desenvolvem na busca de um consenso 
para sua aprova9ao. 

A resistncia a aprova9ao do teto salarial maximo, tem base nos trs 

poderes, mas as noticias destacam os parlamentares e magistrados, como 

centrais. Segundo os jornais, o numero de deputados que recebem proventos 

acima do valor do teto,6 significativo e, por isso, tem poder de pressao sobre a 

tramita'o. Caso o teto seja aprovado, estes parlamentares terao de abrir m白o do 
valor que ultrapassa o m白ximo estipulado. Este grupo de parlamentares recebe a 

denomina9ao, nos noticirios, de "bancada dos aposentados" 

"...一  Pelo menos 141 deputados da chamada "bancada dos annsentMns" 
no querem ver seus subsidios de parlamentares (aue i霜  n tfr' nn 
Legislativo) e suas aposentadorias paqas pelo ooder'blio "ah云tr1ng" 
para R$ 10,8 mil. O lobby desses deβutaios e forte etern o obietivo de 
aprovar urna emenda no plen白rio da Camara que os exclua do teto 
I9l空タ無そ9 sobre 旭加月mea9a reforma ー氏hd『葡§証崩品  
16/fevO2/97, autor: Cludia Carniro, editoria: Politica) 

"... No final do ano passado, quando a emenda foi votada na comisso 
eSpeCi司．  aanhoU fornコ月十F，くpdAn”ロ。viofiH一”, ，ォィコ二品二』二て了で  ー、Jド、～"a' ,SロIIIIvu ,vI、idd LtSe ue que existinam 141 denutinく npにくつ  
S ITIIatai. ヒSSe riI'pl #,.r, em diVHInコdnn凸Ir、  - ，、r人  -r .,、。 I'A一ふ．、 ‘一ー．．一“二ごツ、‘yザvニ~四、ン ’'umc'v cm uivuIyduo petos propnos iiaeres cio oovemn 
reaeraj...'((ntIrniQh,e rhit,b ,m dl)nnI,Arrfコ hml戸っHっ  -I- - - -～にh‘一  -～にh‘一 .ふI ー二」了 ’ご…’’

ーて了 v…"."4J .41AV1$.JJIII UJ PvuじI udUdlIUdUd 003 aDosentaclos' 
・・トflIfla r1c S 8F PauIO フ8/FA.I,-, -- -十nr・  I、っhiaIそ，  Iつihh一；“ 一‘“ー：一一 ’ で．‘． γ “、‘v'av ucuiu, eoireviじI, autor: uanieia I-'tnfleiro. editoria・  
RrRiIや  

Embora o n自mero de membros desta bancada informal n含o seja tao alto 
ele e suficiente para amea9ar a aprova9ao da reforma administrativa, pois vale 
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lembrar que, para que uma mudan9a constitucional ocorra, 白  necess白rio o voto 

favorvel de 308 dos 513 deputados federais. N台o bastando a resistncia interna 

na Casa Parlamentar, os deputados federais est白o sujeitos ainda a fortes lobbies, 

oriundos do Judici自rio. 

Se o impasse est formado, a maneira de solucion台-lo e atravs da 

negocia9ao. As noticias divulgam as posi如es e propostas: de um lado, esto 

aqueles que defendem a exclusao do teto, atrav6s de emenda em plen白rio, id6ia 

da bancada dos aposentados; ado頭o de uma regra de transi頭o, permitindo 

algumas exce96es ao teto, ideia sustentada pelo Presidente da Camara de 

Deputados, Michel Temer; defesa de exce96es, por parte do Ministro Bresser 

Pereira; ado頭o de um extra-teto, cujo valor seria o dobro daquele estipulado, de 

10,8 mil; do outro lado, esto o relator da mat6ria e os lideres de governo, 

sustentando a necessidade de votar a reforma, mantendo o teto mximo, de 10,8 

mil, para todos os poderes6 

".・. Decorridos quase cinco meses da aprova,o da Reforma 
administrativa pela comiss白o especial que examinou o projeto do 
governo, o jogo de press6es contra e a favor da matria ainda emperra o 
consenso e dificulta a vota●o da emenda constitucional no plen白rio da 
Camara... 
Desgaste 
- Os parlamentares, sobretudo os que tm aposentadorias, trabalham 
para incluir no texto uma exce,o que beneficie eles mesmos. Essa 
polmica, que certamente desgastar o Congresso,6 hoje um dos mais 
poderosos obstculos para a vota●o da reforma..." (Presses amea9am 
Reforma administrativa - Estado de Sao Paulo, 10/Mar/97 autor: Mara 
Berqamaschi. editoria: Pol itica)7 

"s vesperas da vota,o da reforma administrativa, os lideres 
governistas esto inseguros quanto a aprova●o da emenda pelo 
plen白rio da Camara e ainda n台o sabem explicar como ficar o artigo que 
trata do teto salarial de R$ 10,8 mil, o item mais polmico junto a 
parlamentares e juizes... 
Estava previsto um jantar ontem a noite para fechar a questo. No 
entanto, o prprio relator j白  admitia ontem a flexibiliza,o do teto. "O 

5 Plano para votar reformas tem 3 fases - I 2/Fev/97, autor: Marcos Magalh白es; Divergncia sobre 
teto ameaca reforma - 16/Fev/97. autor: Cl白udia Carneiro (Estado de Sao Paulo. editoria: Pol itica). 
vDivergencia sobre teto amea9a reforma - 16/Fev/97, autor: Cl白udia Carneiro; Negocia加es ー  
I 7/Fev/97, s/autor; Temer defende 'regra de transi,o' para teto - I 8/Fev/97 autor: Cludia 
Carneiro; Teto salarial deve ser adotado em vrias etapas - I 9/Fev/97, autor: Cl白udia Carneiro 
(Estado de S白o Paulo, editoria: Politica); Governistas duvidam do poder da 'bancada dos 
aposentados' - 28/Fev/97, autor: Daniela Pinheiro; Aposentados tentam barrar teto - 02/Abr/97, 
Autor: Marta Salomon (Folha de Sao Paulo. editoria: Brasil). 
7 一、．一‘一一  一一一一一，一  一一一  iー11一  ，一  一一一一一一  ‘一一一一  l一一一一一一一一；一！一二一  一一一‘一一一  一一ー一  一一一．ーー  一一‘一一一一  'outro exempio que trata ao mesmo tema e: l.joverno inicia maratona para aprovar rerorma - 
Estado de S白o Paulo, 17/Mar/97, autor: Christiane Samarco, editoria: Pol itica. 
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problema e saber se o teto para os servidores vai contar o recebido s6 
dos cofres poblicos ou tamb6m as aposentadorias", disse. 
Segundo ele, a preocupa頭o 6 evitar que, aos olhos da opiniきo publica, 
os eventuais ajustes pare9am "mascaras para esconder privil白gios" 
(Lderes n言o chegam a acordo sobre teto ー  Folha de S白o Paulo, 
18/Mar/97, autor: Daniela Pinheiro, Editoria: Brasil)8 

Seja numa coluna de opini谷o, criticando a (des)importancia da reformas 
para o Pal白cio do Planalto, ou num notici白rio sobre a proximidade do feriado da 

Semana Santa, o Congresso 6 responsabilizado, nos dois momentos, se nao 

como personagem principal, ao menos, como coadjuvante fundamental na 

conjuntura politica, em que a reforma 白  novamente jogada para um segundo 
momento. 

Na Folha, o articulista Valdo Cruz descreve os fatos que foram noticia, 

desde o inicio do ano (reelei9白o e escandalos dos precat6rios), at chegara 

reforma administrativa, parada no Congresso, e aos argumentos utilizados pelo 

Governo para a urg6ncia na vota頭o das reformas 

"... O ano j白  est no seu terceiro mes, caminhando para o quarto, e at 
agora algumas medidas importantes para o futuro do pals continuam se 

費潔g蓄畿需篇器能tiva. A or000sta do a。vemn trnmi十コ nfl 
Congresso h白  um ano e meio. Na semana passda. os deoutados 
fizeram uma nova promessa de votar a emenda constitucional. Que. 
naturalmente, n白o foi cumprida. A turma que defende os privilgios deve 
estar adorando... Ou o governo e o Congresso nao conseguem''tratar de 
dois assuntos importantes ao mesmo tempo ou n白o do a menor 

蹴濃器品発誌鵠ご認器器讐！案鷲 Folha de So 

No caso do jornal Estado, o notici白rio, com a chamada "Esta semana o 

Congresso estar praticamente vazio e eventuais novidades s devero su智ir na 
CPl" trata do baixo qu6rum na Camara de Deputados, dizendo 

"A maioria dos deputados e senadores dever ficar em seus Estados nos 
trs dias ロ  teis que antecedem os feriados da Semana Santh - 
Congresso estar praticamente vazio... Por isso, os debates em torno d' 
temas importantes relativos a s reformas estruturais do Estado esto 
definitivamente adiados para o mes que vem. E o caso da emendgd 
Reforma administrativa, cuja votaco em Drimeiro turno n扉, (Arnr 
、“g''' ''’ロ‘しロua PdId d primeira semana ae abr比プ’ (Minri t*く  

8 Outros exemplos: Governistas pretendem votar j白  a reforma administrativa - 16/Mar/97, autor 
Daniela Pinheiro; Governo n百o obtm acordo para reforma - 19/Mar/97, s/autor (Folha de S白o 
Paulo. editoria: Brasil). 
ー uutras matenas que tratam aa (aes)importancla das retormas: O que importa nas reformas ー  
30/Mar/97, autor: Celso Pinto; Governo decide hoje se mantm teto salarial de R$ 10,8 mil ー  
31/Mar/97, autor: Denise Madueho (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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parlamentares vai ampliar Semana Santa - Estado de S白o Paulo, 
24/mar/97, s/autor, editona: Poltica) 

Embora a posi頭o dos parlamentares, quanto ao teto salarial, seja tema 

dos noticirios dos dois jornais, os editoriais sobre o assunto nao colocam os 

parlamentares como centro, restringindo-se a tratar dos arranjos do Planalto, para 

possibilitar a aprova9ao da reforma,"0 ou a discutir a posi9ao do Poder Judiciario 

frente a questao11. Mas a divulga9白o de notcias sobre as negocia96es entre o 

Executivo e o Legislativo, para aprova9ao da matria,6 constante, tratando: de 

press6es do PMDB e PFL, para permitir o acomulo de sal白rio e de uma 

aposentadoria, para algumas categorias profissionais12; da defesa da manuten頭o 

do teto, no valor de R$ 10,8 mit, somada a possibilidade de repres白lias, aos 

parlamentares da prpria base do governo (amea9a de demissao de funcionarios 

nao estaveis), por parte do Presidente Fernando Henrique Cardoso13; da tentativa 

de acordo, por parte do governo, que cede e autoriza o acumulo de salrio e 

aposentadoria at um limite de R$ 21,6 mil, em fun頭o da dificuldade de votar a 

matria. Para a Folha, isto ocorre por pressao de dissidencias entre deputados 

dos partidos da base de apoio do governo -PFL, PMDB, PSDB, PPB e PTB; para 

o Estado, por press6es dos lobbys de parlamentares, ministros de tribunais, juIzes 

e altos funcion自rios publicos14; da prepara弾o de um emendo, pelos lideres dos 

10 Que n白o haja novos palanques pela frente! - Estado de S白o Paulo, 22/Mar/97, s/autor, editoria 
Notas e informa96es, se,o: Editorial. Este editorial opina sobre a necessidade do Executivo de 
contar com o apoio dos partidos de oposic白o aara aorovar o teto salarial. 
11 ~、一  」一！一！一一 二,一  且ー一1一  二  ，一且  

us aois jornais tratam ao tema em eaitoriais: C) Judiciri e a Hetorma administrativa - Estado 
de S白o Paulo, 18/Mar/97, editoria: Notas e Informa96es, se,o: Editorial. Aqui 白  debatida a 
polmica que autoriza os governos estaduais a fixar por lei um teto de vencimentos para o Poder 
Judici白rio estadual inferior aos R$ 10,8 mil mensais. Obedincia ao Direito - Folha de S台o Paulo, 
04/Abr197, editoria: Opini白o, se,o: Editorial. Neste editorial a Folha trata dos problemas que o 
teto pode provocar. Ao mesmo tempo que critica a manuten,o do Instituto de Previdencia dos 
Congressistas preve uma srie de contesta頭es na justi9a ja que aposentadoria 白  um direito 
adquirido e a redu弾o salarial infringe o principio juridico de igualdades de proventos para as 
mesmas func6es. 1- -.！一一Iーーーニーーューー 	L' ー A iiaaos aamitem que teto nao vai passar - 26/Mar/97, autor: Christiane Samarco; Cmara vota 
projeto hoje e governo pode ceder - 02/Abr/97, autor: Cludia Carneiro, (Estado de S白o Paulo, 
editoria: Poltica); Governo decide hoje se mantm teto salarial de R$ 10,8 mil - Folha de S白o 
Paulo, 31/Mar/97, autor: Denise Madueno. editaria: Brasil. 
13 Presidente defende teto de R$ 10,8 mil - 01/Abr/97, s/autor; FHC amea9a demitir 50 mil se teto 
n白o for aprovado - 02/Abr/97, autor: Denise Madueno; Marta Salomon, (Folha de S白o Paulo, 
Editoria: Brasil'l 
ー frH(J cede e mantm privilgio na reforma - Folha de S台o Paulo, 03/Abr/97, autor: Augusto 
Gazir; Denise Madueho, Editoria: Brasil; Acordo derruba proposta de teto ロ  nico - Estado de S白o 
Paulo, 03/Abr/97, autor: Cl白udia Carneiro (cot.: Christiane Samarco), editoria: Politica 
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partidos de base do, governo, no qual o governo cede em outros pontos, para 

aprovar a matria, entre os quais, o teto salarial, criando exce96es 白  regra15 

No mes de abril de 1997, os jornais apresentam matrias que hostilizam 

tanto a posi9ao assumida pelo Planalto, ao ceder a um acordo, possibilitando a 

representantes eleitos do Legislativo e Executivo, o acロmulo do salrio e de uma 

aposentadoria at6 o dobro do valor do teto estipulado (R$21 ,6 mi!), quanto a 

postura assumida pelos parlamentares, de legislar em benefcio prprio. Os dois 

primeiros exemplos sao de noticias publicadas no Estado e demonstram a 
oscila9白o de posi96es: o primeiro apresenta o Executivo recuando frente 

pressao dos parlamentares, e o segundo aponta o desejo do Planalto de manter o 
limite do teto em R$ 10,8 mii. 

麟麟議鷺曹 

鷺難蕪麟  

"O governo j白  est montando a ofensiva para aprovar a Reforma 
administrativa na Camara na semana que vem e n白o desistiu de lutar 
pelo teto salarial ロ  nico de R$ 10,8 mil. O presidente Fernando Henrique 
Cardoso vai convocar governadores e dirigentes dos partidos aliados a 
participar do esforo dos lideres governistas. A id6ia e repetir a 
mobiliza'o que aprovou a emenda da reelei弾o... O governo tamb白me 
contra adotar o segundo teto, de R$ 21,6 mii - salrio mais uma 
aposentadoria. "O presidente aceita uma altera9台o ligeira, desde que 
seja uma coisa moral", resumiu o secretrio-geral do PSDB, deputado 
Arthur Virgilio Neto (AM)..." (Reformas: Governo monta ofensiva para 
aprovar emenda - Estado de S白o Paulo, 051Abr197, autor: Christiane 
Samarco e Ciudia Carneiro, editoria: Poltica) 

15 Governo vai fazer novas concess6es - Folha de S白o Paulo, 041Abr197, autor: Denise Madueho, 
Editoria: Brasil. Sequndo esta matria, o emendo pode conter mudan9as no subteto dos Estados 
e sobre a demissao de funcion白rios pロblicos estveis. FH Vai insistir no teto salarial ae t 革 luじ  mii 
ー  Estado de S白o Paulo, O.4/Abr197, autor: Christiane Samarco (colaborou Marcos MagalflaeS), 
editoria: Poltica. Esta noticia trata da posi頭o de contrariedade do Presidente Fernando henrique 
Cardoso auanto a saida encontrada pelos lideres de criar dois tetos salariais, um ae I<i iu,ど  mu e 
outro de R$ 21,6 mii. Em defesa dos privilgios - Folha de S白o Paulo, O7/Abr/3f, autor: vaiao 
Cruz, editoria: opini白o. Critica a posi●o do Presidente, atraves da proposta ae apoio ao v i ao teto 
salarial de R$ 10,8 mil. 
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Os dois recortes de noticias da Folha, apontam a critica a posi頭o do 
Executivo, de ceder a um acordo e questionam a autoria do mesmo. 

' l , so para recapitular, essa reforma instituiria um teto mximo oara os 
salrios dos funcion白rios pロblicos de todo o pais. Sena de R$ 10.800 
Pois bem, como muitos parlamentares recebem aposentadorias, teriam 
uma perda financeira. Perderiam a aposentadoria. 
O governo FHC n白o teve dロvidas. Permitiu que a reforma deixasse que 
cada funcion白rio pロblico receba, alm do sal白rio, uma aoosentadoria 
Essa histria j白 e , por si s6, nada edificante. Mas o pior e como o 
governo FHC divulga essas negociatas... 
O atraso na divulga弾o do acerto, na quarta-feira, se deu aoenas oorciue 
havia uma disputa sobre quem deverii assumir o Onus da besteira:.." (Os 
metodos tucanos - Folha de S含o Paulo, 05/Abr/97, autor: Femahdo 
Rodriaues. editoria: Onini首n' 

"...... Apesar do acordo que vai permitir a ocupantes de caroos eletivos no 
Executivo e Legislativo ultrapassar o teto salarial de R$ 10,8 mil imDosto 
aos demais servidores pロblicos, a aprova頭o da Reforma Administrativa 
permanece incerta na Camara... 
A Folha apurou que FHC se comprometeu, na reunio da manha, a 
awiair com os iiaeres o desgaste politico devido ao acordo.. 
uurante o aia, nenhum dos lideres quis assumir a paternidade da 
proposta. segundo apurou a Folha, a id白ia partiu do lider do governo 
b叩I町コama (PトL-BA)・・・” 仏deres temem rejeio da emenda e adiam 
vota9 ao ートolna de Sao Paulo, O9IAbr/97, autor: Paulo Silva Pinto: 
Augusto Gazir, editona: Brasil).m 

Enfim, ocorre o acordo entre os lideres, buscando viabilizar a vota9白o da 
reforma. Neste, o valor do tetoe mantido em R$ 10,8 mil, para todos os 

servidores, ficando de fora apenas os ocupantes de cargos eletivos (do 

Legislativo e do Executivo), cargos em comissao e ministros de Estado. Estes 

podero somar o valor de proventos, recebidos do setor pロblico, at o limite de 
R$ 21,6 mil, exatamente, o dobro dos demais servidores17. Nao 白  apenas sobre o 
privilgio da exce9白o que tratam os notici白rios, os mesmos tambem exp6em os 
parlamentares frente a opinio pロblica, quanto a um possivel aumento salarial 

Segundo os textos, a reforma administrativa poder representar um aumento de 

35%, para os congressistas, pois uma nova brecha poder permitir um aumento 

salarial fora da e poca propcia (que seria o incio da prxima legislatura). Os 

mesmos podero passar a receber o valor maximo do teto (R$10.800,00), assim 

que a reforma for promulgada; embora, no dia posterior, o governo desminta a 

16 Outras matrias que tratam do tema: Governo aumenta teto de parlamentares - O8IAbr/97; 
Acordo favorece tamb6m a FHC (Folha de S白o Paulo, s/autor, editoria: Brasil). 
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noticia veiculada18. Mas as exce加es nao s白o aceitas por todos, at mesmo 

parlamentares pertencentes ao PSDB, partido do Presidente da Repoblica, que 

autorizou o acordo, bem como rebeldes do PMDB, protestam contra a medida, 

percebendo-a como um privil6gio19. As criticas do PSDB criam um atrito com seu 

pnncipal aliado no governo, o PFL, possibilitando noticias de bate-bocas entre 

parlamentares dos dois partidos20 

Apesar dos atritos, a proposta de reforma administrativa 6 votada e 

aprovada em primeiro turno na Camara de Deputados, no dia 09 de abril de 1997, 

por apenas um voto a mais do que o necess白rio, que 白  308. 0 teto salarial foi 

aprovado, mas a emenda, que permite as exce96es, tem mais uma semana para 

tramita頭o. Os conflitos entre os partidos que comp6em a base do governo 

continuam, segundo os notici白rios, mesmo ap6s a aprova頭o da matria 
administrativa21. 

A fixa9白o de um teto salarial, no valor de R$ 10,8 mii, somada ao acordo 

que permite exce加es a nova regra, particularmente, para cargos eletivos, aliada 

白 possibilidade de aumento para os parlamentares, gera noticias demarcadas por 

forte crtica aos membros do Parlamento. Dois exemplos sao significativos. O 

primeiro, publicado no Estado, trata tanto das exce96es ao teto, quanto do 

possivel aumento de salrio dos parlamentares. Alm de apontar o desgaste 

politico com a aprova9ao do teto, critica ironicamente a possibilidade de aumento 

de proventos dos parlamentares. O texto fala por si 

17 ,・、  一一一一L 	” 	一  
“とdCOIUC nao. preve os mesmos benefcios para os servidores do Poder Judici白rio. Lderes 
wmernrejeiaoaa emenda e adiam vota頭o - Folha de Sao Paulo, 09/Abr/97, autor: Paulo Silva 
rinto; iugusto iazir, editona: Brasil. 
16 ~一I一一一  

-- rerorrna aumenta saiano de parlamentar - 09/Abr/97, autor: Marta Salomon; Planalto nega novo 

難難難灘灘

(s/autor, 1O/Abr197); Emenda(Folha de So Paulo, editoria'editoria: Poltica. 	 緩nteii); A鴨舞 

鷺難難鷲欝蕪鷺麟  

20 ~r、パー  ー，ー．  
rub e i-'t-i.. vivem aia tenso de amea9as - Estado de S白o Paulo, lOIAbrI97, s/autor. editoria 

roiiuca. 

21 Emenda aprovada sob protesto de tucanos - Estado de SoChristiane Samarco e Cludia Carneiro, editoria: Poltica; Cmara aprova- s/autor; Exceo ao teto 	idia sem 'pai' - autor: Marta Salor騒O/Abr/97, autor:sem definir tetorovada reforma 
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"... Durou precisamente oito horas a revolta do PFL com o P5DB que 
classificou de "indecente" a emenda do acordo entre os partidos 
govemistas para a Reforma administrativa - a que permite a 
parlamentares e ocupantes de cargos transit6rios acumular uma 
aposentadoria com o sal自rio. A crise foi debelada, mas o problema 
continua... Na ponta do lpis, o gasto com esta excepcionalidade 白  
minimo. Mas, do ponto de vista poltico, o custo 白  alto. Falta, agora, a 
segunda parte. A mais complexa. 
Jeitinho 
No substitutivo de Moreira Franco a Reforma administrativa, aprovado 
ontem, h白  uma supress台o de texto constitucional que agrada muito aos 
parlamentares. Retira a obrigatoriedade de que o aumento dos nobres 
deputados e senadores "seja aprovado de uma legislatura para outra". 
Quer dizer: eles podem aumentar j白  seus salrios de R$ 8,5 mil para o 
teto de R$ 10,8 mil. 
E o que v白o fazer..." (Clausura - Estado de S台o Paulo, I OIAbrI97, 
s/autor, editoria: Politica) 

O segundo exemplo 6 publicado na Folha. O noticirio traz um 

comparativo entre o salrio de um trabalhador comum, com aquele estipulado 

pelo teto salarial. Inicia-se com a chamada "Carregador teria de pedalar 27 meses 

para receber R$ 10,8 mル o teto para os deputados'二  

"Sao dez horas de trabalho por dia, de segunda a s白bado, pedalando 
uma bicicleta pelas ruas do centro de S白o Paulo com at 100 kg de 
came seca. No final do m白s, Jos白  dos Santos, 35, casado, quatro filhos, 
morador da zona oeste da cidade, ganha R$ 400. 
Na tarde de ontem, entre uma e outra entrega de carne a restaurantes, 
Santos parou sua bicicleta na avenida Duque de Caxias, regio central 
da cidade, para fazer uma conta. Queria saber quantos meses teria que 
trabalhar para ganhar R$ 10.800... 
Para ganhar R$ 10.800 Santos teria que trabalhar 27 meses pedalando 
sua bicicleta com dois enormes bagageiros pelo trnsito de S白o Paulo. 
No caso dos R$ 21.600 que aqueles polticos teriam direito ao sal白rio 
acumulado com uma aposentadoria, Santos teria que trabalhar 54 
meses. 
"Esses politicos s白o como piolhos. S6 querem encher a boca deles", 
afirma Santos. "Mamam nas tetas do governo, que parece vaca leiteira", 
afirma. "Trabalho o ano inteiro, na chuva e no sol, e no final do mes nao 
tenho dinheiro para comprar nem cal9白o para os meus quatro filhos."... 
Santos est na faixa dos 86,5% da popula弾o brasileira que, segundo o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), ganha at cinco 
sal白rios minimos. 
Apenas 1,6% da popula弾o economicamente ativa recebe mais de 20 
salrios minimos. Sem a Reforma, os deputados ganham hoje R$ 8 mil, 
o que eqoivale a 71,4 sal白rios m inimos." ('Trabalho o ano todo e n奇o 
tenho nada' ・  Folha de S白o Paulo. I 1/Abr/97. autor: Emanuel Neri. 
一一に‘一一＝一，、ー一一 ,.、22 eatoria: tsrasiij- 

administrativa, s/autor, editoria: Primeira p白gina (10/Abr/07); Governo n白o confia na aprova頭o do 
acordo - I 1/Abr197. autor: Valdo Cruz: Marta Salomon (Folha de S白o Paulo. editoria: Brasil). 
22 ‘， 一  ‘一一」ー  ハーー‘一一  一一一‘一一‘一  ‘一一一Lニ一一  一一一‘ー一  一 .一一““一一  一，一  I・、一.‘一ー一一  Iー一一』一ーI 一  一一："～、  一  ー、．，ーーーー  ーム 一 No texto Santos protesta tambem contra a poltica cio (joverno トecierai e critica o governo ae 
Celso Pitta em Sao Paulo. 
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A vota9ao da reforma administrativa em primeiro turno, edificada atrav6s 

de acordos entre os partidos da coalizao governista e o prprio Palcio do 

Planalto, tem conseqoencias sobre a imagem do Poder Legislativo como um todo 

os parlamentares sao desenhados como legisladores em causa pr6pria, tanto ao 

defenderem exce96es para o teto salarial, quanto por proporem um aumento 

salarial. A investiga9ao das noticias, divulgadas pelos dois jornais, e importante 

pois permite perceber a homogeneidade dos temas e a forma como so 
noticiados nos diferentes veiculos, al6m de possibilitar a constata頭o de que as 
noticias nao apenas informam os acontecimentos, mas constituem criticas e 

especula96es sobre os mesmos. 

Um tema que possibilita a publica9ao intensa de noticias, como o teto 

salarial e os acordos que dele surgem, nao poderia deixar de gerar editoriais, nos 

quais os dois jornais definem posi96es acerca da tramita,o da reforma 

administrativa na Casa Parlamentar. As negocia96es do acordo, viabilizando 

exce96es ao teto salarial do funcionalismo p白blico, para cargos transit6rios (leia- 

se cargos eletivos e ministeriais) constituem-se em razao suficiente para uma 
modifica9白o dos editoriais: estes deixam de tratar o teto enquanto matria 
question白vel, em termos legais, para trat白-lo enquanto matria question白vel, em 
termos morais. 

Quatro editoriais, dois publicados no Estado e dois na Folha, passam a 

ser o foco central da analise neste momento. Iniciando pelo Estado, o primeiro 
editorial 白  intitulado A maioria desorganizada, o texto parte do adiamento da 
vota頭o da reforma administrativa e passa a discorrer sobre a rela頭o entre o 
Planalto e sua base de apoio. O foco esta na necessidade do Governo em fazer 

concess6es aos parlamentares, quando necessita do apoio de sua base para 
aprova「o de matrias de seu interesse. Embora o texto traga criticas ao 
Planalto23, e a imagem do Legislativo e dos parlamentares que interessa aaui 

23 No caso, os editorialistas insinuam que o Planalto n白o percebe que nao possui uma maioria 
folgada para vota弾o da reforma administrativa, erro que, segundo o jornal, j白  cometeu 
anteriormente. Outro ponto trata da compara頭o entre o ex-presidente da Camara, Luis Eduardo 
Magalh白es, e o atual, deputado Michef Temer, salientando os limites do o ltimo no comando da 
casa parlamentar no momento de arregimentar votos favorveis aos interesses do Executivo e os 
efeitos que isto projeta na tramita,o da reforma que, ali白s, o jornal defende como indispensvel 
para solucionar problemas de custos da m白quina pロblica dos Estados e da Unio. 
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"O adiamento da vota9台o da Reforma administrativa, ap6s discuss白o que 
deixou claros os interesses particulares de um pequeno grupo de 
parlamentares que quer escapar a s limita96es do teto salarial, 
demonstrou que a "maioria organizada" do presidente Fernando 
Henrique Cardoso S6 se organiza quando se trata de preparar as 
condi頭es para reeleg-lo. Ap6s trs anos, a base de apoio parlamentar 
do governo conserva os mesmos vcios de sempre: tem de ser 
arregimentada sempre que matria importante entra na ordem do dia e 
exige do governo concess6es cada vez mais custosas em troca de uma 
frouxa fidelidade. O rolo compressor que passou sobre os advers白rios do 
instituto da reelei,o, na Camara dos Deputados, n白o existe mais. 
Fragmentou-se entre os deputados que se queixam porque as 
promessas feitas ento nao foram cumpridas e aqueles que colocam 
seus interesses privados ou corporativos francamente acima doa 
objetivos maiores da disciplina da administra弾o pロblica... 
A negocia,o para criar dois tetos salariais, de R$ 10,8 mii e de R$ 21,6 
mil, faz mal a imagem da Camara e desagrada ao presidente da 
Repロblica. Melhor seria retirar os detentores de cargos eletivos, cuja 
dura弾o 白  , por defini9台o, temporria, do teto fixado para o funcionalismo. 
Seria moralmente mais aceitvel e politicamente menos devastador do 
que a lamentvel discuss台o que se travou em torno do assunto e do que 
a insustentvel solu,o dos dois tetos. 
O problema e que as lideran9as do governo esto perdidas em meio a s 
reivindica加es e protestos das bancadas, j白  habituadas a condicionar 
seus votos a promessas de atendimento de pleitos variados..." 

Os editorialistas passam a discorrer sobre a import合ncia da reforma 
administrativa, para o equilibrio fiscal da Uni白o, dos Estados e mesmo dos 
poderes Judici白rios e Legislativo; equilibrio possivel, segundo o texto, somente 
com a efetiva頭o da Lei Camata que, para ocorrer na prtica, necessita da 
promulga9ao da reforma. 

"... Tudo isso e maior que a lamentvel discuss含o do teto e extrateto. No 
entanto, 白  a questo menor que determina o ritmo da tramita9台o do 
projeto de Reforma administrativa, que j白  deveria, fazia meses, ter sido 
aprovado pela Camara. As lideran9as do governo devem deixar de se 
iludir quanto 白  sua capacidade de comandar as bancadas. E o 
presidente Fernando Henrique Cardoso precisa agir de acordo com esta 
desagrad白vel realidade: sem que ele se empピnhe pessoalmente na 
arregimenta頭o de votos, as reformas, por mais importantes e vitais que 
sejam para o Pais, se arrastaro lentamente pelo Congresso, deixando o 
governo e a Na頭o sem os instrumentos necessrios para a sustenta頭o 
do crescimento econ6mico e o bem-estar social." (A maioria 
desorganizada .- Estado de Sao Paulo, O7Iabr/97, s/autor, editoria: Notas 
e informa 96es, se9白o: Editorial) 

O segundo editorial, tamb白m do Estado,6 do dia 11 de abril de 1997; 

neste momento, ja fora divulgado na imprensa o acordo, permitindo exce96es ao 

teto. Como ja foi dito, a reforma administrativa 6 aprovada, mas o polmico 

sobreteto permanece em aberto. Num primeiro momento, o editorial exp6e as 

rea96es frentea possibilidade de exce96es ao teto m自ximo: de um lado, est白  o 
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Presidente da Repロblica e o deputado Inocncio de Oliveira do PFL, aceitando o 
acordo como o 加re9o mais barato a pagar para o avan9o do projeto' 

contrapondo-se a esta visao, estao o senador Jos白  Serra, do PSDB, que chama a 

exce9ao de "indecente' e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, que trata o 

tema de forma irnica24. O jornal passa entao a discorrer sobre os custos do que 

chama "acordo sem pai", pois, segundo sua visao, ningu白m tem coragem de 
assumir sua autoria, com receio do 6 nus eleitoral e moral que o ato pode trazer 

"..一 .一  O "acordo sem pai", como j白  est sendo chamado, deixa os Doliticos 
muito mal, mas e preciso reconhecer que a Reforma administraiivano 
podia continuar encalhada na Camara dos Deoutados. Dada asii 
importncia para o Pais, o custo da "indeceicia" necessria n云r 
desencalh,-la ser menor que o benefcio que produzir. Seauncoo 
porta-voz do Pal白cio do Planalto, o projeto original permitiria economizar 
cerca de R$ 18 bilh6es em cinco anos. Cdm a mudanca do teto. o 
governo deixar de poupar R$ 500 milh6es no mesmo Deriodo Se n 
problema fosse apenas de dinheiro, o custo do nec6cio sri 
insignificante. Mas o que est em joqo e uma auesto'tTca nucns 
deputados demonstraram, mais uma vez, n白o saber resolver de modo 
altaneiro. 
O problema, alis, foi criado por eles prprios, no movimento oendular de 
rigor e frouxidao, ticos que caracteriza as ac6es do Conaressnnn 
ltimos tempos... O problema seria diqnamente resolvido se6 s fit jIarpq 

de cargos eletivos fossem excluidos io teto e se deixasse em viaor o 
texto constitucional que permite algumas acumula96es de func6es, corno 
a de juiz e professor. Mas o pendulo passou doriaor irracin云I n'ra5 
frouxidきo malandra do "acordo sem pai", que asse前ravendmenosde 
at 21,6 mii para pessoas que ocupem cargos eletivas e de confiana 

Os editorialistas passam entao a discorrer sobre as vergonhas que 

caracterizam o acordo, centrando a critica na compara弾o entre os proventos dos 
parlamentares e dos trabalhadores do setor privado 

一  Esse acordo exp6e duas vergonhas. Ele prprio,p elos Drivil6oios nue 
consagra e pela situa'o de inferioridade em aue coloca. oor敏emnln, 
os membros dos Tribunais Superiores, aue. se'auiseren, I'donr,te' 
曳g，門「 de gra9a. E o fato de, num pais 面扇ど品sil茅扇苛  
aposentadorias que chegam a R$ 10,8 mil ou ultraoassam csc niianfi 
Num paIs onde o sal白rio minimo n白o cheqa a R$ l'i5ea apose'tadorIa 
璽狸!a paga ao trabalhador do setor privado e inferi可F扇 §§6I5 
discuss,o sobre a acumula弾o de aposentadorias em tomo ti誌  R In R 
mil mensais chega a ser revoltante. No mInimo. demonstra n nrii rI 
distanciamento que existe entre o paIs real, formado por milt ' e; de 
pessoas que trabalham duramente e paqam caro Dor cada servirn que 
utilizam, inclusive os da Previdencia, e uma minoria de orivileniados韮  
contribui inconscientemente para o agravamento dos desnveiるsociaE 

24 o Presidente do Supremo Tribunal Federal ironiza o fato do Poder Judici白rio ficar de fora do 
acordo que gera exce"es, ao dizer que o objetivo da reforma administrativa foi impedir que o 
ministro Moreira Alves, aposentado no judici白rio com o teto m白ximo, deixe de ganhar seu sal白rio 
de R$ 800,00 como professor da Universidade de Brasilia, este teria de passar a dar aulas de 
gra9a. 

171 



do d白ficit pロblico. A Reforma administrativa, n白o sem tempo, reduzir um 
pouco essa diferen9a de tratamento, ao estabelecer novas e mais 
austeras condiゆes para a aposentadoria dos servidores publicos...." (O 
"acordo sem pa?' ー  Estado de S含o Paulo, I 1IAbr/97, s/autor, editoria: Net 
estado/Editoriais) 

Finaliza o editorial, apontando a fragilidade da base de apoio do Governo 

no Legislativo, e as dificuldades que esta fragilidade imp6e para a vota9白o do 

sobreteto e dos destaques: enfrentar resistencias, para aprovar as exce96es ao 

teto, e por outro lado, caso n白o sejam aprovadas as exce96es, ter dificuldades 

no segundo turno de vota9ao da reforma. 

Os dois editoriais do Estado tm em comum a defesa da reforma 

administrativa, como forma de equilibrar as contas publicas, a critica 白  postura do 

Planalto, frente 白  s press6es oriundas dos parlamentares, a constata頭o da 

fragilidade da base de apoio do governo e, principalmente, a questo moral e 

tica do Parlamento. Em rela頭o aos mesmos,6 importante destacar alguns 

pon加S. 

No primeiro editorial, os parlamentares que pertencem aos partidos que 

constituem a base de apoio do governo no Camara de Deputados, s白o nomeados 

como respons白veis por impedir o bom andamento da reforma. Estes so 

qualificados como: parlamentares que tm de ser arregimentados a cada mat白ria 

importante; que colocam seus interesses privados ou corporativos a frente do 

interesse pロblico; que se queixam de promessas nao cumpridas; que 

condicionam seus votos a pleitos variados; que mantm "os mesmos vcios de 

sempre". Neste editorial, nao ocorrendo generaliza96es, os polticos, que s白o 

(des)qualificados em termos morais, esto bem definidos. 

Se, como vimos, no primeiro editorial a problem白tica da moralidade j白  
permeia a discussao do teto salarial, no segundo, esta se acentua. O acordo j台白  
intitulado de indecencia, de privilgio, de vergonha. A quest白o da moralidadee 

constituida mais fortemente, tanto no que se referea imagem do legislativo, 

como dos membros do campo politico institucional, o que pode ser notado nas 

frases: "o que est em jogo 6 uma questo 6 tica, que os deputados 

demonstraram, ma侶uma vez, nao saber resolver de modo altanelm・l suas a96es 

passam do "rigor irracional para a frouxido malandra do "acordo sem pai". Se no 
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primeiro editorial, a crtica recai sobre os parlamentares da base do governo, no 

segundo, ela 6 generalizada e, com isso, atinge a toda a institui頭o: os 
parlamentares agem num "movimento pendular de rigor e frouxido 6 ticos que 
caracteriza as a戸es do Congresso nos ll ltimos tempos." 

A no頭o de temporalidade est白  presente na critica da postura dos 

parlamentares: ap6s expor as qualidades negativas, que os parlamentares 

apresentam em suas a96es no trato da coisa pablica, aparecem termos como 
habituados, mais uma vez, nos ロ  ltimos tempos ou sempre, ligados aos 

(des)qualificativos utilizados. E importante notar que a liga,o entre os 

qualificativos e a temporalidade permite entender que o descaso no tratamento 
da coisa pロblica n白o e uma a9ao isolada dos membros do poder legislativo, e sim 
uma constante no tempo. 

Outra problem白tica est白  centrada na imagem que estas a加es geram ao 
campo politico. Segundo os editoriais, a defesa de exce96es, ao teto salarial 

maximo, em que os prprios deputados saem beneficiados, somada a exclus白o 
de outros poderes do acordo, trazem consequencias nefastas ao poltico 
Express6es como, "faz mal a imagem da C白mara' "deixa os polticos muito maI'二  
6"politicamente devastador" falam por si, sobre a percep9白o que os editorialistas 
tm frente ao acordo. A possibilidade do desgaste da imagem dos parlamentares 
est白  diretamente vinculada ao fato dos mesmos serem tidos, nos editoriais, como 

culpados por todas as mazelas do pais, ao deixar "o governo e a Na頭o sem os 
instrumentos necessrios para a sustenta頭  o do crescimento econ6mico e o bem- 
estar social" ou por contribuirem "inconscientemente para o agravamento dos 
desnIveお  sociais e do dficit pロblico ". 

Bem, se a moralidade parece ser o topico central na (des)qualificaao dos 

congressistas, que t6m nas maos a possibilidade de modifica頭o da matria 
administrativa e a usam em beneficio prprio, se esta atitude gera consequ6ncias 

negativas para a imagem do poltico, afinal, quem 6 afetado pela imoralidade dos 

parlamentares? Qual o contraponto para justificar a questao e tica? Quem 6 o 

excluIdo do beneficio? A defesa da legisla9ao, em causa propria, dos deputados 

tem como contraponto, nos editoriais, os titulares do poder Judici自rio, o 自  nico dos 
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trs poderes excluido do acordo, e o trabalhador comum. O segundo editorial traz 

uma compara頭o entre o teto salarial de R$ 10,8 mil e o sal白rio minimo bem 

como entre a possibilidade de manuten9白o de uma aposentadoria, somada aos 

proventos, comparada ao valor m自ximo possivel de aposentadoria do trabalhador 

comum. Encontra-se, nestes trabalhadores do setor p白blico e privado, exposta a 

opinio p自blica, a qual, ao mesmo tempo, o jornal constitui como prejudicada pela 

a頭o e como justificativa para a critica da (i)moralidade dos deputados 

Mas os editoriais n白o apenas assinalam o desgaste do politico e de suas 
institui 96es, atrav白s do desenvolvimento da no頭o de moralidade, eles tamb6m 

prop6em solu96es para o problema moral: a exclusao dos titulares de cargos 

eleitos, do teto salarial. 

Na Folha tamb白m sao publicados dois editoriais, tratando da questo 

do teto salarial e de suas exce96es. O primeiro deles, chamado Privilgio imoral, 

trata da proposta de uma emenda, que possibilita o sobreteto para cargos eletivos 

e de confian9a, tendo como foco nao o acordo, propriamente dito, mas as a96es e 

interesses dos parlamentares. 

"Os parlamentares reclamam da sua imagem desgastada junto 白  opinio 
p自blica. Infelizmente, acabam de perder mais uma boa oportunidade 
para reverter esse estado de coisas que n白o apenas os atinge, mas ao 
prprio Congresso. 
E um escandalo o acordo pelo qual deputados da base de apoio do 
governo pretendem aprovar, no bojo de uma Reforma Administrativa que 
a todos os servidores pablicos vai impor sacrif[cios, uma emenda que 
lhes assegura privilgios. 
Legisladores brasileiros querem situar-se acima da sociedade e do 
Estado. Pretendem criar uma exce弾o ao limite de sal白rios e de 
aposentadorias previsto na Reforma Administrativa para o funcion白rio 
"comum". 
Para suavizar o corporativismo, camuflando a pretens白o de assumirem a 
condi,o de casta, os parlamentares sugerem a inclus白o de prefeitos, 
governadores e do presidente da RepOblica no clube de privilegiados. 
H白  tempo, ainda que muito curto, para evitar essa manobra em que 
legisladores nada mais fazem que legislar em causa prpria. A vota9o 
da emenda vergonhosa est prevista para a prxima semana. O repロdio 
apretensao e notrio. 
Aprovar um teto vlido para todos os cidad白os do pais e uma exce9白o 
para si prprios白  um absoluto escrnio por parte desses deputados. 
Como e possivel que a luz do dia, diante de toda a opiniao pロblica, 
senhores e senhoras que afinal de contas compem um dos Poderes da 
Repablica estejam dispostos a tal mesquinharia na busca escancarada 
de vantagens pessoais? 
O despudor dos articuladores dessa inaceitvel legisla,o em causa 
prpria e emblem白tico no pronunciamento de um dos lideres do governo, 
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o deputado lnocncio de Oliveira (PFL-PE). Ele simplesmente admitiu 
cue o acordo "vai oeaar mal". 
A democracia exige um parlamento com credibilidade. E inaceitvel que 
um grupo deputados achincalhem ainda mais as institui如es a que 
deveriam servir." (Privilgio Imoral - Folha de Sao Paulo, I 1/Abr/97, 
s/autor, editaria: Opini白o, se頭o: Editorial) 

O primeiro dos editoriais traz dados importantes, alguns similares aos 

editoriais publicados no Estado, outros, nem tanto 

A temporalidade tamb白m est presente, recortes como "os parlamentares 

reclamam da sua imagem desgastada juntoa opinio pロblica. Infelizmente, 

acabam de perder mais uma boa oportunidade para reverter esse estado de 

coisas que n白o apenas os atinge, mas ao prprio Congresso" ou "6 inaceitvel 

que um grupo deputados achincalhem ainda mais as institui6es a que deveriam 

seivir' demonstram isso. A no9ao de tempo, vinculada ao desgaste de imagem 

da institui9ao a que pertencem, permite, por um lado, intuir que prticas 

semelhantes j白  ocorreram anteriormente, por outro lado, sugere que tais atitudes 

desgastam n白o apenas a imagem dos parlamentares, individualmente, mas da 

institui9台o Congresso Nacional, como um todo. 

Os editorialistas, ao mesmo tempo que qualificam a emenda como um 

privil白gio, uma vergonha, um esc白rnio ou uma mesquinharia, denunciam os 

deputados da base de apoio do governo, que a defendem, como corporativistas, 

pretendentes a condi頭o de casta (em fun頭o da busca de um benefcio que nao 

se estende aos demais funcion白rios publicos, condi頭o esta que camuflam, ao 

incluir o Executivo, no acordo), legisladores em causa prpria, defensores de 

vantagens pessoais, despidos de pudor ou desacreditados. A questo moral d白  o 

tom do texto redigido pelos articulistas. E importante notar que, diferente dos 

editoriais do Estado, este nao constitui o Governo como o outro interlocutor da 

negocia9ao, o qual teria tambem um 6 nus a pagar, frente ao eleitorado, oua 

opinio publica, ao contrrio, o Executivo 6 tratado como vitima de "senhores e 

senhoras que afinal de contas comp6em um dos Poderes da Repdblica （フ  
dispostos a tal mesquinharia na busca escancarada de vantagens pessoa尽’ 

Cabe aqui especular sobre o "nao dito", em outras palavras, a ausencia de 

cita9ao do segundo integrante do acordo, no caso, o Executivo, o que permite o 

desgaste de apenas um deles, o Congresso Nacional 
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O contraponto que da sentidoa id6ia de (i)moralidade est centrado no 

desgaste ja existente frentea opinio pablica, nos sacrifcios que a reforma vai 

impor "a todos os servidores pロbllcos" a sociedade e ao Estado, aos quais os 

deputados pretendem situar-se acima, ao "funcion白rio "comum" a "todos os 

cidados do pas" (note-se bem que o teto6 apenas para os funcionarios 

pロblicos, e nao para todos os cidadaos) 

A condi9ao de proposi頭o encontra-se igualmente presente, nao no 

sentido de constituir uma solu頭o para a problem白tica, mas de descontitui-la 
totalmente ao chamar 白  rea頭o, ao salientar que ainda ha tempo para impedir 

que a emenda se concretize, ja que "o repddio a pretenso6 notrio' 

A ロ  ltima questao6 :6 em prol de quem se constitui o repadioa emenda que 

prop6e o sobreteto? Bem, alm da opinio p自blica, o jornal defende a moralidade 
da institui頭o, para o bem da democracia, que, para bem funcionar, necessita de 

"credibilidade" Credibilidade esta que todas as express6es e no叩es utilizadas 
permitem intuir que o Congresso Nacional n白o possui, devido ao seu descrdito 

frente a opinio poblica, assinalado na frase inicial do editorial 

Se, nos editoriais do Estado, os parlamentares sao os culpados pelas 

mazelas econ6micas e sociais do Brasil, neste, os mesmos sao os culpados pelas 

mazelas politicas. 

O segundo edftorial publicado pela Folha, chamado O poder de 

indigna頭o, trata da indigna頭o da opinio p白blica frentea emenda do superteto 

discorrendo sobre o poder da sociedade de aprofundar a democracia no Brasil 

Em fun頭o da especificidade de seu tema,6 fundamental, para melhor 

compreende-lo, abrir um pequeno espa9o para discorrer sobre as notcias que 

antecedem sua publica9ao, visto que ha uma clara rela頭o entre estas e o 

assunto em pauta no editorial. As noticias dos dois jornais, nos dias anterioresa 

publica9ao do editorial da Folha, dao conta de quatro temas: o fim do acordo entre 

Governo e partidos da sua base de sustenta9白o, para cria9ao de um teto extra; a 
autoria da proposta do acロmulo de salrio e aposentadoria, a pretensao dos 

parlamentares de aumentarem seus sal自rios, alcan9ando assim o topo do teto 
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salarial; as dificuldades de conseguir o nロmero de votos necess白rios para aprovar 
a reforma administrativa25. 

Embora com nuances diferentes, os dois jornais justificam a quebra do 
acordo, em fun9白o da pressao da opinio pロblica. Segundo os noticirios do 
Estado, declara96es do Presidente Fernando Henrique Cardoso, como "O 

Congresso ser sensIvel a demanda da sociedade' "No 6 posslvel discutir 
questo nacional em termos de vantagem pessoal'二  "H momentos em que a 
opinio pdblica deve prevalecer' No deve haver extrateto二質 proposta feriu a 
conscincia coletiva’二 "Se feriu, melhor, o Congresso tem de se ajustar ao que a 
popula頭o deseja" foram determinantes para o trmino do acordo, e dao a 
entender que a mudan9a de posi9ao do Presidente se deve aos clamores da 
opinio p白blica, que se mostrou contra a proposta26 

A Folha acentua a importancia da opiniao pロblica para a exclusao do 
extrateto da reforma. Na coluna de opini白o de Valdo Cruz, o tema e a capacidade 
dos parlamentares de legislar em causa prpria, centrando a crtica no possvel 

aumento de salrio e no teto extra. Frases como "De tempos em tempos, cada 

vez com mais frequ6ncia, os parlamentares pegam carona em algum projeto em 
vota頭o no Congresso para tomar medidas em benefcio prprio" e 孤final, 
legislar em causa prpria continua sendo uma prtica do Congresso. Um vcio do 

qual deputados e senadores no conseguem se livrar. Ou melhor, n白o querem se 
livrar", vm acompanhadas do coment白rio sobre o teto extra: "A rea頭o foi to 
negativa que os govemistas j admitem que podem desistir desse privilgio'27. As 
express6es utilizadas na Folha para justificar o fim do acordo se resumem a 
"presses二  "press白o da opinio pロblica" e ・'rea頭o negativa"28. Em nenhum 

25 Presidente critica acordo para teto extra - l3lAbr/97, autor: Tnia Monteiro; Voz rouca - slautor; 
O pai da idia - autor: Bartolomeu Rodngues (14/Abr/97); Lderes abandonam proposta de teto 
extra - I 5/Abr/97, autor: Christiane Samarco (Estado de Sao Paulo, editoria: Pol itica); Em causa 
prpria - 14/Abr/97, autor: Valdo Cruz; Cilmes de homem ・  16/Abr/97, autor: Fernando Rodrigues 
(editoria: Opini白o); Presso derruba acordo do superteto ー  s/autor, editoria: Primeira P白gina; 
Governo derruba extrateto de R$ 21,6 mil ー  autor: Marta Salomon; Luiza Dam白  (15/Abr/97); 
Manobra governista eleva salrios em 59% - 161Abr197, autor: Marta Salomon (Folha de S白o 
Paulo. editoria: Brasifl. 
26 ~一一一LI一ー‘ー  ーユ！一一 ’ 一一一ー」一  一一一一  一‘一  一一‘一一  ー Presidente critica acordo para 旭加 extra - 1 3/Abr/97, autor: Tania Monteiro; Voz rouca ー  
14/Abr/97. s/autor (Estado de S白o Paulo. editona: Pof itica). 
27 Em causa p roria - Folha de Sao Paulo. 14/Abr/97. autor: Valdo Cruz. editoria: Ooiniao. 
28 Governo derruba extrateto de R$ 21,6 mil - 15/Abr/97, autor: Marta Salomon; Luiza Dam白; 
Manobra governista eleva salrios em 59% - 16/Abr/97, autor: Marta Salomon (editoria: Brasil); 
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momento dos noticirios, a no頭o opiniao pロblica6 definida. Estas s白o as noticias 
que, sem dロvida, justificam o segundo editorial da Folha, que ser白  agora 
analisado. 

A rela頭o entre os dois editoriais, publicados pela Folha, est白  no fato de o 

primeiro apresentar um clamor de rea9ao, contra a emenda, e o segundo, de 

discorrer sobre o poder da sociedade frente ao campo poltico 

"A rea'o da opinio pロblica ao privil白gio que os Darlamentares 
pretendiam conceder-se - o teto salarial egpeciai- insoir otImismo 1A 
sociedade condenou uma troca de favores mesquinha. aue desacredita 
os6 rgos de representa弾o politica e mostra que a fisioloaia est『  b'm 
viva. A press白o foi instantnea e, espera-se, deve eviiるr au um 
reforma sria - a administrativa- seja manchada Dor urna baroanha dc 
baixo nivel. ~ Ademais, indica aos deputados obortunistas 'ue seu; 
eleitores esto fartos de chicanas nos corredores do poder e que, diante 
disso, sua indigna●o por vezes explode 
Por vezes, O que inspira uma medita●o mais detida e o carter oontuai 
e menos freq oente do que o desej白vel dessas manifestac6es de reniis' 
diante do menoscabo - ou coisa pior- pelo bem e oelos bbns oblies ' C) 
epis6dio do "superteto" salarial mostra que a sociedade' carz de falar 
mais alto - e com efic白cia politica- quando seus direitos S白o snnIiadn; 
Intrigante f que os cidadaos n白o tomem, de uma vez oor todas, 
一一．一一一！畳  一  一L ' 	 ． 	 ’ 	 ー  一  ーー  Iーー’ ’ーー~~，  

seu presidente e para exigir a deposio de um deles. aue nos frustmii2 
todos de maneira revoltante. A sociedade tambem i' n白o 可  mais a 
massa amorfa, bestializada e desorqanizada. como constatarnmnnr 
dcadas os cientistas sociais. Creるce a particioaco conular m 
conselhos de saロde e de educa●o, por exemplo, d esp irita asociativo 
e comunitrio, ainda que fraco, se difunde. 
Por outro lado, 白  compreensivel a desconfian9a em relaco aos servicnc 
prestados pelos poderes pロblicos. Impunidade, corrup貢o r 面ri6n‘石  
dific四ade de acesso do cidad台o ao Estado. tudど蕊読nntrjbui para 
instilar um desalento em rela弾o a s possibilidades de mudanるa 
O problema6 que a reforma desse quadro deDende.emito, dessaS 
cidad白os desesperan9ados. Pode parecer aue estamos diante d' i im 
c!rculo vicioso, se levar em considera"o apenas a fotoarsfia 品罵  
estado de coisas. No entanto, a histria n白o 白  a sucessodessas ena 
estticas. Momentos especiais, como a camDanha das diretas‘る  dr. 
impeachment, podem ajudar a modificar a colscincia conformada rt' 
o status quo. O presente exemplo, da Dress白o nela mnraIidad' nr 
Congresso, mostra qual 七  o poder da indiana o (C) nnr1r de 
indigna堕oずolha de Sao Paula, 16/Abr/97, s/autor,editoriarOpin扇】  
sec首n・ Fell十nriil\ 

O editorial permite algumas coloca96es. Uma das quest白o fundamentais6 
a no'o de opinio pロblica. Os editorialistas n白o apenas salientam a importancia 
da opini白o p自blica, nos caminhos que a politica toma no pais, como a definem 

Cimes de homem - 16/Abr/97, autor: Fernando Rodrigues, editoria: Opinio (Folha de So 
UaU!Uノ・  
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opinio pロblica, para a Folha, 白  sin6nimo dos eleitores, da sociedade, dos 

cidadaos. 

Ha ainda outro dado interessante, que diz respeito 白  compreensao dos 

jornalistas, sobre a a9ao da opinio pロblica: esta se caracteriza por agir apenas 

quando se sente espoliada, atingida, sua manifesta頭o 白  pontual, mas o 
complemento do carter pontual da manifesta頭o 6 significativo, segundo o jornal, 

ela6 "menos freqoente do que o desejvel' fato que deixa intrigados os 

editorialistas. A davida, que atinge os editorialistas, permite que o jornal expresse 

seu entendimento em rela頭o a opinio pロblica ou a sociedade: 白  composta por 
cidad白os desesperan9osos, embora o prprio texto assinale momentos 

importantes, nos quais a a9ao da sociedade foi determinante, para significativas 

mudan9as politicas, como 白  o caso da campanha das diretas (pelo direito a 

elei96es diretas ao Executivo) e do processo de impeachment do primeiro 
presidente eleito, ap6s o regime militar, Fernando Collor de Melo. Embora aponte 
os limites de a9ao da opinio pロblica, ainda assim, a percebe mais ativa do que 

em outros tempos, quando era composta de uma "massa amorfa, bestializada e 

desorganzada' 9, conforme afirma o texto. Se os cidadaos brasileiros sao 

desesperan9osos, 6 em rela頭o a algo, e h白  uma justifica para essa descren9a. A 

desconstru9ao do texto permite responder a estas interroga96es: 

desesperan9osa em rela9白o aos poderes p白blicos, e a justificativa est白  centrada 
na a頭o dos politicos, neste caso, dos parlamentares, capazes de "troca de 

favores mesquinha, que desacredita os 6 rgos de representa頭o poltica e mostra 
que a Iたiologia est bem viva讐 "chicanas nos corredores do pode乙・'impunidade, 
corrup頭o recorrente, a dificuldade de acesso do cidado ao Estado" 

Como nos demais editoriais, este apresenta qualificativos, tanto para a 

emenda do superteto, visto como privilgio, troca de favores mesquinhos, 

fisiologia, barganha de baixo nivel, chicanas, quanto para os deputados 

assinalados como oportunistas, que projetam a desesperan9a do cidad白o. A 
referncia a (i)moralidade tamb6m se faz presente, agora com sentido 

29 Segundo os editorialistas esta vis白o da sociedade de uma e poca passada do pais 白  fruto da 
constata,o de cientistas sociais. Mas ao qualificativo bestalizados n白o foi utilizado por um 
cientista social e sim por um jornalista. Esta visao da sociedade brasileira foi, ao contrrio do que 
diz o texto, questionada por estudos de historiadores e cientistas sociais. Para citar apenas um 
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generalizador, nao mais ao deputado ou parlamentar, individualmente, ou em 

bancada partid白ria, mas a institui頭o Congresso Nacional como um todo. Se a 

argumenta頭o do descrdito da opini白o pロblica est focada nos poderes poblicos, 

como uma totalidade, o fato questionado - o sobreteto - leva a desqualifica,o de 

umu nico personagem, o Congresso Nacional; novamente, o segundo integrante 

do acordo sal ileso da critica. 

A descri9白o das noticias publicadas sobre as a96es dos membros do 

Poder Legislativo, durante a negocia頭o, para vota9ao em primeiro turno da 

reforma administrativa, particularmente, no que tange a discussao do teto e 

extrateto salarial, somadas a an白lise dos editoriais que as seguem, s白o 

significativas para compreender o discurso da midia sobre o Congresso Nacional 

Alguns pontos podem ser assinalados: as publica96es sobre tpico teto/extrateto 

tm similaridades nos dois jornais: os dois defendem a necessidade de efetiva頭o 

da reforma administrativa; justificam seu atraso, em fun,o de posi96es 

assumidas, por deputados, pertencentes aos partidos que constituem a base do 

governo no Legislativo, e, se num primeiro momento, individualizam a questo, 

acabam por generalizar as criticas a institui9ao no seu conjunto; qualificam 

negativamente os parlamentares que defendem a exclusao de categorias do limite 

salarial, inclusive com semelhan9a de termos utilizados para a (des)qualificaao; 

criticam a postura do Planalto de ceder aos parlamentares, mas centralizam, nos 

membros da Camara de Deputados, as dificuldades de andamento da matria 

administrativa; elaboram suas criticas, aos parlamentares, tendo como 

contraponto a posio da opinio pロblica e do trabalhador comum; tem na 

moralidade a fonte de crticas, ao campo politico e seus membros; sao 

propositivos em seus editoriais; acabam por constituir o Poder Legislativo e seus 

membros, como os culpados, em ltima instancia, pelas dificuldades da na弾o, 

sejam elas politicas, sociais ou econ6micas. No caso da divulga9ao de noticias, 

colunas de opinio e editoriais, sobre as discuss6es e negocia加es, para vota9o 

do teto salarial do funcionalismo publico,6 possivel afirmar que existe uma 

exemplo: CARVALHO, Jos白  Murilo de. Bestializados: o Rio de Janeiro e a Repdblica que ndo foi. 
S含o Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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homogeneidade dos jornais Folha e Estado, tanto nos temas que dizem respeito 

ao Poder Legislativo, como na forma de trat白-los30. 

4.1 l Como os leitores se manifestam frente 白  possibilidade de exce96es 白  
regra do旭加 llnico 

Com foi visto anteriormente, a justificativa dos jornais para as criticas, 

aos parlamentares que defendem a cria9ao de um extrateto salarial, est白  na 
manifesta頭o negativa da opinio p自blica, frente a possibilidade de cria9ao de 

exce96es, ao dispositivo que limita os proventos dos funcionarios p白blicos. Tanto 
as noticias, como os editoriais, ressaltam a importncia destas manifesta96es de 

repodio a matria, mas sem definir claramente a manifesta頭o. Desta forma, 
buscar a express白o desta opinio p自blica, nos jornais, se torna fundamental 

Onde pode ser encontrada? Nas cartas dos leitores, publicadas em cada um dos 

jornais. No periodo que corresponde a discussao e negocia頭o, para vota頭o do 
teto salarial, h白  apenas duas publica96es de cartas, uma, em cada jornal. Na 

Folha sao publicadas quatro cartas, a primeira, de um parlamentar do PMDB, 

justificando sua posi頭o e a do partido31, as demais cartas, sob o ttulo geral de 

Extrateto, criticam o Congresso Nacional, utilizando para isso a no9ao de 

(i)moralidade. 

"Com o teto de R$ 21,6 mil desaba a moral do Congresso, levando junto 
consigo a vergonha do governo federal. 
Nada mais h白  a dizer." 

"E impressionante a incoerncia do nosso Congresso. Enquanto afirmam 
que o salrio de R$ 112 e suficiente para o povo nao se contentam com 
o prprio sal自rio de R$ 10,8 mii." 

"E lamentvel que o presidente FHC n白o tenha conseguido junto ao 
Congresso Nacional aprovar a reforma administrativa com o enorme 

30 As discuss6es sobre o teto salarial m自ximo para o funcionalismo poblico continuaram at o final 
do primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Optou-se por analisar apenas 
um periodo pois al白m de ser o momento de maior polmica da matria e, por isso, de maior 
cobertura do tema nos jornais, o material selecionado permitiu o objetivo deste capitulo, descrito 
no inicio do mesmo. Para maiores detalhes ver: As Consequncias do Teto - Folha de S白o Paulo, 
17/Dez/98 s/autor; editoria: Opinio, Se,o: Editorial. Absten戸o justificada, de Jos白  Aristodemo 
Pinotti, deputado federal pelo PMDB-SP (S白o Paulo, SP) ー  Folha de Sao Paulo, 12/Abr197, s/autor, 
editoria: Ooiniao. sec白o: Painel do Leitor. 
。 ’Absten頭o justificada, de Jose Aristodemo Pinott, deputado tecleral pelo F'MVtS-5J-' (baO t-'auio, 
SP) - Folha de S白o Paulo, 121Abr197, s/autor, editaria: Opinio, se●o: Painel do Leitor. 
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salrio de R$ 10,8 mii para todos os brasileiros. Os 'representantes do 
povo' legislaram em causa prpria."配  

O jornal Estado publica sete cartas, nas quais o tema principal 6 a 
compara頭o entre os proventos dos deputados e dos demais trabalhadores, 

excluidos do beneficio. A moralidade, tanto da emenda, quanto dos 
parlamentares, est白  presente em todas as cartas. A emenda 6 qualificada como" 

inadmissvel, vergonhosa, grotesca; absurd[aJ", poucos qualificativos, se 

comparados a queles, dados aos deputados: "s白o, como sempre foram, pessoas 
diferentes do brasileiro comum' "agem como divindades aTheias a realidade 
vivida pelos brasileiros二 "ndo se submetem a nada nem a ningu6m na 

consecudo de seus objetivos; trabalham quando querem e acham que6 

conveniente fl; "fariseus", "s legislam em causa prpria"3 

Os qualificativos se assemelham a queles apresentados nos editoriais 
A no頭o de moralidade permite a constru9ao do contraponto entre a defesa de 
altos salrios, por parte dos membros da Camara de Deputados, frente aos 
baixos salrios dos demais trabalhadores. Interessante notar tamb6m que, nas 

cartas, a crtica a parlamentares reflete-se diretamente na institui頭o a que s白o 
vinculados, nao sao os parlamentares, de forma isolada, que sao criticados, mas 
a institui頭o Congresso Nacional como uma totalidade. Embora o nomero de 

cartas seja pequeno,6 significativo que as manifesta96es de desagravo dos 
leitores sejam posteriores a publica頭o dos fortes editoriais de critica, aos 
congressistas, mostrando uma rela頭o de proximidade entre a posi頭o assumida 
pelos jornais e aquela assumida pelos seus leitores. A grande interroga9白o aquie 
afinal, as manifesta96es justificam a elabora9ao dos editoriais ou a publica,o dos 

mesmos 6 que gera movimentos de desagravo dos leitores (da opini白o pロblica?), 
atrav白s de cartas? Esta questao ser retomada, posteriormente, no decorrer da 
加vestiga9ao. 

32 As cartas sao de: Luiz Geremias, Rio de Janeiro, RJ; Marcos Paulo Bossetto Nanci, Taubat, 
SP; Genovncio Mattos Neto, Florian6polis, SC (Folha de S白o Paulo, l2IAbr/97, s/autor, editoria: 
Ooini白o. sec白o: Painel do Leito「）. 
33',、一一一一．ーに！一  一一ー ‘一．一ー  一」一  、 A ，二．一ー，一一，一．一ー，一  r、n. ，ー  ハーー.一一一  A 一．．一！ー  ハーーー＝一．ー一一一  一，一  一」一ー一一一ー一一：一  一，一  ー comerciais, por ravor, ae wanaeriey aa b iIva Lampos, Agual; vemiurgos cia Uemocracia, oe 
Antonio Carlos Stancatide Carvalho; Frmula da desigualdade, de Jo白o Martins; Quando falta 
virtude, de Luiz Antonio da Silva; Hora de ladrar, de Vahan Boyadjian; Teto absurdo, de Jacqueline 
Shammas; Revolta dos fariseus, de Joao Marcos Coelho Barker (todas de S白o Paulo). Estado de 
S白o Paulo, I 3lAbr197, ed itoria: NetEstado/Editorials, Tema: Reforma Administrativa. 
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4.2. 0 fim da estabilidade: o tema polmico das vota96es da 

reforma 

Neste momento esto analisados os notici白rios que tratam de um dos 

temas mais polmicos da reforma administrativa: a proposta de fim de 

estabilidade no emprego, permitindo a demissao dos funcion白rios p白blicos 
Basicamente, dois pontos s白o fundamentais nas discuss6es e negocia96es que 

antecedem a vota9ao: os desentendimentos entre partidos e membros de partidos 

que comp6em a base governista, e a crise financeira, que assola os mercados 

mundiais e tem reflexos significativos na poltica-econ6mica do Brasil. 

4.2.1. Os temas polmicos 

Quatro editoriais fazem referncia aos ditos temas polmicos e a s 

dificuldades para sua aprova頭o. A Folha publica dois editoriais: Fadiga poltica e 

Heran9as do empreguismo. O primeiro deles trata das v白rias tens6es: a 
aprova頭o da reforma administrativa, em primeiro turno, por apenas um voto; 

insatisfa96es que v白o "da CNBB ao MST, passando pela OAB, ABI e associa96es 

de magistrados", desentendimentos entre o Executivo e o Legislativo, at chegar 

aos desentendimentos na alian9a governista. 

"... Tornaram-se pロblicas noticias de desagrado do presidente com a 
lideran9a Poltica no Congresso, depois de um incidente entre o ministro 
Sergio Motta e o deputado Michel Temer. 
Cresce tamb白m uma guerrilha silenciosa, de gabinetes, por espa9os no 
governo. Os partidos maiores, PMDB e PFL, disputam uma contenda 
cujo horizonte, sem duvida, j白 e a prepara弾o de terreno para as 
elei96es de 1998. Num sistema partid白rio fragmentado, em que 
predominam os ds, a negocia9含o de bastidores sempre deixa setores 
contrariados que, muitas vezes, jogam 白  gua no moinho da insatisfa弾o. 
N白o ha uma crise Poltica. N白o h白  uma ruptura da aliana governista 
nem ocorre um subito fortalecimento da capacidade efetiva de ampla 
mobiliza●o social dos partidos de oposi,o. Mas 白  uma situa,o de 
desgaste ou desconforto, em que o sistema politico parece esgarado 
por tens6es coincidentes..." 

Continua o editorial, tratando de forma crtica a posi9ao do Executivo de 

"guardio da moeda", fazendo referncia a sua postura de mantenedor do real 

sem que se vislumbre, nas palavras dos editorialistas, "um projeto de 
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desenvolvimento e o estabelecimento de bases firmes para a construdo de um 

pas mais igualitrio' 4.4 Significativa aqui e a referncia a fragmenta9ao do 

sistema partid白rio, segundo os editorialistas, dominado por dほs. Mesmo que 
salientem a n白o existncia de uma crise politica, nem ruptura de alian9as, nem 

amplia頭o de espa9o do campo da oposi96es, d白o centralidade aos conflitos que 

ocorrem na base governista. De uma forma implicita, d台o centralidade a 
posi9白o/a頭o do Executivo, quem, de fato, deve constituir as bases para aquilo 

que justifica a crtica aos dois poderes: um pais mais igualit白rio 

Heran9as do empreguismo, o segundo editorial publicado pela Fotha trata 

do Congresso Nacional como possivel obst自culo a implementa頭o do que chama 

"temas polmicos" da Reforma Administrativa. Neste, os editorialistas defendem o 

fim da estabilidade dos funcion白rios pablicos, tendo como justificativa 

"empreguismo financiado pelo Tesouro, uma formlla de exerccio do poder e 

compra de votos que perpetua o crculo vicioso da pobreza'二  o que consideram 

um problema do setor pablico brasileiro, principalmente, nas regi6es mais pobres 

'' O encaminhamento da reforma administrativa enfrenta percal9os e 
resistncias no Congresso. O desfecho de sua tramita,o ど  ainda 
imprevisivel, mas j白  preocupa. Entre promessas e recuos do aoverno 
federal,e importante que pelo menos o fim da estabilidafe dos 
funcion白rios pロblicos seja alcan9ado.. 
Na vota'o da reforma, o risco maior e o de as lideran9as darem 
continuidade a s negocia96es evitando "temas polmicos". Uma mudan9a 
que nao provoca polmica no limite nada muda, apenas camufla ou 
maquia. Seria lamentvel que a reforma administrativa fosse limitada a 
um exercicio de contemponzac白o... 
i i 「11OInentO exIae uma . .. 1.. .- rnlT,nnコにぐっHh △ r,I Iahrっ Hっ凸e十っhiIiHりHハ  、ノ “""”、j"~cノ、ISc uuiロ  iuPしui win o passaoo. i'.. queora aa estaoivaaae 
tem o sentiao pratico e politico de eliminar o que, do ponto de vista do 
resto aa sociedade, n白o passa de um privilegio inaceitvel. (Herancas do 
tmpreguismo ー  t-oir,a de Sao Paulo. 23/Abr/97 sItitnr P ditnriコ・  flrtiniうr 
se9ao ：ヒditoriaり  

O editorial白  propositivo, ao cobrar do politico, leia-se aqui, das lideran9as 
da Camara de Deputados, uma ruptura com o passado, esta ruptura requer o 

enfrentamento de temas polmicos. O tema pol6mico em questoe o fim da 

estabilidade dos funcion白rios poblicos. Interessante notar que os editorialistas 

sabem do custo eleitoral que este tema pode gerar aos parlamentares. Em fun9o 

da consci6ncia deste custo, dois pontos sobressaem: 

34 Fadiga Poltica - Folha de S白o Paulo, 20/A br197, s/autor, editoria: Opinio, se9白o: Editorial 
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Os editoriais insinuam a vincula頭o entre os polticos e o empreguismo, 

sem duvida, buscando apontar a existncia de empregos, em troca de votos, em 

regi6es pobres; remetem a ideia dos "cabides de empregos", proporcionados por 

politicos. O jornal ainda justifica que a mis6ria n白o acabar desta forma, o que 

nos traz 白  lembran9a a concep頭o, tao cara ao senso comum, do "coronelismo no 

Nordeste"; 

O editorial tem um sentido de aviso, ao afirmar que a sociedade percebe 

o dito empregismo como um privilgio, ressaltando assim o lado reverso do temor 

dos parlamentares: o desgaste eleitoral pode ser maior, ao se posicionarem 

contra a sociedade, quantitativamente maior e, por isso, mais amea9adora do que 

alguns funcion自rios. 

Sobre o mesmo tema sao publicados dois editoriais no Estado. O primeiro 

deles, denominado "Dfficuldades para aprovar as reformas' de modo semelhante 

aos editoriais da Folha, trata dos temas controversos que os parlamentares tero 

de enfrentar para finalizar a reforma administrativa. Ap6s salientar o risco do 

governo em nao ver aprovados temas que lhe sao to caros, para manter o 

equilibrio da moeda, assinala as polmicas. Entre as crticas, a postura do 

governo que, segundo suas palavras, 乍e deixou levar pela flutua頭o do humor 

das bancadas da maioria na Cmara'二  al6m de referncias 合  complicada 

tramita9ao da reforma previdenciria35, somando-se a s dificuldades que os 

editorialistas esperam ocorrer na vota9ao no Senado 

"... Ao que tudo indica, o primeiro turno de vota頭o da Reforma 
administrativa n台o ser concluido to cedo na Camar dos Deoutados 
Votado o parecer do deputado Moreira Franco, falta apreciar - cara 
concluir o primeiro turno de vota●o! - os destaques apresentados Delas 
oposi96es. Acontece que h白  destaques que as lideran9as do aovemo 
sabem que n台o podero derrotar facilmente, dada a press各o dos 
interesses corporativos sobre suas bancadas. Os irandes temas 
controversos s白o trs: o fim da estabilidade, o fim do regime juridico 
ロ  nico e as questes do teto e do subteto 
Assim, a aprova9ao das reformas estruturais do Estado brasileiro - das 

quais em boada dvida inte晋dida depende a reduo do de a capacidade do Estado v恕t pa認器「a dimns器窓  
de Educa頭o, Saude e Seguran9a - corre o risco de ser postergada para 
as calendas gregas... 
O fato inconteste 6 este: ou o presidente se empenha para oraanizar sua 
maioria no Senado e na C白mara ou as reformas estruturais do Estado 
brasileiro s6 sero votadas - e possivelmente na forma que os interesses 
corporativos determinarem - no segundo semestre, se o forem. O efeito 

35r、一一一  ,一  
Fd[d maiores esclarecimentos ver capitulo especifico sobre a Reforma da Previdencia 
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desse atraso sobre o d白ficit publico e a dvida interna poder ser danoso 
para a estabiliza,o da moeda. O presidente da Repoblica deve estar 
atento para esse tato e nao apenas para as provocaC6es da CNBB e do 
lvio i . curncuiaaaes para aprovar as rerormas ー  Estado de Sao Paulo, 
22/Abr/97, s/autor, editoria: NetEstado/Editoriais) 

Como o texto deixa entrever, os editorialistas salientam a importancia da 

reforma administrativa, os obst白culos a sua aprova9ao e os interesses que esto 

em jogo na sua tramita頭o. Similar ao editorial da Folha, o Estado da maior 

centralidade ao Executivo, atraves da critica e da cobran9a de sua posi9ao, como 

central, para desenvolver as mudan9as, e que, de alguma maneira, vem 

obstruindo a conclusao das reformas. 

Dois dias se passam, e o Estado volta a tratar dos temas polmicos que 

tm inviabilizado o t6rmino da reforma. Os editorialistas comparam a tramita頭o 

da reforma administrativa e da previdenciaria, enumeram obstculos impostos 

pela esquerda36e pela base governista37, como 白  possivel ver no texto 

"... Agora sao "temas polmicos" que atrasam a vota●o das reformas 
indispens白veis 白  moderniza9白o do Estado brasileiro... Isso n白o significa 
que a Cmara nao esteja continuando a vota,o da reforma em primeiro 
turno; significa que ela vota apenas aquilo que todos sabem que ser 
aprovado ou rejeitado, porque nao toca nos assuntos eleitoralmente 
melindrosos. 
N白o s白o apenas as esquerdas que colocam obstculosa vota●o... O 
que n白o se compreende 白  que a vota,o tenha parado porque as 
bancadas govemistas n白o conseguem se entender... A Reforma 
administrativa, da mesma maneira que a da Previd白ncia, n白o pode ficar 
sujeita a acordos sobre "temas polmicos". Afinal, elas s白o necess自rias 
para que se restabele9a a eficincia da m白quina administrativa e o 
equilibrio fiscal, ou n白o? Todos dizem que s白o. Na hora da vota,o do 
que 6 considerado essencial, porm, preservam-se interesses eleitorais - 
ou ento se evita enfrentar problemas que se afiguram politicamente 
insolveis e socialmente explosivos... 
Enquanto as lideran9as da maioria desorganizada nao se entendem e o 
presidente da Repロblica nao se empenha em aprovar as reformas que 
enviou ao Congresso, o Pais espera. Pior ser se, um dia, os 
investidores estrangeiros perceberem que n白o h台, da parte da maioria do 
governo no Congresso, interesse em criar as condi96es para ter o dficit 
pロblico sob controle." (Por que as reformas n白o so aprovadas - Estado 
de S白o Paulo, 24/Abr/97, s/autor, editoria: NetEstado/Editorials) 

Embora muito an白logo aos demais editoriais trabalhados, alguns 

apontamentos podem ser feitos: o texto chama aten9ao, claramente, aos 

36 Criticam a postura, segundo sua vis白o, de que as esquerdas acabam defendendo o 
corporativismo dos funcion白rios pablicos, em fun要o de ter nos mesmos a base de sustenta"o da 
uu i （じ  entrai unica aos i raoainaaoresj e ao t-' i (i-'artiao aos i raoalnaaores). 
:37 ~一一  一一上一ー血一一一＝一一  一一一  一一一一一I一一  一一L一一  一  一一一一一一一  一  一一  一一“！ 一， 一一  一』 一 ，一一一一  一一一一一一＝‘一一  rdz relererlclds a us dGUIUUS entre o governo e os paruuos ua oase goverFiist ・  
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interesses eleitorais que esto em jogo e que geram o atraso das vota加es do 

chamados temas polmicos. Aponta ainda um dado novo, "os investidores 

internacionais", 白  bom lembrar que, neste periodo, uma crise mundial est白  em 

andamento e vem afetando gravemente paises com economias frgeis, a moeda 

brasileira, o real, est sendo colocado em teste pelos mercados internacionais. 

Os quatro editoriais tm em comum o que parece ser constante nos 

jornais, a defesa de algo maior: a viabilidade do Estado brasileiro no cumprimento 

de uma fun頭o que lhe 6 pertinente, o bem comum, o qua! tem v自rios significados, 
como a estabiliza頭o da moeda, o controle do d6ficit publico, a eficiencia da 
m白quina administrativa, o equilibrio fiscal, a constru9ao de um pais mais 

igualit白rio, o fim dos privil6gios... Por fim, a impress白o que os editoriais passam 白  
de qualifica頭o do Executivo (mesmo atrav6s das criticas as suas a96es ou 
ina加es), ao projetarem nele a possibilidade de efetiva9ao das medidas 

necess白rias, para a busca de uma na頭o diferenciada da atual, em contraponto 白  
desqualifica頭o do Legislativo, visto como instncia que "faz o que lhe 6 peculiar," 

ao obstruir o desenvolvimento do pais. 

4・ 2.2. As negocia加es para vota頭o: o Estado pressiona os parlamentares 

Embora o relat6rio do deputado Moreira Franco tenha sido aprovado 
em plen白rio, a vota弾o do primeiro turno da reforma administrativa n白o est白  
finalizada, ficaram pendentes destaques, que devem ser votados em separado 

As noticias divulgam a derrota do Executivo na vota9ao de um destaque, que 

possibilitaria um novo plano de carreiras e salrios da Unio, Estados e 

municipios. Somado a estes noticirios, est自  a divulga,o da inten9ao de 

parlamentares de alterar o valor do teto salarial, de R$ 10.800,00, para R$ 

12.720,00, incorporando jeton ou ajuda de custo, pago ao Tribunal Superior 

Eleitoral, e de um aumento de seus proventos. A derrota e o atraso da reforma 

geram criticas do Presidente Fernando Henrique Cardoso a postura do 

Congresso Nacional, chamando de vergonhoso o longo periodo de tempo que o 
Legislativo est白  levando para aprovar a reforma. A rea頭o do Congresso 
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Nacional, 白  s crticas, nao tarda a chegar38. As raz6es da derrota da matria, no 

plenario, segundo os jornais, oscilam entre a desarticula9白o do governo e o 

descontentamento dos partidos e membros de sua base de apoio39. O atraso nas 

reformas passa a ser a noticia central dos dois jornais40. Sem a possibilidade de 

conquistar os 308 votos necess白rios, para derrotar os destaques da oposi頭o, a 

tentativa do governo, encabe9ada pelo presidente da Casa Parlamentar, 

deputado Michel Temer, foi de manobrar, no sentido de modificar a necessidade 

de quorum de 3/5, tal medida gerou protesto da oposi9ao - um "apita9o" em 

plen白rio bem como conflitos entre parlamentares da oposi頭o e situa頭o41. Os 

editoriais dos jornais retratam a conjuntura, referindo-se, tanto a s criticas do 

Presidente, ao Congresso Nacional, como ao "apita9o" das esquerdas42, os 
leitores nao ficam ilesos a obstru頭o das esquerdas ea tentativa de manobra 
regimental do Presidente da Camara de Deputados, fazendo fortes crticasa 

forma como a obstru9ao ocorre43 

38 Cmara dificulta demisso de servidor - 24lAbr/97, autor: Marta Salomon; Luiza Dam6; Para 
FHC. Conaresso aae de forma "verqonhosa" - autor: Lucas Figueiredo; Para FHC, Congresso age 
de forma "veraonhosa" ー  autor: Lucas Figueiredo; S/Titulo - s/autor, se'o: Painel; I iroteio 
(25Abr/97、  (Folha de S台o Paulo, editoria: Brasil); Salrio de R$ 12, 7 mile tido como certo - 
24JAbr/97. autor: Cl白udia Carneiro; FH acha atraso nas reformas "vergonhoso" - 2biADri9I, autor: 
Joao Domingos; ACM avisa que n白o admitir intromiss6es - 271Abr197, autor unstiana LODO e 
Bartolomeu Rodriaues (Estado de Sao Paulo, ethtoria: Pol itica). 
39 Aula Drtica - autor e seco: Janio De Freitas; Emenda poder repetir o fracasso da Previdncia 
- autor Marta Salomon; Reformas empacadas - autor: Fernando Rodrigues, ecntoria: opiniao 
(Folha de Sao Paulo, 25/Abr/97, editoria: Brasil) Aliados ainda buscam explica戸o para derrota - 
Estado de Sao Paulo, 25/Abr/97, autor Cl白udia Carneiro, editoria: Poltica. 
4 PMDB quer ministrios antes de vota戸o 一 291Abr197, autor: Luiza Dame; Inocncio pre崎atraso 
nas Reformas - O1/Mai/97, autor: Marta Salomon; Para FHC, aliado que votar contra vai para a 
000sic台o - s/autor (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil); Cmara reage a crticas de presidente - 
autor: Rosa Costa (30/Abr197); Feriado empurra vota戸o para a semana que vem - OlIMai/97, 
autor Cl白udia Carneiro (Estado de Sao Paulo, edaona: Politica). 
41 Manobra pode driblar qu6runl 一 s/autor; Governo n言o tem os votos para aprovar a 一9m9nd主ー  
autor: Marta Salomon; Luiza Dame (07/Mai/97); Deputados brigam em plen白rio ontem - 08/Mai197, 
s/autor; Temer 'trope9a' com governo e oposi弾o - O9IMai/97, autor: Ludio Vaz; Luiza Dame (Folha 
de S白o Paulo. editoria: Brasil). 
42 A oressa do Executivo e a lentido do Leqislativo - 03/Mai/97; Coisa de irresponsveis ー  
09/Ma1197 (Estado de Sao Paulo, editoria: NetEstado/editoriais); Tapas Na Camara - i-oina ae b ao 
Paulo, 09/Mai/97, editoria: Opiniao, se●o: Editorial. 
43 Apenas o Estado publica cartas de leitores que criticam a postura dos parlamentares da 
esquerda que promoveram um apita9o para叩pedir ヲman9bra re9きmen馴・ Ar凹a門！叩I刀貿raり 9e 
Valdy Callado, Rio de Janeiro; Baile funk, de Pierre Karkastalvy, sao Joao cia toa vta; uourrina 
do apita9o, de Jayme Boscov, S含o Jose dos Campos, Show para o munco・  ae uzias bueno, 
Mirassol Bom emprego, de Ant6nio RochaeL Iguape; Pulso fraco, de Manoel cie souza, と  ao dose 
do Rio Preto; S verniz, de Olival O. dos Santos; Picaretas, de James ト.s unaeriana y ooKu; 
STtulo, de Renaldo Cerntauskas, Cobaias de biotrlo, de Antonio じ  arios じ  orrea i'ieuo （り  ao 
Paulo) (Cartas - Estado de S白o Paulo, I I/Mai/97, editoria: Net/editoriais, Tema: Polticos 
Brasileiros). A Folha apresenta uma pesquisa de opin巨o oncie os parlamentares aeste manuato 
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A reforma administrativa 6 aprovada em primeiro turno na Camara de 

Deputados no dia 10 de julho de 1997. No dia seguinte, os dois jornais publicam 

editoriais, tratando da vit6ria do governo e dos limites impostos pelo Congressoa 

matria. Antes de analisar os editoriais, 白  interessante perceber o que os dois 

jornais noticiam sobre a rela,o Congresso Nacional e reforma administrativa 

neste momento. 

O perodo que antecede a aprova9ao da reforma, em primeiro turno, nao 

tem, nas mudan9as da administra●o do Estado, centralidade; o tema que toma 

as p白ginas dos jornais e a denロncia de compra de votos, por parte parlamentares, 

quando da aprova9白o da emenda, que permite a reelei9白o para os cargos 

executivos federal, estadual e municipal. Apesar desta ser a pauta principal dos 

jornais, particularmente, da Folha, que apresentou a denoncia, algumas noticias 

sobre vota96es especficas do relat6rio, do deputado Moreira Franco, sao 

publicadas. A particularidade est台  no fato das noticias serem publicadas, pelo 

Estado, a Folha parece estar deslocada da quest白o, sem dovida, em fun9ao da 

centralidade que d白, em suas edi96es,a denGncia da compra de votos e no 

ganho, em termos de espa9o jornal istico, que a mesma lhe proporciona44.44 As 

noticias publicadas pelo Estado giram em torno da manuten頭o de benefcios 

salariais aos parlamentares45; da insuficiencia de quorum e da convoca頭o 
extraordin白ria46 

Neste periodo, o Estado publica quatro editoriais, que tratam da 

tramita頭o da reforma administrativa, nestes, o Congresso Nacional tem papel 

destacado, como obstaculizador da tramita9白o. Tomando como efetiva a 

declara9ao do Executivo, de que as reformas "perderam o seu valor de troca e 

recebem a pior avalia,o: Congressistas recebem a pior avalia戸o - Folha de S白o Paulo, 
12/Mai/97, autor: Haroldo Ceravolo Sereza, editoria: Brasil. 
44 O n白o aprofundamento das noticias sobre a denロncia de compra de votos neste momento se 
deve ao fato do tema i ter sido tratado no caoitulo II. 
45 、 ‘一  一ー一一  ‘一一‘一一I一二＝一ー，一一」一  一一一一‘一  一一一  一一ニ一一一一一ど一一  一‘」ー一一一」：一よ一＝一  一.．一  一  一一一一：一＝一  一ー‘一一．』“ ~No caso, trata da ajuda de custo nas convoca9Oes extraorthnar;as que a oposi9ao pretenaia 
limitar. Camara mantm aposentadoria aos 70 anos - 141MaV97, autor: Cl白udica Carneiro e 
Cristina S.; O n6 das reformas - 09/Jun197, autor: Bartolomeu Rodrigues (Estado de Sao Paulo, 
editoria: Poltica'. 
46 Quanto a ausencia de quorum salientam sua existncia apesar de amea9as de cortes de 
sal白rios aos faltosos. A convoca頭o extraordin白na tem como foco os altos custos para o errio 
pロblico, temas tratados no capitulo V. Nem amea9a de corte de salrios garante qubrum ー  
24/Jun/97, autor Jo白o Domingos; LIderes jogam para FH decis白o de convoca戸o - 25/Jun/97, 
autor Jo白o Domingos (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 
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que as negocia96es sero como deveriam ter sido desde o inlcio'47, restritas, 

exclusivamente, aos pontos dos projetos, sem ceder a press6es ou barganhas, 

por parte dos parlamentares, os editorialistas passam a cobrar a acelera9白o do 

processo de tramita頭o da mat6ria. A leitura que fazem da nova posi9ao do 

governo, 6 interessante: defendem e justificam a possibilidade de derrota do 

governo na matria administrativa. Para os mesmos,6 melhor o governo perder, 

projetando o desgaste dos parlamentares que votaram contra, do que ceder a 

barganhas e desfigurar a matria, exemplificando sua posi頭o, com o caso da 

reforma da Previd6ncia. Fundamental aqui 6 perceber que esta 白  a leitura do 
jornal,6 a proposi頭o do jornal, e nao propriamente a posi頭o do governo (em 

nenhum momento, fica claro que o governo pretende realmente correr o risco de 

ver sua proposta derrotada)48. Retomando a questo central deste trabalho, os 

recortes abaixo identificam os personagens e as raz6es para a dificuldade de 

tramita頭o da mat6ria. 

"... E, sendo como deve, n含o h白  por que prolongar a tramita'o dos 
projetos de reforma que esto no Congresso, e que se arrastavam 
porque sempre havia alguem, ou um gru2po de pessoas, que via na 
dila弾o a oportunidade para extrair do governo mais algumas 
concess6es vantajosas que, como sempre, nada tinham a ver com o 
projeto em pauta... Se persistir nesta linha de conduta, o governo 
obrigar os parlamentares que hoje se apresentam como desligados dos 
compromissos assumidos por seus partidos a defini96es ideol6gicas e 
doutrin白rias que os exporo aos olhos do poblico conforme realmente 
pensam e se comportam. 

婦隠ぷ器5な慧器％mto 器需麗「b篇t轟sudさ鷲oTi 

器器農ぱ響雛轟欝跳溜品 pors exemplo, na Reformaentos..." 

"... E igualmente un台nime a constata9白o de que essas reformas, mesmo 
diluidas ou desfiguradas, andam com muita dificuldade porque parcela 
decisiva do Conaresso n台o as deseja... 
ヒ  notorio que esses congressistas nao se sentem suticientemente 
pressionados a votar segundo o interesse comum.." 

旨Tratamento s6rio para questes crucias - Estado de S含o Paulo, 30/Mai/97, s/autor, editoriaEditorial 
48

a
二  ltima linha de resistncia - 11/Jun97; A mobiliza戸o pelas reformas - 25/Jun/97 (Estado de S白o

Paulo, s/autor, se o: Editoriais) 
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Ainda que sofrendo de todos os vicios de um entranhado 
corporativismo, o Congresso e sensivel a s flutuac6es da ooini白o 
一.'Lt：一一  ”49 Puui.d... 

Os parlamentares dissidentes da base do governo sao anunciados como 

os principais responsveis pelo atraso das vota96es da reforma, tendo como 

justificativa interesses corporativos. As cartas de leitores, publicadas pelo jornal, 

neste periodo, corroboram a imagem desgastada dos parlamentares, apresentada 

nos editoriais. 

Passa-se agora 自  an白lise dos editoriais que tratam da aprova頭o, em 

primeiro turno, da reforma administrativa. A mesma recebeu 319 votos favorveis, 

apenas um a mais do que estipula o regimento para mudan9a constitucional. E 

aprovada a demissao dos funcion白rios pロblicos, Por insuficincia de rendimento, 

mas a demissao, por excesso de quadros, fica em aberto. Os dois jornais 

publicam editoriais sobre o tema. 

"... A aprova,o de anteontem, por apenas um voto, revela tambem que 
a consolida戸o das reformas exigir empenho redobrado tanto das 
lideran9as do governo no Congresso como da opiniao pロblica consciente 
da necessidade de combater as sinecuras e a excessiva burocratiza弾o 
da m白quina estataL..'' (Reformas em Marcha - Folha de Sきo Paulo, 
11/Jul/97, editoria: Opiniao, se,o: Editorial) 

O segundo editorial do Estado sobre o tema chama-se Vitria de Pirro. 

Neste, os editorialistas criticam a forma como se travou o acordo, que permite a 

aprova頭o da matria, segundo os mesmos, o Executivo cede a chantagens 

oriundas do Legislativo. Este editorial tem liga9ao direta com os anteriores, em 

que 6 defendido que o governo n白o ceda, mesmo que tenha de arcar com o 6 nus 

de uma derrota na vota●o da mudan9a constitucional. Ao contrrio da posi9白o 

defendida pelo jornal, o governo cede e, em consequencia,e fortemente criticado 

pelos editorialistas. 

"Na negocia頭o que precedeu a vota,o dos artigos da Reforma 
administrativa que quebravam a estabilidade, ouviu-se a palavra 
"chantagem". Ela se aplicava a determinado partido da base governista, 
que reclamava cargos para votar com o governo. Feito o balan9o da 
vota弾o, pode-se dizer que a palavra, dura como 白  , se aplica a mais de 
um partido: nas negocia96es que se vinham processando antes da 
vota頭o e se realizaram tambm no dia dela, o governo teve de ceder, 

49 Os editoriais sao, respectivamente: Tratamento srio para questes cruciais - 30/Mai/97; O ltima 
linha de resistncia - 11/Jun97; A mobiliza9奇o pelas reformas - 25/Jun/97; Abre-se uma janela 
para as reformas - 03/Jul/97 (Estado de S白o Paulo, editoria: Editoriais) 
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aqui, num ponto discutivel, ali, noutro mais sensivel, acol, num que no 
minimo cheira mal. O resultado 白  que a imagem do governo saiu 
desgastada. A rigor, sem grande vantagem politica, porquanto a margem 
de um voto que garantiu a aprova,o da quebra da estabilidade indica 
que, na vota9白o da emenda constitucional em segundo turno, voltar a 
repetir-se tudo o que j自  se viu. Dar-se- a repeti弾o, como num teatro, 
pela simples e boa raz合o de que, tendo sido minima a margem de vit6ria, 
cada um - ou para sermos mais precisos, cada dois - dos 309 deputados 
que votaram com o governo sabe agora em que terreno pisa e at onde 
o governo 6 capaz de ir para aprovar seu projeto. Melhor dizendo, os 
dois sabem at onde o governo poder recuar: nomeando adversarios 
politicos de seus aliados para postos de enorme importncia eleitoral... 
Ou, ento, concordando em que a Comissきo de Constitui頭o e Justi9a 
adie a vota9白o do parecer sobre a cassa,o do mandato do deputado 
Pedrinho Abro porque, se fosse votada, o PTB nunca mais votaria com 
o governo! 
A politica brasileira, estamos cansados de ver h白  anos - at mesmo 
durante o governo militar -, faz-se mediante acordos mais ou menos 
dignos. O grave, nos acordos que se concluiram para a aprova頭o da 
quebra da estabilidade, 白  que o resultado objetivo da barganha foi 
pequeno - alias, esteve a altura da pequenez dos acordos feitos, das 
palavras empenhadas e n白o cumpridas e da capitula"o vergonhosa no 
caso do deputado Pedrinho Abro... 

Ap6s um panorama dos acontecimentos, os editorialistas passam a usar 

um tom mais enftico na critica a cedencia do Executivo 

.Mas no! Fizeram-se acordos, traiu-se a palavra, rsnnncahiIizou..se 
U票讐istro P0讐omea頭o que o presidente dissどqu‘隔誌るn『に薩  
aceita-se a chantagem e ao mesmo temoo fazern- 可'.nnce弼鼠範
鷲？恕ram o proj,to original. Diria um expe而entado D姦に姦ド篇  
aprovou o possivel., O clima, como o que imnerrui quarta-feira na('A 
9熱ara dos Deputados, permite dizer aue師oss.ossiこ‘流n姦茄誌濡姦  
aqu'm daquilo que parte da opini白o p自blica esoerava au schZeる篇  para pr o Estado em ordem conforne prometido peぽpresidenteda Repblica 、seus ministros... As conces弱‘5荷‘‘丁荷品’5姦ごる篇 
門堅四9き,o doミ acordos poltico-eleitorais ー伯ro n'‘薪る6而了篇 
農黒恕鷲野r鳴itos一,一ー  se vier, em l998. A men6sqe篇 	品品  
，§e『虹§戸nto・ o Congresso vote aind'este 云ngに‘デ品器きぐ群 
鷲巴と！烈己己竺里ニヲ lei complementar que regulaぼみEaる篇e言que 
os funcion白rios podero ser demitidos 
9費9g votos e as circunstncias em que esse I vntn decisivo foi obtido 
！磐！豊野豊巳99γ讐9智e, quarta-fei r可um論tria 1詐I品・華三誌  
de Pirro - Estado de S白o Paulo; I 1/Jul/97, slautor, se員o 1 Ed I lais) 

Algumas pontos ressaltam dos editoriais. A clara posi頭o de insatisfaco 
aos ealtoriajistas, com a cedencia do governo; a cita頭o da opini白o p自blica, como 
guardia da finaliza9ao da reforma, mas, por outro lado, insatisfeita com o 

resultado da mesma. Embora a crItica esteja centrada no Executivo, o Poder 

Legislativo nao fica ileso, ao contrrio, e em seus quadros que o jornal busca a 

justificativa das negocia96es e da ced6ncia do Planalto: sao parlamentares e 
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partidos que praticam a chantagem e as sinecuras, quer dizer, os pedidos em 

troca de votos favorveis. 

Se os editorialistas tm o cuidado de nao desqualificar a institui,o, como 

um todo, centrando a critica nos parlamentares dissidentes da base do governo, o 

mesmo n白o ocorre com os leitores que generalizam. Os parlamentares sao 

qualificados, como: de desempenho insuficiente; imaturos (assim como quem os 

elege); despreocupados com a estabilidade do pais; sem decoro parlamentar; 

legisladores em causa prpria, defensores de interesses pessoais (teto salarial), 
entre outros50 

"A seq ncia de derrotas do governo, principalmente na Cmara dos
Deputados, inclusive com os votos de seus partidrios, mostra a
realidade pretensiosa de certos congressistas dentro ou fora de seus 
partidos, po旧  nao existe decoro parlamentar. Para que reformas, se 白 

鷺鷺
sso Nacional(Estado de 競rrotaPa需governo, de Roberto12jun97, Tema: 罷認e, 

"Um escandalo a mais ou a menos n白o vai mudar o conceito do Brasil 
perante as na96es. Assim, por que n白o se valer do expediente utilizado 
para a aprova'o da reelei9ao para acelerar tambem as demais 
reformas? Podem acreditar que h白  muito deputado de olho nas "200 
miJnas". ATJnaI, ninguem e de ferro e o Pais s6 teria a qanhar. l白  aue as 
rerormas sao to urgentes..." Velho expediente, de Arati de Souza. 
uuiaoa, tstaao de Sao Paulo, 06/Jul/97 - Tema: Reformas) 

As cartas tem em comum a critica a posi頭o dos parlamentares, sobre as 

dificuldades de aprova9ao da reforma administrativa. Algumas express6es 

50Cartas: Teto salarial, de Jo白o Marcos Coelho Barker; Cortar o ponto, de Alberto Aparecido dos 
Santos; Derrota do governo, de Roberto Stavale; lmaturidadり  pol itica, de Leila Leito (Sao Paulo); 
Caminhar juntos, de Antnio Rochael, Iguape; Mau desempenho, de Pierre Stern, Araraquara 
(Estado de S白o Paulo, 12/Jun/97, Tema: Reforma Administrativa); Velho expediente, de Arati de 
Souza, Cuiab白; Slttulo, de Locio Martinez, S白o Jos白  do Rio Preto; Senda da modernidade?, de 
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retiradas das cartas apontam para o desconformidade dos eleitores, frentea s 

(in)a96es dos parlamentares. 

"... Que incompreensao de politicos mesquinha... Eles n台o foram eleitos 
para p6r este pais no rumo certo? Nao esperem o toma-l-d-c白" 

''..,demonstrando ao povo o seu desinteresse pela coisa pロblica, mais 
interessados que esto em preservar os prprios privil6gios e os dos 
maraj白s, cujos opulentos sal白rios s白o uma afronta ao brasileiro comum"; 

"... por que nao cortar o ponto dos nossos congressistas que nao 
comparecem a s vota96es, descontando o dia do sal白rio? Vamos acabar 
com essa palha9ada de apitos, venda de votos e troca de favores" 

"... Enquanto isso, os congressistas enforcavam o expediente de 15 dias 
por mes, para dan9ar a quadrilha com chap白u de palha junto 白  s suas 
"bases", ao som de viola e fogos de artificio. Quando regressarem, R$ 
40 mil esto garantidos em julho, pelo "expediente" extra. Acorda, Sr. 
presidente. Fujimori n白o precisou ir台  TV" 

"... Mas e dai? Alguem acredita que com elei96es na porta da cozinha 
os aeputaaos e senadores mexero em alguma coisa que lhes possa 
porventura tirar votos?... Quem viver ver! Nossos politicos, infelizmente, 
somente pensam em sua bamga e, se at agora nada fizeram, n白o ser 
agora, em v6spera de elei弾o, que faro alguma coisa"51 

E notvel o alinhamento entre as noticias e os editoriais publicados pelo 

jornal, com as cartas dos leitores, nos dois existe a defesa da reforma, como 

solu9ao, para as mazelas econ6micas do pais, e o enquadramento dos 

parlamentares como principais respons白veis pelo atraso nas vota96es e, em 
ltima instncia, pela instabilidade da na頭o 

4.2.3. A crise externa: o segundo turno de vota頭o da reforma 

O periodo que antecede a segunda vota9ao da reforma administrativa, na 
Camara de Deputados,6 bastante conturbado. Uma crise nas bolsas de valores, 

que abala a economia dos paises asiticos, tem reflexos significativos sobre o 

Brasil. Seus efeitos amea9am ruir a politica econ6mica ,adotada pelo governo do 

Reynaldo Farah, S白o Paulo; Em ferro frio, de Adherbal Ramon Gonz白lez, Santa Cruz das 
Palmeiras (Estado de S白o Paulo, 06IjJlI97 - Tema: Reformas, se9白o: Editoriais). 
51 As cartas publicadas no Estado de onde foram retirados os recortes sao, respectivamente: 
Caminhar juntos, de Antnio Rochael, Iguape; Teto salarial, de Joao Marcos Coelho Barker, S白o 
Paulo; Cortar o ponto, de Alberto Aparecido dos Santos, S白o Paulo (12/Jun/97, Tema: Reforma 
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Presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem de adotar medidas 

emergencials - o pacote fiscal - para manter a estabilidade econ6mica alcan9ada 

pelo pais. A nova conjuntura tem reflexos sobre a tramita頭o das reformas. O 

poder Executivo ressalta a necessidade de finalizar as reformas, a fim de 

equilibrar as finan9as pロblicas e, assim, enfrentar as condi96es adversas, que a 

poltica externa lhe imp6e. O poder Legislativo, responsavel pela tramita9ao das 

reformas, sofre press6es para aceler-las. E colocado sobre seus ombros, de 

forma quase direta, a responsabilidade pela manuten頭o do modelo econ6mico, 

estruturado sobre a nova moeda, o real. E importante lembrar que, no ano 

seguinte, haver elei96es, e um desgaste pr -eleitoral nao interessa a nenhum 

dos dois poderes, que tero de passar pelo crivo das urnas. Esto dadas as 

condi96es em que se estruturam as negocia96es, para vota9ao, do segundo turno 

da reforma administrativa. 

O mes de novembro de 1997 e decisivo para tratar uma das questes 

polmicas da reforma, e que continua em aberto, o fim do regime de estabilidade 

no emprego para os funcion白rios pロblicos. Embora tenha sido aprovada a 

emenda que permite a demissao por inefici6ncia, continua em discussao a 

possibilidade de demissao por excesso de quadros, medida que possibilitaria, aos 

estados da Federa9ao, maior facilidade para aplica頭o da lei Camata. A posi頭o 
dos membros do Legislativo 6 delicada: a n白o aprova9白o do projeto do governo, 

nesta conjuntura especfica, trar, sem dロvida, desgaste eleitoral, para os 

deputados que votarem contra, por outro lado, a aprova9ao do fim da estabilidade 

tambem reflete desgaste frente a uma parte do eleitorado, particularmente, se for 

levado em conta o fato de que, em muitos locais, o emprego pロblico6 um dos 
自nicos recursos de renda e, ao mesmo tempo, uma carta importante nas maos de 

candidatos ao parlamento52. 

Se as rela96es entre o Planalto e sua base, e entre os partidos que 

comp6em esta base, esto abaladas, como noticiam os jornais53, a crise nas 

Administrativa); Senda da modernidade?, de Reynaldo Farah, S白o Paulo; Em ferro frio, de 
Adherbal Ramon Gonz白lez. Santa Cruz das Palmeiras (06/Jul/97 - Tema: Reformas). 
52 ， 一一L一一一一一  一一一一  一  一一一一一一  一一一一一一‘一  ：工  上一＝  一』：一一‘．“一」一  一一‘一ー：一ーー一一一‘一  ー．．一一」一  一一 ：一ー．ー；一  一ー；';～、ー，  一  v'Lembremos que o mesmo assunto j白  foi discutido anteriormente, quando os jornais criticam a 
posi頭o de parlamentares desfavorvel a emenda em fun頭o do que denominam cabides de 
empregos. 
。。 Fim de acordo pode dividir govemistas - 09/0ut197, autor: Raym undo Costa; Extin戸o de cargos 
amea9a as Reformas - 25/Out/97, autor: LudIo Vaz; Luiza Dam白  (Folha de S白o Paulo, editoria: 
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bolsas de valores projeta modifica96es nessa conjuntura. A partir de agora, as 

noticias centram-se na crise econ6mica e em seus reflexos. Os noticirios oscilam 

entre a pressao do Planalto, cobrando as vota96es e apoio do Congressoa 

urgencia54; a denuncia de libera頭o de verbas, para deputados, em troca de votos 

e beneficios salariais55; as negocia96es entre partidos da base56; os conflitos na 

aprova9ao da emenda, na comissao especial57; as amea9as de retalia96es, aos 

deputados dissidentes da base governista58; a culpabilidade, pelo atraso das 

reformas59; a denロncia de nepotismo, envolvendo o relator da reforma 

administrativa, Moreira Franco60; o retorno a pol6mica sobre o teto salarial e o 

aumento de proventos dos parlamentares61. 

Embora o Estado noticie os acontecimentos do periodo,6 na Folha que 

as justificativas, para o atraso do t6rmino da reforma, mostram uma liga9ao direta 

Brasil); Congresso reduz ritmo e desacelera reformas - Estado de Sao Paulo, 21/Out/97,au Lor: 
Rosa Costa. editoria: Poltica. 
54 『,ー一一，一‘一一I一  一, I一一一  一一  ．一 	一  一  ー Presidente vai retomar ofensiva no Congresso - 03/Nov/97, autor: Marcos Magalhaes; ACM 
garante apoio do Congresso contra crise - autor: Jo白o Domingos; Cmara 6 convocada pa ra 
esforo prう-reformas - autor: Ana Cristina Rosa (04/Nov/97); FH apresenta pauta mnima on tra 
crise - 05/Nov/97, autor: Tania Monteiro e Isabel Braga; Planalto mobiliza governadores pa ra 
vota如es 14/Nov/97, autor:, Chnstiane Samarco e Marcelo De Moraes; Turbulncia nas boIS as 
muda agenda poltica 16/Nov/97; Mercado externo aguarda 17/Nov/97 (autor: Maria I ies 
Nassif); Emenda administrativa enfrenta teste 17/Nov/97, autor: Marcos Magalh白es (Estado de 
S白o Paulo, editoria: Politica); FHC reロne lderes para apressar vota戸o - Folha de S白o Pa ito, 
04/Nov/97. autor: Luiza Dame: Denise Madueho. editoria: Brasil. 
55 A hora da microPoltica - autor: Fernando Rodngues, editoria: Opinio, se頭o: Brasilia; Goie mo 
recua para aprovar Reforma; FHC troca Reforma por libera戸o de verba (05/Nov/97, autor: Den ise 
Madueno; Luiza Dame); Governo faz concess白o para aprovar reforma - s/autor; Diretor da Caia ra 
faz lobby antiteto - autor: Luis Costa Pinto (19/Nov/97) (Folha de Sao Pauto. editoria: Brasil). 56 ノ・、一一一二一一一一  一一  一一 	一  ． 	L ，ーー‘ 	Ar、..．ー  A一孟に  ‘一ー  重一  ． 	ー 	‘ 	,. 	I 	~ ーーしongresso apressa vota9ao ce トとreじPM!-“ ー UbINovl9f; Moreira i-ranco confia na aprova卿o 
de emenda - 08/Nov/97 (s/autor); Governo conta com PPB para aprovar as reformas 15/NoW 97; 
Apoio ao governo divide bancada do PPB 17/Nov/97 (autor: Christiane Samarco e Marcelo de 
Moraes); Maluf faz 'maratona' a favor do governo - autor: Marcelo de Moraes; Pane em av io 
atrasa retomo de pepebista ー  s/autor (20/Nov/97) (Estado de Sao Paulo, editoria: Pol itica) 
5~1eintegrantes paばcons tuir 

麟麟 iulACpIrloatmiv/ilovieg 

aprova頭o. Administrativa passa em comiss奇o - Folha de S白o Paulo, 07/Nov/97, autor: Denise 
Madueho; Luiza Dame, editoria: Brasil; Aprovado texto final da reforma administrativa Estado de 
S白o Paulo, 13/Nov/97, autor: Marcos Maaalh白es, editoria: Poltica. 
58 一rー，一 , 	. 

I-'l-L. vai punir quem votar contra retormas - U 1/NOV/97, autor: Joao Domingos; Mac/el defende 
idia de punir os infiis 09/Nov/97, s/autor (Estado de S白o Paulo. editoria: Politica) 59 A 一“ 二  一 ” 	L ., , ーー As;wa9ao aas Iイ  erormas no Uongresso ー  t-otna ae Sao Paulo, 04/Nov/97, s/autor, ethtoria: 
Brasil; Em SP, 68% apoiam reformas com urgncia - Estado de Sao Paulo, 09/Nov/97, s/autor, 
editoria: Pol itica. 
60 Conforme den白ncia da Folha, a mulher do relator trabalha de forma irregular no Rio de Janeiro 
como funcion白ria do Senado federal. "No 6 uma mutreta" - 18/Nov/97, slautor; Mulher de relator 
n白o ser transferida - 19/Nov/97, autor: LudIo Vaz; Mulher de Moreira pede aposentadoria no 
Senado - 21/Nov/97, Autor: Lucia Vaz (Folha de S白o Paulo. editaria: Brasil) 
61,f一I 	L ,' 	L Liaeres aesisrem ae negociar Tim ce teto - autor: Luiza Dame; Denise MaaueflO; viretor cia 
Cdmara faz lobby antiteto - autor: Luis Costa Pinto (Folha de Sao Paulo, 19/Nov/97, editaria: 
Brasil). 
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entre este e os interesses dos parlamentares. Segundo o jornal, os congressistas 

desejam recursos ou beneficios e temem o desgaste frente a seus eleitores, como 

6possivel ver pelos recortes abaixo: 

"... Os deputados temem perder votos nas elei96es do prximo ano, 
ficando a favor da Reforma..." 

"... Os deputados amea9am votar contra os projetos de interesse do 
governo se nao forem liberados os recursos destinados por eles aos 
municipios por meio de emendas ao Oramento..." 

"... Para consumo externo, criou-se a versao de que um "espirito poblico" 
tomar conta de deputados e senadores na hora de votar as Reformas. 
Isso白  hist6ria para boi dormir... 
Basicamente, os deputados querem dinheiro. O governo fez libera弾o 
apenas parcial das emendas dos parlamentares ao Oramento de 97... 
E a combina弾o perfeita: o Planalto libera o dinheiro, e os aliados 
patriotas no Congresso votam. 亡  assim que funciona a microPol itica 
brasiliense... 
Ninauem fala em flsioloaia. E tudo p ara o bem do Brasil.E tudo dentro 
da lei. E tudo microPolitica...'' 

"Come9ou a circular ontem na Camara um documento no qual o governo 
se compromete a deixar fora do teto salarial as parcelas relativas a 
auxilio-moradia, di白rias. aiudas de custo e convocac白o 
一一上ーーーー工ー上ー！一  ，,62 extraorainana...ーーー  

Os editoriais dos dois jornais refletem esta conjuntura. O primeiro grupo 

de editoriais, que antecede a vota頭o em segundo turno da reforma 

administrativa, aponta a possibilidade de uma crise na economia brasileira e a 

necessidade de aprova頭o das reformas para superar a inseguran9a dos 

mercados. Estes editoriais se caracterizam por pressionar os congressistas a 

aprovarem a reforma e, particularmente, o item mais polmico, que6 o fim da 

estabilidade dos funcionarios pablicos, por excesso de quadros; o segundo grupo 

de editoriais 6 publicado ap6s a aprova頭o em segundo turno da reforma 

Partindo do ajuste fiscal, colocado em a頭o pelo Executivo, os trs 

editoriais publicados pelo Estado tratam da crise econ6mica que o pais enfrenta e 

da necessidade de completar as reformas para equilibrar as finan9as da Na9o 

62 As matrias da Folha s白o, respectivamente: A situa戸o das Reformas no Congresso - s/autor; 
FHC redne lderes para apressar vota戸o - autor: Luiza Dame; Denise Madueho (04/Nov/97); A 
hora da microPoltica - 05/Nov/97, autor: Fernando Rodrigues, editoria: Opiniao; Governo faz 
concesso para aprovar reforma - 19/Nov/97, s/autor (editoria: Brasil). 
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"... N白o seria esse o caso se as reformas que todos sabem ser 
essenciais para a consolida頭o do programa de estabiliza,o da moeda 
tivessem sido aprovadas pelo Congresso, onde esto h白  mais de dois 
anos. Aprovadas as reformas, o governo teria como fazer as economias 
essenciais 白  redu頭o da divida pロblica e 台  redu頭o da dependencia dos 
fluxos externos de capitais para o financiamento dessa dvida..." (A 
defesa do interesse comum - Estado de Sao Paulo - 061 Nov197 - 
Editorial) 

"... O que os deputados do governo n白o compreenderam antes e 
esperamos que compreendam agora, diante dos sacrificios que o 
governo foi obrigado a impor a sociedade,e que a Na,o est a exigir 
deles uma pequena parcela de sacrificio eleitoral. O governo, esse, no 
hesitou em agir quando a situa頭o exigiu ー  e jogou numa s6 cartada todo 
o prest「gio que havia amealhado ao longo de trs anos... Para que se 
avance rapidamente na dire9白o de um equilibrio estrutural, as reformas 
administrativa e da Previdencia s白o indispens白veis.... Apesar disso, 
quando se tratou de votar o fim do Regime Juridico ロ  nico - cuja 
introdu頭o, na Constitui●o, manietou todas as administra"es poblicas - 
,o interesse eleitoral falou mais alto do que a realidade da crise 
enfrentada n白o pelo governo, que tem, antes dos demais poderes, a 
obriga頭o de oferecer saida para ela, mas pelo Estado brasileiro como 
um todo... O Estado brasileiro, que foi sucateado ao longo dos anos, 
corroido pelo cupim dos interesses regionais, paroquiais e eleitorais, 
deve lan9ar rapidamente as fundaゆes que o sustentaro se vier outro 
vendaval. A Camara deve ter consciencia dessa situacao." (O real 
senuao cia rerorma aamimstrativa - Estado de S言o Paulo, 17/Nov/97, 
editona: Editorial) 

"A delicadeza da situa頭o mede-se por um fato simples: a classe poltica 
tem os olhos voltados para as elei96es do prximo ano e nao para a 
crise, cujos efeitos na vida de cada brasileiro v白o comear a ser sentidos 
a partir de agora... Quando falamos em classe poltica, n白o queremos 
dizer apenas o Congresso. Dele ir depender, sem dovida alguma, o 
temoo aue vai demorar oara aue os investidores internacionais voltem a 
acreditar no Pais... E preciso ver, porm, que a classe politica nao sao 
apenas os parlamentares; os governadores tamb白m a integram - ee 
para eles que se voltam agora as aten96es. 
O senso de uraencia aue nao cheaou ao Conaresso. tambem n白o atinaiu 
os governaaores..:' （と  preciso recnar a "casa ae pennores" - ヒ  staao ae 
S白o Paulo, 18/Nov/97, Editorial) 

A pressao sobre os parlamentares 6 a t6nica dos editoriais. As a96es dos 

parlamentares sao qualificadas, mesmo que indiretamente, como lentas, no 

processo de tramita頭o da matria, e ligadas a interesses eleitorais, em 

detrimento dos interesses da na頭o como um todo. Como nos demais editoriais 

analisados, ha a constru9ao de proposi96es, neste caso, trata-se da pressao, 

para vota9ao das reformas, tendo como fonte nao os interesses, ao menos 

discursivamente, da imprensa, mas da Na頭o na sua totalidade. O chamamentoa 

conscientiza9ao das necessidades do pais, denota a imagem de que os 
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parlamentares, diferentemente dos editorialistas, nao tm conhecimento ou 

interesse na gravidade da conjuntura brasileira. 

Os editoriais da Folha seguem na mesma linha. Os dois jornais s白o 

homogeneos, em termos de tem自tica: a crise e o foco central. 

"Acossado pelo rev白s econ6mico, o governo resolveu recolocar as 
reformas administrativa e previdenciana entre as suas prioridades para 
tentar inverter as expectativas negativas. Bastou isso para que 
congressistas vissem na iniciativa uma oportunidade de liberar recursos 
previstos por emendas que eles prprios haviam sugerido ao Oramento 
de 97. 
Em troca de votos, os deputados devem ser premiados com a libera弾o 
do dinheiro para obras que, com uma ou outra exce9白o, seriam 
realizadas em seus redutos eleitorais. Esse parece ser o pre9o que 
cobram para tomar consciencia das necessidades do pais. E um acordo 
clientelista, que contribui para preservar mais rela96es clientelistas: entre 
parlamentares e suas regi6es de origem. 
N白o se trata de saber se o pre9o desse acordo "sair barato", como 
diziam anteontem assessores do Planalto. Esse raciocinio negocista 
desvia a aten9白o do centro do problema: a racionalidade pロblica do 
Oramento. Submet-lo a interesses menores de parlamentares significa 
personalizar a destina'o do dinheiro, comprometendo pela base o que 
deveriam ser politicas pロblicas 
Seria dificil encontrar no Brasil um municipio que n白o tenha carncias 
mais ou menos urgentes. Nada justifica, pois, que as prioridades estejam 
subordinadas a interesses eleitoreiros. Ademais, sao v白rios os casos em 
que as emendas ao Oramento serviram apenas para liberar verbas em 
beneficio direto de seus autores. 
Quanto ao Executivo, nao e a primeira vez que recorre a subterfロgios 
clientelistas para obter resultados do Congresso. O argumento cnico de 
que tais procedimentos fazem parte das regras do jogo legitima h白bitos 
ilicitos em nome de uma suposta modernidade. Ainda ontem, FHC 
afirmou que, se for preciso, dir nao aos pedidos dos parlamentares 
Seria bom que fosse assim, em nome do interesse publico, ou do Brasil, 
como gosta de dizer o presidente." (Reformas e Clientelismo - Folha de 
S白o Paulo, 06/Nov/97, s/autor, editoria: Opini白o, se"o: Editorial) 

"Tem sido mais do que repisada a tese de que as amea9as que pesam 
sobre a economia brasileira tornam mais do que urgentes medidas de 
austeridade ou que evidenciem o objetivo de atingi-la. A aprova'o da 
reforma administrativa e uma das iniciativas que podem, agora, 
demonstrar o empenho em sanear e tratar com rigor as contas pablicas, 
aumentando a credibilidade nacional. 
Mas 6 ainda mais importante que os parlamentares tenham consci白ncia 
de que as emendas constitucionais que tratam da administra"o pablica 
representam apenas parte de um amplo projeto de racionaliza9白o do 
Estado -sao mais que remendos emergenciais. As vota96es no 
Congresso, porm, vem sendo condicionadas por interesses miopes - 
eleitoreiros, clientelistas e corporativos... 	Depois das mudanas 
constitucionais da ordem econ6mica, os parlamentares podem 
finalmente dar outro grande passo na racionaliza9ao do Estado 
brasileiro, aprovando a reforma administrativa." (Semana da reforma - 
Folha de S白o Paulo, 18/Nov/97, s/autor, editoria: Opini白o, se戸o: 
Editoriaり  
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Os dois editoriais publicados na Folha tm muitas similaridades com 

aqueles do Estado: procuram exercer pressao sobre os parlamentares, para que 

votem as reformas; a raz白o da pressao est白  ligada a um interesse maior,a s 

necessidades prementes de saneamento do Estado brasileiro,a racionaliza頭o do 

mesmo; chamam os parlamentares a consci6ncia da gravidade da situa9ao; os 

interesses eleitorais servem, novamente, de justificativa para o atraso das 

reformas. Mas, por outro lado, de maneira diferente do Estado, os editorialistas da 

Folha denunciam o retorno a prticas clientelistas, acusando congressistas de 

trocarem seus votos por recursos. Se os editorialistas do Estado insinuam 

interesses paroqulais e eleitoreiros dos parlamentares, a Folha vai mais longe, ao 

acusar os congressistas de condicionarem seus votos a interesses miopes 

(eleitoreiros, clientelistas e corporativos) 

A vota頭o do segundo turno da reforma administrativa ocorre em 19 de 

novembro de 1997, foi aprovada por 351 votos, 43 al6m do minimo necess自rio, 

mas continua em aberto o destaque mais polmico: o trmino da estabilidade dos 

funcion白rios pロblicos63. A Folha, atrav白s de noticias, descreve as denロncias de 

prticas clientelistas, que havia feito em seus editoriais, sao elas: emprstimos, 

para o Estado do Paran白  (deputados do PFL); libera9ao de recursos, para 

emendas do oramento da Unio; melhor tratamento, aos parlamentares, pelos 

ministros e altos funcion白rios da equipe econ6mica; nomea96es, para cargos no 
Par; conclus白o da rodovia BR-163, no Mato Grosso; promessas de cortes de 

incentivos fiscais, para a Zona Franca de Manaus e aumento de salrio, para os 

deputados federais, em fun頭o do novo teto salarial (consta ainda que alguns 

deputados votaram favoravelmente, por receio de agravamento da crise 

econ6mica do pais)6' 

As noticias de denoncias, publicadas pela Folha, ap6s a vota頭o do 

segundo turno da reforma administrativa, somam-se matrias que tratam das 

negocia96es, para a vota9ao do destaque mais pol白mico, e que continua em 

63 Emenda administratva passa na Cmara~auto「・ Cl白udia Carneiro; Governo faz reforma passar 
no Conaresso - s/autor (Estado de S白o Paulo. 201Nov197, editona: Pol itica) 
64 Bancada paranaense do PFL troca apoio por emprstimo - s/autor; FHC detona ca9a ao voto de 
100 deputados - autor: Marta Salomon; William Fran9a; Governo barganha e aprova Reforma 
Administrativa - autor: Luiza Dame; Denise Madueho (20/Nov/97); Como o governo barganhou 
votos no Congresso ー  s/autor; Convertidos votam a favor da estabilidade - Autor: Lucio Vaz 
(22/Nov/97) ー  Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil. 
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aberto - o fim da estabilidade dos servidores p自blicos. O Planalto pressiona seus 

aliados, mas encontra obstculos ,para a aprova9ao da matria65, entretanto, em 
26 de novembro, a Camara de deputados aprova, em segundo turno, a quebra de 

estabilidade dos servidos, os quais podero ser demitidos para conten9ao de 

gastos66 

Uma s6rie de editoriais sao publicados nos dois jornais, no periodo que 

corresponde aos dias anteriores a vota頭o do segundo turno da reforma 
administrativa, a sua aprova頭o e a posterior aprova9ao do fim da estabilidade no 

emprego dos servidos publicos por excesso de gastos. No total, sao cinco 

editoriais do Estado e trs editoriais da Folha. 

Os editoriais publicados pelos diferentes jornais, antes da vota9白o do 

segundo turno da reforma administrativa, apresentam caracteristicas comuns, 

como 6 possivel verificar nos recortes: chamam os parlamentares a 

responsabilidade da aprova9ao da matria administrativa, tendo como justificativa 

a constru9ao de uma imagem positiva do pais, frente aos mercados 

internacionais; os interesses eleitorais dos congressistas aparecem, novamente, 

como a fonte das dificuldades para finaliza頭o da reforma. 

"... O comprometimento do Congresso com as medidas de ajuste, aaora. 
e indispensvel para reforar a imagem de uma poltica seiura e bern 
orientada. Nao tem sentido os congressistas agirem, corn os olhos 
voltados para a convenincia eleitoral, como se a resposta ao mercado 
internacional fosse problema exclusivo do presidente e da eQuiDe 
econ6mica..." (No mesmo rumo, num outro ritm1o - Estado de S白o Paulo, 
20/Nov/97, s/ autor, editoria: Editorial) 

"... Apenas com avan9os na reforma do Estado ser possrvel inspirar 
confian9a na comunidade financeira internacional, cujas apostas s白o 
hoje o fio da espada sobre o qual caminham os paises em 
desenvolvimento... 
E notrio que os parlamentares esto conseguindo manter ou at 
ampliar seus prprios benefcios. Lamentavelmente, esse parece um 

65 Lderes fazem blitz para passar Reformas ~ s/autor; Malufistas amea9am obstruir vota戸o ー  
autor: Ludio Vaz, editoria: Brasil (24/Nov/97); Demiss白o por excesso de gasto deve cair - 
25/Nov/97, Autor: Luiza Dam; Denise Madueno; 'Olha, deputado, agora fica difcil' - s/autor; 
Deputado diz que Planalto amea9a retalia頭o por voto- autor: Lucio Vaz e Luiza Dam白, editoria: 
Brasil (28/Nov/97) (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); PSDB inicia ofensiva para cobrar apoio - 
Estado de Sao Paulo. 24/Nov/97. autor: Cl白udia Carneiro. editoria: Poltica. 
66 ーーー  ユー 」一一  一‘一一一I一一一一  一一‘一L!I二I一一I一  一I一  一一一一 二I一一 	『ー一‘一一」一  一』ー  ハ血一  h一‘．l一  ~、，‘Al一， .m・7 一I一‘“一ー  ー Deputados derrubam estabilidade Ce servicor ーヒ  stacio ae sao -'auio,z (INOVJ 1, s/autor, 
editoria: Poltica; Governo vence com folga de 18 votos - autor: Luiza Dame; Solano Nascimento; 
Estabilidade amplia dissidncia governista, s/autor (Folha de S白o Paulo, 27/Nov/97, editoria: 
Brasil). 
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custo a ser enfrentado em nome de se obter maior racionalidade 
administrativa, ao menos no Executivo. 
Mais uma vez, um bom nロmero de eleitores brasileiros fica 
envergonhado hoje. Afinal, s白o respons白veis pela elei,o de certos 
deputados que nestes dias barganharam de modo to lamentvel quanto 
frentico a aprova"o de uma reforma necess白ria a estabiliza頭o da 
economia e que seus prprios partidos apoiavam 
E claro que a democracia exige negocia,o politica e que esta envolve 
inomeros interesses, muitas vezes conflitantes. Mas seria de esperar que 
essa negocia弾o ocorresse em termos mais program白ticos, que os 
partidos nao fossem apenas legendas para disputar elei96es, mas 
defendessem um conjunto minimamente coerente de politicas publicas. 
Mas, mais uma vez, apesar da atitude positiva de muitos parlamentares, 
o eleitor p6de observar no Congresso discuss6es grosseiras e 
deputados tacanhos trocando votos por verbas para redutos eleitorais; 
governadores e candidatos procurando avalizar futuros pedidos ao 
Executivo federal; polticos leiloando cargos em vez de discutirem 
seriamente o conteado da emenda a Constituicao. 
E natural que os se encontram na oposi弾o e discordam das propostas 
do governo votem contra. Mas, quando se trata de deputados da base 
governista, muitos do partido do prprio vice-presidente da Repロblica,e 
inaceitvel que procurem aproveitar uma situa,o de fragilidade da 
poltica econ6mica para obter vantagens antes de aprovar a reforma 
N台o existe rem白dio rpido para esse quadro lastim白vel. Uma reforma 
poltica pode trazer avan9os. Mas s6 a continuidade democrtica, o lento 
processo de educa,o da popula,o e o amadurecimento Dolitico do 
eieitoraao poaem depurar a vida pロblica. E preciso que o cidado 
assuma sua responsabilidade ao votar e evite faz -lo com desleixo, 
influenciado por motivos pessoais, ou buscando vantagens imediatas 
Afinal, os parlamentares foram eleitos pela popula,o. Enquanto o 
cidadao mantiver uma atitude descompromissada com a vida pロblica, a 
critica generica aos "polticos" ser estril e incoerente... 
Apesar do balc白o de neg6cios em Brasilia, ao menos alguns bons sinais 
nesse sentido parecem emergir." (Bons e maus sinais- Folha de So 
Paulo, 21/Nov/97, s/autor, editoria: Opini白o, Se,o: Editorial) 

Mas, se o editorial do Estado se restringe a uma rpida critica aos 

interesses eleitorais que guiam as a96es dos deputados da base governista, a 

Folha amplia muito a tem白tica, retomando a questo da barganha por recursos 

que j白  havia denunciado anteriormente. Sua estratgia 6 chamar a aten9台o dos 

leitores/eleitores para as a如es sinecurosas do parlamentares. Embora assinale 

progressos democrticos no campo poltico brasileiro, os editorialistas fazem 

fortes criticas ao sistema politico do pais, defendendo a necessidade de uma 

reforma politica. Aqui um dado importante: a culpabilidade dos maus politicos, 

aqueles que nao cumprem as obriga96es como deveriam, que votam, buscando 

beneficios pessoais ou eleitorais, recai sobre os eleitores e os partidos politicos 

De um lado, os partidos politicos sao qualificados, apenas, como legendas, para a 

disputa eleitoral, sem programas que sejam seguidos pelos seus membros; de 
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outro lado, est o eleitor, qualificado como: imaturo politicamente, desleixado, 

influenciado por motivos pessoais, em busca de vantagens imediatas, 

descompromissado com a vida p自blica. Sao fortes criticas que se justificam, para 

o jornal, pois "os parlamentares foram eleitos pela popula頭o' 

A aprova9ao em segundo turno da reforma administrativa, por 351 votos a 

134, trouxe novos editoriais. Tanto o Estado, como a Folha, publicam editoriais, 

tratando da importncia da aprova頭o da reforma administrativa, para que o 

Estado brasileiro tenha melhores condi96es de enfrentar as adversidades 

externas e consiga manter a estabilidade do pais, mas a perman白ncia, em aberto, 
sem vota頭o, da proposta do fim da estabilidade, faz com que os editorialistas 

continuem pressionando os parlamentares, tendo como base a gravidade do 

momento econ6mico. Nos dois editoriais, os elogios a aprova頭o contrastam com 

a critica a demora do andamento da mudan9a constitucional, segundo os 

mesmos, a rapidez no processo teria evitado medidas to duras por parte do 

Planalto67. No dia estipulado para vota頭o da quebra da estabilidade na Camara 
de Deputados, 26 de novembro de 1997, s白o publicados, em cada jornal, um 

editorial, tratando do tema. Partindo da amea9a vivida pelo pais, com as crises 

internacionais, os editorialistas do Estado chamam a aten9ao para uma segunda 

amea9a, esta 6 interna. 

"... A outra amea9a - bem maior do que a primeira, porque e uma mistura 
de interesses polticos regionais e de vaidades pessoais fendas - vem do 
Congresso como um todo, mas especialmente do PFL... 
O outro cavalo que puxa o tandem do governo, o PFL - perdoe-nos o 
deputado lnocncio Oliveira pela imagem do cabriol白ー, parece nao se ter 
dado conta de que a situa戸o e grave. N白o apenas o PFL, 
reconhe9amos. O que se observa no Congresso e que todos esto a 
favor de que se adotem medidas para proteger o pais de um "ataque 
especulativo", mas op6em restriゆes ao que o governo prop6s. 
Defendem, sim, as medidas do pacote - mas, aten,o!, defendem 50 das 
51, porque sempre haver uma que afeta interesses eleitorais e essa 
n白o poder passar. Como, por exemplo, o Imposto de Renda da Pessoa 
Fisica, ou a demissao de qualquer funcion白rio do antigo territ6rio federal 
do Amap白. No caso do Imposto de Renda, o presidente do Congresso foi 
para a li9a desde o primeiro momento, e o lider do PFL transformou uma 
questo fiscal em problema institucional: "O Congresso n白o6 vaca de 
pres白pio." 
No caso do Amap白,6 o prprio presidente da RepOblica que autoriza o 
senador Jose Sarney a levar a tranqilidade a 6 mil funcionarios que 
temiam ser demitidos no corte determinado pelo pacote. Depois do 
sursis para o Amap白, o deputado Jnocencio Oliveira ter razao em sair 

67 o incio da racionaliza頭o do Estado - s/autor, se,o: Editoriais; Sinais animadores - si autor 
(Estado de Sao Paulo, 21/nov/97, editoria: Editorial). 
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repetindo a todo instante que o Congresso nao e "vaca de presepio" para 
dizer am白m a tudo o que vem do Executivo. Afinal, se o pacote n白o vale 
para o Amap白  de Sarney, por que valer para o Finor de lnoc白ncio, ou 
para a Zona Franca de Gilberto Miranda? 
Essa mistura de wishful thinking com oportunismo eleitoral acabar 
liquidando, se ja nao liquidou o pacote. Poder influir, hoje, ria vota頭o 
da emenda que quebra a estabilidade do funcionalismo, ao concluir-se a 
vota9白o da reforma administrativa. H白  raz6es de sobra para se perguntar 
se a emenda ser aprovada. Por isso, o dia de hoje ser decisivo, j白  que 
a C台mara demonstrar se pretende ou n白o dotar o governo dos 
instrumentos - a reforma administrativa, depois o pacote, mais tarde a 
reforma da Previdencia - com que construir o escudo que defender o 
Estado brasileiro da crise. Para que o PSDB se tenha disposto a adotar o 
"discurso da crise",e porque ela e de fato s白ria. Se 6 assim, n白o se pode 
permitir que a mistura de wishful thinking com oportunismo eleitoral 
ponha em risco a constru,o do escudo de defesa do Estado." (Um dia 
decisivo - Estado de S白o Paulo, 26/Nov/97, s/ autor, editona: Editoriais) 

Partindo de uma declara9台o de um lider do PFL, segundo a qual "O 

Congresso ndo 6 vaca de prespio", para aprovar todas as medidas que o 

Planalto deseja, os editorialistas passam a criticar a institui,o, como um todo, por 

colocar interesses eleitorais a frente de medidas que possam garantir a 

estabilidade do pais. Apontam uma s白rie de denロncias de benefcios, que geram 

proje9白o eleitoral, para alguns parlamentares, e pressionam, para a finaliza9ao da 

reforma, com a aprova9ao do fim da estabilidade para os servidores publicos 

O editorial da Folha, chamado Reforma na encruzilhada, de forma 

semelhante, exerce press白o sobre os parlamentares, mas, definindo claramente 

que se tratam daqueles membros de partidos que comp6em a base governista. A 

estratgia de pressao tem seu funcionamento baseado em dois pontos: de forma 

an白loga ao editorial do Estado, chama a aten,o para os perigos da instabilidade 

financeira e para a necessidade de aprova頭o completa da reforma bem como 

critica os parlamentares, que colocam questes menores a frente de quest6es 

nacionais, sem definir os nomes. A particularidade esta em novamente remetera 

questo dos interesses eleitorais, tao destacada como empecilho enfrentado 

pelos parlamentares, para aprovar a quebra da estabilidade dos funcionarios 

poblicos: chama a aten●o dos eleitores para controlar a vota頭o de seus 

representantes. Novamente os eleitores s白o chamados a responsabilidade, pelos 
editorialistas, j白  que sao eles os "responsveis pela composi 白o do Congresso 

Nacional, no que ele tem de bom e no que tem de ruim" 

"...Ainda que as reformas do Estado n白o sejam uma panac白ia. nem 
tenham efeitos imediatos, sua aprova9ao tem enorme impacto sobre a 

204 



credibilidade da poltica econ6mica. A responsabilidade do Congresso -e 
especialmente da base governista- 白  ainda maior neste periodo de 
instabilidade financeira internacional. Espera-se que cada deputado 
tenha clara no●o da importncia de seu voto. Que cada eleitor esteja 
atento 白  atua頭o do parlamentar em que votou. 
Trata-se de uma oportunidade de destacar qu白o nocivos 白  vida publica 
s白o parlamentares que colocam interesses menores 白  frente das 
grandes quest6es nacionais -e de relembrar que os eleitores s白o 
respons自veis pela composi弾o do Congresso Nacional, no que ele tem 
de bom e no que tem de ruim. N白o h白  sistema politico melhor que a 
democracia, mas ela exige dos cidadaos aten9白o com os representantes 
que elege... 
Os partidos govemistas tm ampla maioria no Congresso. Que seus 
deputados votem coerentemente a favor de uma reforma efetiva. Dela 
depende, em parte, a supera,o das atuais dificuldades econ6micas.t' 
(Reforma na encruzilhada - Folha de S台o Paulo, 26/Nov/97, editoria: 
Opini含o, se,o: Editorial) 

A tramita 9台o da reforma administrativa est finalizada na Camara de 

Deputados, passa agora a ser votada no Senado Federal. Cada um dos jornais, 

publica um editorial, comentando a vit6ria do governo. Os dois sao similares, ao 

perceber o fim da estabilidade por excesso de gastos como um passo importante 

para a estabilidade da economia brasileira, como um retorno da confian9a dos 

investidores externos. Mas diferentemente do que vinha acontecendo 

anteriormente, quem faz referncia ao clientelismo e ao empreguismo nao sao os 

editorialistas da Folha, e sim os do Estado. Aos parlamentares, sobram criticas 

pela demora da tramita9ao, e, mesmo quando os editorialistas constatam que os 

congressistas perceberam a gravidade da crise externa e os efeitos que a mesma 

poderia gerar sobre a economia brasileira, estes sao submetidos a 

desqualifica頭o: apenas cumpriram com sua fun頭o68 

Considera96es finais 

Algumas considera96es podem ser apontadas, a partir da an白lise feita em 
torno dos dois momentos selecionados: a negocia頭o para a vota頭o da proposta 
de um teto salarial m白ximo, para todo o funcionalismo pロblico, e o fim da 
estabilidade de emprego para o funcionalismo p自blico 

68 A resposta do congresso - Folha de Sao Paulo, 27/Nov/97, s/autor, se頭o: Editorial; Uma 
mudan9a de expectativas ・  Estado de S白o Paulo, 28/Nov/97, editoria: Editoriais 
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As crticas dos dois jornais, no que tange a estipula,o de um teto salarial 

maximo, para os servidores pablicos, tm como foco a vontade de parlamentares 

de criar exce96es a regra, diante das quais, os prprios parlamentares saem 

beneficiados. A divulga9ao de noticias e a composio de editoriais de criticaa 

postura dos parlamentares centram-se, principalmente, nos deputados federais 

ligados aos partidos que comp6em a base de apoio do governo na Camara de 
Deputados. A estratgia utilizada pelos dois jornais 白  similar: a desqualifica9白o 
dos parlamentares, que defendem a exce9ao a regra, num primeiro momento, 

generalizando a crtica a todos os membros da casa parlamentar, atraves da 

compara9ao dos salrios recebidos, pelos deputados federais, com aqueles 

recebidos pelo trabalhador comum. A no9白o de moralidade 6 que da sentido a 
esta compara「o e serve de base, tanto para a critica dos editorialistas, quanto 
para a manifesta9台o de desagravo dos leitores, constitu idos, pelos jornais, como 
a opinio pロblica. A opinio pablica 6 importante aqui, pois 白  estabelecida como o 

argumento central, para o retrocesso nas posi96es dos parlamentares, que 

defendem os beneficios pessoais, ao mesmo tempo em que 白  contabilizada, 
pelos jornais, como fonte de argumenta頭o, para a critica, sua manifesta頭o 
atravs das cartas se d白  somente ap6s e em sustenta,o a s criticas elaboradas 
pelos veiculos de comunica頭o impressa 

Ainda quanto a manifesta頭o dos leitores e eleitores, criticando as 

atitudes e desejos dos congressistas, os jornais tm estrategias diferenciadas: o 

Estado publica apenas cartas de leitores, enquanto a Fotha publica cartas de 

parlamentares, justificando-se perante a opinio poblica, instituindo assim a 

amplia頭o do espa9o de interferncia dos jornalistas no campo politico, pois os 

polticos tm de se justificar no pr6prio local onde foram atacados. Mesmo com 

estratgias diferenciadas, o fim parece ser comum: a pressao para que os 

parlamentares mudem sua postura frentea proposta do governo, tendo como 
base a no9白o de moralidade, no頭o cara aos detentores de cargos eletivos, ja 

que a mesma 6 um dos pontos centrais para a credibilidade do politico 

No que se refere ao segundo ponto, a proposta de fim da estabilidade dos 
servidores p自blicos, a estrat白gia de desqualifica9ao se d白  em torno de dois 

pontos: o primeiro,6 o receio de algum 6 nus eleitoral, por parte dos 
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parlamentares, caso votem os chamados temas polmicos favoravelmente. Os 

deputados federais sao constituidos como defensores de interesses paroquiais, 

leia-se aqui, sao criticados, por desejarem a permanencia dos cabides de 

empregos, os quais lhes permitem ganhos, em termos de votos, atravs de 

nomea96es de funcionarios; o segundo ponto, trata da falta de consciencia dos 

deputados federais, frente as dificuldades da na9白o, devido a instabilidade 

financeira internacional. A crise externa serve de justificativa para a pressao dos 

editorialistas, para que os parlamentares aprovem totalmente a reforma, 

constituindo os parlamentares como desinteressados ou despreocupados com o 

quadro de crise que esta se desenhando no pais. Os congressistas so 

anunciados como os prov白veis culpados por todas as mazelas do pais, tanto 

econ6micas, quanto sociais. A estratgia de pressao surte efeito com a aprova9o 

total da reforma administrativa. 

A no●o de neutralidade no tratamento dos fatos tamb白m est白  
presente. Os dois jornais tm, como argumento para a pressao, seja de 

moraliza頭o ou de conscientiza9ao dos membros do parlamento, a busca de um 

bem maior: a estabilidade econ6mica da na,o; a racionaliza9ao do Estado; a 

diminui頭o das desigualdades sociais; em resumo, a busca do bem comum, do 

bem pablico. Os jornais nao estariam defendendo interesses seus, mas interesses 

da na頭o como um todo. A neutralidade est白  constituida no contraponto de 

interesses, por um lado, est白  a imprensa, defendendo a sociedade, e por outro, se 

encontram os parlamentares, defendendo interesses pessoais ou paroquias. Sem 

dロvida, a neutralidade, to almejada pelos jornais, encontra seus limites nas 

prprias estratgias utilizadas, demonstrando sempre total apoio para a 

finaliza頭o das reformas, e no carter propositivo com que sao elaborados seus 

editoriais. Caso interessante 6 a posi,o do Estado, que defende a derrota do 

Planalto na vota9白o da reforma, como forma de elimina頭o das barganhas das 

negocia96es entre os poderes Executivo e Legislativo 

Por fim,e interessante destacar a homogeneidade no tratamento dos 

fatos. Os dois jornais, embora elaborem, em determinados momentos, estratgias 

diferenciadas de divulga9台o e an白lise dos acontecimentos, o que e razo白vel, ja 

que disputam o mesmo mercado de informa9ao e tm, por isso, de disputar 
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espa9os para amplia頭o da vendagem, acabam tratando os temas de forma 

bastante similar e constituindo uma imagem negativa dos parlamentares, baseada 

na defesa de interesses pessoais, paroquias ou eleitorais, e no desinteresse pela 

coisa pablica. 
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vDe Olho no Congresso: a falta de qu6rum e os custos das 

convoca96es extraordin白rias 

A cobertura jornalistica, feita pela imprensa sobre o Congresso Nacional, 

nao trata apenas de quest6es pontuais, como as negocia96es e vota96es para 

modifica96es na Carta Constitucional, caso das reformas propostas pelo Governo 

Federal e da emenda, que permite a reelei9ao para os cargos executivos eletivos 

em nivel nacional, estadual e municipal. H白  temas constantes durante todo 

periodo, relacionados ao funcionamento das Casas Parlamentares e ao 

desempenho dos congressistas no trabalho legislativo 

Segundo as normas de funcionamento, estipuladas na Constitui9ao 

Federal, ao Poder Legislativo,6 prevista a existencia de dois recessos anuais, 

momentos em que n白o h白  trabalhos parlamentares1. Mas estas mesmas regras 
possibilitam que os deputados federais e senadores sejam convocados para 

trabalhos extras. As chamadas convoca加es extraordin白rias podem partir do 

Executivo ou por convoca9ao do Presidente do Congresso Nacional. Em geral, as 

mesmas ocorrem para cumprir pautas de vota96es que n白o foram totalizadas 
durante o ano nas sess6es ordin白rias. Assim, o Congresso Nacional tem dois 

momentos de funcionamento: os trabalhos ordin白rios, que acontecem durante o 

periodo normal, e os trabalhos extraordinrios, dependentes de convoca9ao. Os 

trabalhos comp6em sess6es deliberativas (nas quais h白  vota96es), sess6es 
ordin白rias, sess6es extraordin白rias e reuni6es de comiss6es, entre outras tarefas 
dos deputados federais e senadores 

Os dois momentos de trabalhos legislativos projetam noticias e criticas na 

imprensa. Ha dois pontos divulgados nos noticirios, que afetam de forma 

significa a imagem da institui頭o: a falta de qu6rum nas sess6es deliberativas, 

sujeitas, a partir do ano de 1995, a descontos salariais. As ausencias dos 

parlamentares ao trabalho sao constantemente divulgadas e criticadas pela midia 

I Permanece no Congresso Nacional apenas uma equipe de parlamentares de plant白o, para 
necessidades eventuais, como por exemplo, dar permissao ao Presidente da Repロblica de se 
ausentar do pais. 
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impressa, gerando rea叩es diversas por parte dos membros do Poder Legislativo 

e dos leitores dos jornais; o segundo ponto est白  diretamente vinculadoa s 

convoca96es extraordin白rias, al白m das faltas, sao divulgados os custos de tais 

convoca加es, para os cofres p自blicos, salientando os valores dos proventos 

extras, que cada parlamentar tem direito a receber no periodo. 

Os jornais estabelecem uma rela9ao entre as aus6ncias dos 

congressistas a s sess6es, os custos dos trabalhos legislativos aos cofres pロblicos 

e os i ndices de aproveitamento destes trabalhos. A forma de mensurar o 

aproveitamento do trabalho parlamentar6 baseada no nomero de matrias, 

projetos e emenda aprovadas. Uma das raz6es para o longo periodo de 

tramita9白o das materias e para a baixa produ頭o, segundo os jornais, encontra-se 

nas ausencias dos parlamentares em plen台rio. Como algumas sess6es e 

vota96es nao ocorrem por falta de qu6rum, as emendas constitucionais e projetos 

de lei nao sao votados, tornando necessario, ao Planalto, recorrer a convoca頭o 
extraordin白ria para cumprir a pauta. Os custos extras aos cofres pロblicos tomam- 
se a muni9白o principal da crtica da imprensa, seguidos pelas faltas. A rela9o 

entre faltas, custos e morosidade parlamentar, noticiada ano a ano, projeta 

reflexos significativos na imagem do Congresso Nacional. Descrever estas 

noticias, detectar as rela96es possiveis e, por fim, analisar os efeitos que as 

mesmas projetam no campo poltico,6 a proposta deste captulo 

O formato desta parte do trabalho 6 um pouco diferenciado dos 

anteriores. As publica加es sobre as reformas apontam para uma divisao temporal 

no tratamento de cada caso, em particular, ligada 合  pr6pria centralidade da 
discuss白o e informa頭o sobre cada uma das propostas de mudan9a 

constitucional. As mat6rias que tratam da falta de qu6rum e das convoca如es de 

trabalhos extraordinarios apresentam outro formato de publica,o: sao constantes 

durante todo o periodo selecionado para anlise. Outra caracteristica diferenciada 

6o fato de raramente estes pontos se tomarem pauta para um editorial ou mesmo 

para uma coluna de opinio, sua importncia parece estar no fato de ser um tema 

cotidiano das noticias que cobrem o Congresso Nacional 

Aqui destaca-se uma ressalva para tratar da importancia da investiga頭o 

de noticias: ao buscar a constru9ao efetivada pela midia impressa, de um 
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discurso de (des)qualifica9ao do Congresso Nacional, nao basta a investiga頭o 
dos editoriais,e necess白rio buscar a noticia em sua constancia diria bem como o 

reflexo da mesma na opinio pロblica, leia-se aqui, nas cartas dos 
leitores/eleitores. A informa頭o, aos leitores, das faltas, a divulga,o dos custos 

das convoca96es extraordin白rias e do desempenho dos congressistas, permite, 

por um lado, o alastramento do processo democrtico, ao consentir ao 

representado a observa頭o do comportamento do representante que escolheu, 

como bem argumentam os jornalistas. Ao mesmo tempo, possibilita a amplia9o 

do desgaste do poltico, to fortemente enraizado no senso comum do pais 

Uma ltima observa頭o faz-se importante. No caso em an白lise, a 
exposi9白o critica dos parlamentares n白o se restringe, como nos capitulos 
anteriores, aos membros da Camara de Deputados, aqui, o Senado tamb6me 

objeto das noticias. Se nas negocia96es e vota96es para reformas, a posi9白o dos 
deputados federais tem centralidade, at mesmo em raz白o da prpria l6gica de 

funcionamento do Congresso Nacional, pois as emendas e projetos de mudan9a 

constitucional passam em primeiro lugar por vota9ao na Camara, a divulga頭o de 
noticias sobre o qu6rum e as convoca96es extraordin白rias atribuem tamb白m 
espa9o aos senadores. 

A importancia dada pelos dois jornais ao comportamento dos 

parlamentares em seu trabalho 6 de tal modo significativa, que o jornal Folha 

passou, a partir do ano de 1996, a editar um caderno especial chamado Olho no 

Congresso, que trata deste tema, apresentando i ndices semestrais e anuais, alm 

de comparativos, entre cada ano do mandato. Assim como nas edi加es dirias, a 
frequencia dos deputados e senadores 6 pauta do suplemento. Somados a s 

faltas, esto os i ndices de desempenho dos congressistas nos trabalhos 

legislativos (propostas de emendas e projetos e atua頭o nas vota如es). Em 
fun'o da importancia da edi9ao de um caderno especial somente sobre o 

Congresso Nacional, optou-se por trabalha-lo em sess白o especfica 

Este capitulo est自  dividido em: 

5.1. Convoca戸o extraordin白ria: investiga as matrias publicadas sobre as 
convoca96es extraordinrias, enfocando a rela頭o entre faltas, custos e 
produtividade. 5.1.1. Desgaste de imagem e a rea9奇o do Congresso Nacional - 
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mat6rias que apontam a preocupa9ao dos congressistas com a repercuss含o das 

noticias; 5.1.2. A rea頭o dos leitores - descreve as cartas dos leitores sobre o 

tema e as relaciona com a cobertura jornalistica 

5.2. A polmica do qu6rum: as ausencias dos parlamentares a s sess6es 

ordin白rias. sao trabalhadas as matrias e editoriais que tratam das ausencias dos 

parlamentares em seu local de trabalho e descri9ao das noticias da rea頭o das 

lideran9as da institui9ao, buscando solucionar o problema de falta de qu6rum; 

5.2.1. A rea頭o dos leitores a falta de qurum - trata das cartas dos lettores e das 

pesquisas de opiniao divulgadas pelos jornais 

5.3. Olho no Congresso - a Folha avalia o seu representante: analisa as edi96es 

do caderno especial publicado pela Folha, chamado Olho no Congresso, 

suplemento dedicado exciusivamente ao Poder Legislativo, que trata da atua頭o e 

da frequencia dos parlamentares. 5.3.1. A repercusso do caderno Olho no 

Congresso - apresenta as cartas de leitores, de deputados e senadores, 

relacionadas ao suplemento especial, e analisa a edi9ao do caderno 

5.l Convoca9白o extraordin白ria 

Os dois jornais selecionados disp6em de um significativo espa9o em suas 

p自ginas ao tema convoca96es extraordin白rias, tratando-o de forma similar. De 

modo geral, as noticias que fazem referncia ao tema acabam por criticar as 

a96es dos parlamentares, afetando a imagem, tanto dos membros do Parlamento, 

quanto da prpria institui頭o. T6picos comuns a todas as convoca96es do periodo 

sao: as ausencias e as justificativas apontadas pelos jornais e pelos 

parlamentares para estas faltas; o custo de tais convoca96es para os cofres 

pロblicos, em virtude dos proventos extras recebidos pelos congressistas; o baixo 

rendimento de trabalho alcan9ado durante os periodos extraordin自rios 

A polmica da falta de qu6rum est presente nos noticirios que tratam 
das convoca96es extraordin白rias. As raz6es para ausencia dos congressistas 
est白o noticiadas em mat白rias que, simplesmente, apontam as faltas e as 
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justificativas usadas pelos mesmos2 e matrias nas quais os jornais destacam as 

raz6es do deslocamento dos congressistas, para fora da capital federal, entre as 

principais, est白o as festas, os feriados e as campanhas eleitorais 

Quanto s festas, o deslocamento dos deputados federais e senadores 白  
causado por comemora96es federais e regionais: no inicio do ano, 白  o carnaval, 

que projeta o esvaziamento de Brasilia; na metade do ano, sao as festas de So 
Joao, que atraem parlamentares de volta ao contato com suas bases eleitorais3 
Alguns recortes ilustrativos sao indispens白veis. 

"... Outro problema que preocupa o governo: como fazer para colocar 
308 deputados em plen白rio na tera-feira que antecede ao carnaval? O 
presidente da Camara e os lideres governistas comearam ontem 
mesmo a se mobilizar para garantir o qu6rum necessrio para a leitura 
do projeto de Euler, que substitui a emenda original do governo. Avalia- 
se no Congresso que nきo haver como justificar para a sociedade uma 
eventual falta de qu6rum num dia como tera-feira..." (Qubrum e projeto 
de Eu/er preocupam governo - Estado de S白o Paulo, 09/Fev/96, autor: 
Jo白o Domingos, editoria: Politica) 

"O inrcio da vota弾o da Reforma das aposentadorias j白  corre o risco de 
atrasar novamente. O cronograma acertado ontem depende da presena 
de 308 dos 513 deputados em plen白rio na ter9a-feira que antecede o 
Carnaval. 
Uma missao quase impossivel para os lideres de partidos que apOiam o 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso... 
Como as sess6es do periodo de convoca頭o extraordin白ria do 
Congresso n含o tm sido computadas para efeito de falta ou desconto 
nos sal白rios, muitos deputados planejavam esticar a prxima semana 
com o feriado. 
Alegam que n台o h白  mais vagas em v6os que saem de Brasrlia na 
vsoera do Carnaval..." (Carnaval node atrasar votac白o - Folha de So 
『、一‘．Iー  ハハ”ー一． Jハr、  一一I一.“一一  一一，ューー＝一一 h一一一！ハ4 	 ー  t'auio, uSn-ev/ Sb, sIautor, eattoria: brasiリ  

2 S/ titulo - 08/Jan/96, s/autor, se弾o: Painel; Tiroteio; Mdia deste ano 6 semelhante 白  de 95 - 
29/Jul/96, s/autor; Falta de qu6rum adia sesso da Cmara ・  12/Jul/97, s/autor; Deputado diz estar 
gripado - 08/Jan/98, autor: Sandra Hahn; Paulo Peixoto; Fl白vio Arantes; Reforma deve ser votada 
望（1§convoca頭o - 12/Jan/98, autor: Denise Madueno; Relator falta a sesses para praticar esqui ・  
02/Fev/98, autor: Lucio Vaz; Sem qu6rum, vota戸o da Previdncia fica para maro - 17/Jan/98, 
autor: Luiza Dam白; Denise Madueho (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); S/titulo - OlJul/96. 
s/autor, se'o: Jogo R白pido; At comisso de planto tira frias no Congresso - 29/Jul/97. autor: 
C.C., Llderes atrasam vota戸o da Previdncia - 09/Jan/98, autor: Isabel Braqa e Christiane 
Samarco; Cmara cancela sesso e atrasa Previd6ncia - 17/Jan/98, autor: Marcos Maqalh白es e 
Marcelo de Moraes; Congresso vazio atrasa vota戸o da Previdncia - 20/Jan/98, autor Cl白udia 

arneiro e Marcos Magalhきes (Estado de S白o Paulo, editoria: Pol itica) 
Realista - Estado de S白o Paulo, 13/Jun/97, s/autor, editoria: Politica; Os foiquedos - Folha de 
白  o Paulo, 20/Jun/97, autor: Nelson De Sa, editoria: Brasil, se頭o: No Ar. 
Outras mat白rias que tratam do tema: S/titulo - 31/Jan/98, autor: Diana Fernandes com Aqencia 

Estado, se頭o:一  Coluna do Estad白o; S/ titulo - se9白o: Jogo R白pido; Deputados come9am carnaval 
mais cedo (13/Fev/96, s/autor) (Estado de Sao Paulo, editoria: Pol itica); Cmara antecipa feriado 
de Carnaval - Folha de S白o Paulo, I 3/Fev198, autor: Luiza Dame; benise Madueho, editoria 
口rうeH 

213 



As campanhas eleitorais surgem nas mat6rias dos jornais como 

justificativa dos parlamentares, para o n台o comparecimento a s sess6es, durante 

as convoca96es extraordin自rias. 

"Quem passasse ontem pelo Congresso, por volta de 7 horas, poderia se 
assustar com o movimento de deputados chegando ao trabalho em 
perodo de convoca弾o extraordin白ria. 
Com pressa de viajar, a solu,o encontrada pelos parlamentares foi 
aparecer no inicio da manha para registrar presen9a e evitar a 
oficializa9ao de falta que se transformaria em desconto no contracheque. 
A sessao de vota●o estava marcada para as 9h30, mas desde cedo os 
deputados registraram presen9a no painel eletrnico na Casa e puderam 
voar logo para os Estados. 
A semana de dois dias de trabalho (tercas e auartas-feiras) j e tradico 
cio Congresso. As 9h30, quando a sessao foi aberta, a lista de presena 
indicava o comparecimento de 109 deputados. A maioria deles, no 
entanto, j白  estava em pleno v6o, a meio caminho das bases e da 
campanha municloal..." (Deoutados forjam oresenca oara viajar - Estado 
aeb ao t'auto, 1 lIJulndb, s/autor, eaitona: ioiiticay 

Entre as noticias que tratam do tema, h白  aquelas sobre press6es, 

utilizadas pelo governo federal ou lideran9as do Congresso Nacional, para que os 

parlamentares apresentem-se ao parlamento: s台o telegramas e telefonemas6 dos 

lideres do governo e das Casas legislativas, tentando alcan9ar qu6rum minimo 

Mas as coa96es nao param por ai.i O desconto de salrios 白  utilizado como 

argumento pelo Congresso Nacional para fazer com que os deputados e 

senadores compare9am ao trabalho. A midia impressa tamb6m exerce pressao, 
ao lembrar, em v白rios momentos, o texto constitucional, que permite a cassa9白o 
dos faltosos a partir de um n自mero especfico de aus白ncias nao justificadas 

"... O novo calend白rio amea9a tambm o bolso dos deoutados. Quem 
faltar na prxima semana poder ficar sem a sequnda oarcela da aluda 
de custo devida pela convoca9台o extra durante as frlai S白o exatosR$ 
8 mil a menos no contracheque..." (Carnaval pode atrasar vota戸o - 
Folha de S白o Paulo, 09/Fev/96, s/autor, editona: Brasifl 

"O, bolso ser a grande arma do governo para garantir a presen9a de 
pelo menos る  uo deputados em Brasilia na tera-feira e assim garantir 
quorum para a leitura do relatrio do deputado Euler Ribeiro (PMDB-AM) 
soorearerorrnada Previdencia, O presidente da Camara, Luis Eduardo 
iviagainaes (i-'トL-BA), ameaa descontar dos salrios a falta dos 

5 Outros exemplos: Deputados candidatos tentam ampliar licen9a - 08/07/96, s/autor; Deputados 
alegam doena para fazer campanha - 18/08/96, autor: Cludia Carneiro (Estado de Sao Paulo, 
editoria: Politica). 
vSamey envia telegrama em busca de quorum ー  Folha de Sao I-'aulo, 1 iijaniib, autor:b onta 
Mossri, editoria: Brasil; Recado subliminar - 30/Jun/96, s/autor; S/titulo - 05/Jan/98, autor: Diana 
Femandes com Agencia Estado, se,o: Coluna do Estad白o (Estado de S白o Paulo, editoria: 
Pol itica). 
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parlamentares que n白o forem a Brasilia na tera.." (Faltosos podem 
sofrer desconto no salrio - Estado de S白o Paulo, 09/Fev/96, autor: J. D.. 
一一」“一一：一． h一，rェ＝一7 ピuIWild. ruituCa 

"Pelo menos 42 deputados podem sofrer processo de perda de mandato 
caso n白o justifiquem suas ausencias 白  sess白o da Camara da ltima 
tera-feira... De acordo com o pargrafo terceiro do artigo 55 da 
Constitui9白o, o parlamentar que deixar de comparecer, em cada sess白o 
legislativa, a um tero das sess6es ordin白rias, salvo licen9a ou miss白o 
autorizada, perder o mandato..." (Deputados podem perder o mandato - 
Folha de S白o Paulo, 21/Dez196, autor: Ricardo Amorim, editoria: Brasil) 

Paralelamente a questao da falta de qu6rum nas convoca96es 

extraordin白rias, os jornais apontam outra questo pol6mica: os custos de tais 

convoca96es para os cofres publicos. Os dois jornais tratam de forma similar a 

quest白o, criticando fortemente os gastos, vinculando-os a baixa produtividade, 

quer dizer, poucas discuss6es e vota96es das matrias pautadas e pequeno 

nmero de sess6es que, de fato, ocorrem em fun頭o da permanente falta de 

qu6rum. Segundo a Folha, os parlamentares possuem o direito de, al白m de seu 

salrio oficial, receber um salrio extra por mes de convoca頭o. Al6m disso, os 

congressistas chamados a trabalhar no periodo de recesso tm o direito a mais 

um salrio a titulo de ajuda de custo. Os servidores da casa parlamentar tamb6m 

recebem di白rias extras pelo trabalho nestes periodos, ampliando ainda mais o 

valor gasto nas convoca96es extraordinarias. Os jornalistas fazem a divisao do 

valor total recebido pelos parlamentares, pelo nmero de sess6es, e, como nas 

convoca96es, as sess6es sao reduzidas, os custos por sessao sao significativos, 

principalmente, se comparados com os valores recebidos por um trabalhador 

assalariado. 

"No primeiro dia da convoca頭o extraordin台ria feita pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o Congresso registrou a ausencia de 144 
deputados. Cada parlamentar est recebendo R$ 16 mil pela 
convoca●o. Os proventos das di白rias- extras n白o sero reduzidos por 
causa das faltas. 
O corte de salrios ser feito apenas sobre o vencimento de julho, que 白  
de R$ 8 mil. Calcula-se que, no periodo de convoca,o extraordin白ria, 
sero realizadas 12 sess6es. Com  a divis白o de R$ 16 mil por 12 
sess6es, conclui-se que o deputado receber R$ 1,33 mii para cada 
uma. 
Direito 
- Os 144 ausentes t白m direito a mesma quantia paga aos que 
apareceram no plen白rio para trabalhar. A certeza de que esta ser uma 

' Outros exemplos de matrias que tratam do desconto salarial e perda de mandato sao: Lideres 
jogam para FH decis白o de convoca9白o - 25/Jun/97, autor: Jo白o Domingos; Temer libera ponto de 
deputados - 01/Jan/98, autor: J. O. (Estado de S白o Paulo, editoria: Poltica) 
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semana improdutiva e to grande que nenhuma emenda constitucional 
vai ser apreciada antes do dia 10..." (Convoca頭o come9a com 144 
ausentes - Estado de Sao Paulo, 01/Jul/96, autor: Jo白o Domingos, 
Mitnri ・ PnI1firコ \ 

"A convoca'o extraordin白ria do Congresso em julho dever resumir-se 
a, no m白ximo, nove dias de vota図es na Camara. A orevis白o foi feita 
peios iiaeres governistas. 
Formalmente, a convoca頭o ocorrer de 10 a 31 de julho, mas os 
deputados tero folga a partir do dia 19, para trabalhar nas campanhas 
eleitorais... 
Na hip6tese da realiza,o de nove sess6es, levando-se em conta a 
soma do que ser pago no mes, cada dia de trabalho do deputado no 
plen白rio vai custar R$ 2.600. 
O lider do PMDB, Michel Temer (SP), afirmou que, se houver vota96es 
白s teras e quartas-feiras, "j ser bom". 
Com vota"es apenas em dois dias da semana, o parlamentar fica com 
os outros cinco dias para fazer campanha em seu Estado. 
Atualmente, a semana do deputado j白  tem se resumido a dois dias de 
vota,o. 
Sem vota加es, a falta do parlamentar n白o 6 computada para efeito de 
desconto em seu salrio 
A convoca弾o vai custar aos cofres publicos cerca de R$ 9,5 milh6es s6 
com os extras aos 513 deputados e 81 senadores..." (Parlamentar ganha 
R$ 24 mil para trabathar 9 dias em julho - Folha de Sao Paulo, 
29/Jun/96, autor: Denise Madueho, editoria: Brasil) 8 

O pagamento de salrios extras a deputados ausentes tambem 6 tema de 

noticias. 

"O governo pode pagar R$ 1.562.414,40 para deputados que faltaram a 
sess6es na convoca,o extraordin自ria at o dia de ontem. Esse n6mero 
representa 19% do custo de R$ 8.208.000,00 para pagamento dos dois 
sal白rios extras dos deputados pela convoca頭o..." (Ausentes podem 
receber R$ 1,6 milh白o - Folha de S白o Paulo, 22/Jan/98, s/autor, editoria: 
Brasil)9 

8 Outras matrias: Aus6ncia de deputados atrasa trabalhos - 03/Jun/96, autor: Jo白o Domingos; 
S/titulo - 07/Jul/96, s/autor, Se●o: Jogo R白pido; Convoca戸o termina e aliados comemoram - 
06/Fev/97, autor: Cl白udia Carneiro; Enfim - 20/Mai/97, slautor; Convoca戸o extraordin自ria divide 
aliados - 13/Jun/97, autor: Christiane Samarco; Articulando - 19/Jun/97, s/autor; Convoca戸o em 
julho j est confirmada - 19/Jun/97, autor: J.D.; ACM antecipa incio de sesses da convoca戸o ー  
s/autor, 01/Jul/97, editoria: outros; Convoca頭o de janeiro custar R$ 25 milh6es - 17/Dez/97, 
autor: Cludia Carneiro e Rosa Costa (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica); 'Hora extra' do 
Congresso pode custar R$ 9,5 mi - 17/Jun/95, autor: Denise Madueno; S/titulo - 17/Jun/95, 
s/autor, se,o: PainellTiroteio; Parlamentar ganha R$ 24 mil para trabalhar 9 dias em julho - 
29/Jun/96, autor: Denise Madueno; Congresso votou 7 projetos na convoca9白o - 07/Fev/97, autor: 
Daniel Bramatti; Lucas Figueiredo; Reforma deve ser votada ap6s convoca戸o - 12/Jan/98, autor: 
Denise Madueno; Ausentes podem receber R$ 1,6 milh自o - 22/Jan/98, s/autor; Cmara antecipa 
feriado de Carnaval - 13/Fev/98, autor: Luiza Dame; Denise Madueho (Folha de Sao Paulo, 
editoria: Brasil). 
Q 一  」一一  一一一一一一二に一  ,．、で 一一ー一一  一一‘一一,一一  I一一！一一」一  一』ー  ノ、一ー一一一一一 , voutro exemplo: uamara antecipa Tenaclo ce uarnavai ートoina tie sao I-'aulo, 1J /t-VI3ど, autor: 
Luiza Dam白; Denise Madue5o, editoria: Brasil. 
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Os noticirios nao se restringem a informar sobre o qu6rum e os custos 

das convoca96es extraordin白rias, discorrendo tamb6m sobre a produtividade dos 

trabalhos parlamentares nestes periodos. 

5.1・ l Desgaste de imagem e a rea頭o do Congresso Nacional 

As noticias publicadas pelos dois jornais, informando os leitores sobre as 

aus6ncias dos parlamentares a s sess6es extraordinarias e os custos gerados 

pelas convoca96es, somam-se mat白rias criticando a baixa produtividade das 

convoca96es extraordin白rias: 

"O Congresso encerra hoje o periodo de convoca,o extraordin白ria num 
clima de euforia dos governistas e crticas da oposi"o... Para o 
contribuinte, porm, contabilizados os gastos com horas extras de 
deputados e servidores, o pre9o foi salgado: R$ 40 milh6es. Com  o 
feriado de carnaval, deputados e senadores s6 retornam a Brasilia no dia 
17. 
A produ蛇o da Camara durante o periodo de convoca弾o extraordin白ria 
ドu aias) roi minima, mas atendeu ao objetivo do governo. Os aliados do 
presiaente passaram o rnes tentando vencer a primeira e mais 白  rdua 
etapa aa emenaa aa reei「o e conseguiram..." (Convoca頭o termina e 
allaaos comemoram - Estado de Sao Paulo, 061Fev197,autor: Cl白udia 
しarneiro, eaitona: toIItica) 

"A convoca,o extraordin白ria do Congresso terminou ontem, com a 
vota,o em plen台rio de apenas 7 dos 107 projetos de lei, emendas e 
medidas provis6ria constantes da pauta. Isso representa um custo de 
aproximadamente R$ 5,7 milh6es por projeto votado. 
O clculo exclui projetos de resolu弾o (que tratam de questes internas 
do Legislativo), mensagens e projetos de decreto legislativo (que, na 
maioria dos casos, avalizam acordos internacionais)..." (Congresso votou 
7 projetos na convoca戸o - Folha de Sao Paulo, 07/Fev/97, autor: Daniel 
Brarrath; Lucas Figuefredo, editoria: Brasil)10 

A falta de qu6rum, os sal白rios extras e a baixa produtividade nos 

trabalhos adicionais sao apontados como fatores que levam ao desgaste da 

imagem do Poder Legislativo frente a opinio pロblica 

"O presidente Fernando Henrique Cardoso quer convocar o Conaresso 
durante o recesso parlamentar de julho, para apressar a conclus言o das 
reformas constitucionais. A base de apoio do governo, no entanto, est 
dividida em rela9ao a conveniencia politica da convocacao. Motivo: o 

10 Outros exemplos: Lderes esperam pouco da convoca9奇o extraordin白ria - 28/Jun/96, s/autor; FH 
comemora produtividade da convoca戸o - 25/07/96, autor: Cl白udia Carneiro (Estado de S白o 
Paulo, editoria: Pol rtica); Cmara vota 2 de 6 projetos previstos - Folha de Sao Paulo, 28/Jul/97, 
autor: Luiza Dame, editoria: Brasil. 
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trabalho extra custar 白  Uni含o R$ 9,5 milh6es s6 de salrio extra para os 
parlamentares. 
Os aliados temem o desgaste de uma convoca弾o em que cada 
parlamentar receberia, al6m do salrio de R$ 8 mii, uma ajuda no 
mesmo valor no inicio do recesso e no final - o mes de julho renderia R$ 
24 mii para os 81 senadores e 513 deputados. 
Desgaste 
-"Ou teremos uma convoca,o produtiva, ou simplesmente nao haver 
convoca,o", avisou ontem o presidente do Congresso, senador Ant6nio 
Carlos Magalhaes (PFL-BA). Preocupado, ele quer ouvir a opinio de 
cada um dos senadores sobre as vantagens e os riscos da convoca弾o, 
antes de ter a conversa decisiva com o presidente Fernando Henrique na 
semana que vem. Os aliados temem que uma derrota do governo, em 
temas como a reformas administrativa e previdenci自ria, provoque 
desgaste juntoa opini白o pロblica. "Convocar para gastar todo esse 
dinheiro e perder n白o vale a pena", resumiu o presidente do PFL, 
deputado Jos白  Jorge (PE)..." (Convoca頭o extraordin白ria divide aliados ー  
Estado de Sao Paulo, 13/Jun/97, autor Christiane Samarco, editoria: 
Pol itica) 

"A atitude do lider do governo, Luis Eduardo Magaih台es (PFL-BA), que 
fez um discurso sexta-feira no plen自rio vazio, foi criticada pelos 
deputados na sessao de ontem da Camara. Luis Eduardo foi acusado de 
contribuir para desmoralizar o Congresso. 
Luis Eduardo fez um discurso em defesa das medidas do governo no 
setor de Reforma agrria. Somente o petista Gilney Viana (MT), que 
presidia a sess白o, assistiu ao discurso ..." (Deputados criticam Lus 
Eduardo - Folha de S白o Paulo, 17/Jun/97, s/autor, editoria: Brasil 

"... Escaldados 
Os presidentes do Senado, Antnio Carlos Magalhaes, e da C台mara, 
Michei Temer, que, a principio, resistiram 白  id白ia da convoca'o 
extraordin白ria, prometem agora votar tudo que puderem. 
Se 白  inevitvel o desgaste da imagem do Congresso por conta dos 
salrios extras, querem, pelo menos, apresentar bons resultados at o 
fim da convoca弾o... 
Perguntar nao ofende 
Sem descontar as faltas, vai ter qu6rum?" (S/titulo - Estado de So 
Paulo, 05/Jan/98, autor: Diana Fernandes com Ag白ncia Estado, editoria: 
Pol itica, se頭o: Coluna do Estadao) 

"... Anteontem, o presidente do Congresso, senador Antonio Carlos 
Magaihaes (PFL-BA), havia rebatido a5 criticas que esto sendo feitas 
contra o Legislativo por causa das faltas ao trabalho de deputados e 
senadores. 
ACM chamou os crticos de "inimigos" do Legislativo, que "querem ver o 
×ongresso entraquecido para que possam fazer coisas inconfess白veis". 
、 aaa panarnentar vai receber nos meses de janeiro e fevereiro R$ 40 
mii, o equivalente a cinco sal白rios de R$ 8.000. E prtica da Casa abonar 
as." raitas aos deputados que nao participam das sess6es nao- 
哩讐「門vas. きcon四望頭o extra atrai s6 a metade dos parlamentares 
- t-oina ae ど  ao i-'auio, 06/Jan/98, s/autor, editoria: Brasil)" 

IIOutros exemplos: Reeleido e reformas vo forar convoca戸o - 09/0ut196, autor: Ricardo 
Amaral; Expectativa - 29/Out/97, s/autor; Convoca戸o de janeiro custar R$ 25 milh6es - 
17/Dez/97, autor Ci白udia Carneiro e Rosa Costa; SI titulo - 04/Jan/98, autor: Diana Fernandes 
com Ag白ncia Estado, se弾o: Coluna do Estad白o (Estado de S台o Paulo, editoria: Politica); 
Convoca9自o extra divide governistas - 11/Jun/97, s/autor; Congresso deve ser convocado em julho 
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Os recortes demonstram a repercussao negativa, nos jornais, da falta de 

qu6rum e dos proventos adicionais ganhos pelos congressistas nas convoca96es 

extraordin白rias, e apontam a preocupa●o das lideran9as do Legislativo com um 

possivel desgaste de imagem da institui9ao frente 白  opinio pロblica. O vulto de tal 

preocupa9ao fica evidenciado nas tentativas, por parte dos prprios membros do 

Congresso Nacional, de reverter este quadro desfavorvel, seja evitando novas 

convoca96es, propondo a amplia頭o do nロmero de vota96es, seja denunciando 
"inimigos" do Legislativo. 

O Estado da maior espa9o em suas publica96es a informa96es de que o 

Legislativo tenta minimizar ou reverter o desgaste de sua imagem. Conforme o 

jornal, trs momentos refletem claramente a tentativa da institui9ao de "melhorar 

sua imagem": O primeiro deles trata de um movimento denominado "Reage 

Camara" , articulado por alguns parlamentares, que busca um acordo para 

mudan9as de procedimentos na Casa; o segundo aventa a possibilidade, Por 

parte dos presidentes da Camara de Deputados e do Senado, de mudan9a de 

regimento interno, para desobstruir a pauta de vota96es e, por fim, a disposi9ao 

dos presidentes do Parlamento de instituir a convoca頭o extraordin白ria sem o 
pagamento de ajuda de custos aos parlamentares, buscando assim dar exemplo 

de austeridade e compromisso com o ajuste fiscal, que o Planalto vem tentando 

implantar na maquina pablica do Estado. Este trs pontos estao destacados nos 
notici自rios abaixo. 

UQ procedimento de Sperafico tem sido citado por deputados para 
justificar o movimento "Reage Camara" que est sendo articulado no 
Legislativo. "N6s temos de mostrar ao povo que n台o somos vagabundos 
nem ladres", disse a deputada Zulai色  Cobra (PSDB-SP). Os deputados 
esto preocupados com o resultado dessa convoca,o extraordinaria, 
periodo em que ganham sal白rio triplicado. Se nada for votado, a opini白o 
pロblica vai reagir e a imagem do Legislativo vai piorar ainda mais. "Ai 
n6s n白o vamos poder andar na rua", disse. 
Esse movimentoe muito mais a busca de um discurso para os 
parlamentares do que a expectativa de resultados concretos. E o que 
pensam os principais comandantes da Camara. Uma prova disso e o que 
diz o deputado Jose Genoino (PT-SP), um dos articuladores do "Reage 
Camara": "Vamos fazer apenas acordo nos procedimentos e nao no 
m白rito das mat白rias", disse. Ou seja, a dificuldade de maioria para 
aprovar reformas, o que exige o qu6rum de 308 deputados, vai 
persistir..." (Espelho, 04/Jul/97, s/autor) 

- 18/Jun/97, autor: Lucio Vaz; Raquel Ulh6a; FHC convocar Congresso; pauta inclui Reformas e 
FEF - 26/Jun/97, s/autor (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil). 
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"Os presidentes da Camara, Michel Temer (PMDB-SP), e do Senado, 
Antnio Carlos Magalh白es (PFL-BA), decidiram mudar os regimentos 
internos e at a Constitui弾o para desobstruir a pauta de vota"o das 
duas Casas. Segundo argumentam, as atividades do Congresso nao t白m 
correspondido 台  s expectativas da opini白o pロblica em matrias 
importantes como as reformas administrativa e a da Previd6ncia 
"Parece que estamos sendo vagarosos por causa de impedimentos 
regimentais, por isso decidtrnos 一  fazer altera96es para elevar o 
aesempenno . aoき  ongresso", justificou Antnio Carlos. Segundo o 
aeputaao M icnei I emer, o acordo entre a Camara e o Senado vai criar 
"uma intimidade administrativa maior', o que permitir maior raDidez na 
vota9ao aas materias..." (Congresso muda regras para melhorar imaaem 
- zziuutii I, siautor 

"Os presidentes da Camara, Michel Temer, e do Senado, Antonio Carlos 
Magalh白es, come9am a estudar a hip6tese de uma autoconvoca●o do 
Congresso em janeiro, sem o pagamento de ajuda de custo, para dar 
exemplo de austeridade e compromisso com o ajuste fiscal. Mas j白  esto 
esbarrando numa dificuldade: sem jeton, a convoca戸o extraordin白ria 
para votar o ajuste e as reformas poderia acabar num fracasso de 
au6rum..." (ACM e Temer defendem convocaco extra sem ieton ー  
,、h'f、..',r、r, '.．‘一一． I・、，よ一ーI,一  ~一一一一＝一一、12 	 ー  zZIuutiSど, autor: iauaia し  arneiro 

As mat6rias acima referidas demonstram que e flagrante o forte temor dos 

parlamentares com a possvel rea,o negativa da opinio pロblica,6 constante em 

suas falas o receio de que os fatores faltas/custos elevados/baixa produtividade 

nas convoca96es extraordin白rias, relacionados entre si, pelos notici白rios, acabem 
por aprofundar o desgaste da institui9白o frente a opini白o pロblica. O descrdito da 

institui9ao legislativa e de seus membros, por parte dos jornalistas, 6 marcante 

No momento em que as noticias demonstram a predisposi9ao dos congressistas 

de buscarem uma rea頭o frente ao desgaste de imagem da institui9ao, a postura 

da imprensa 6 de desconfian9a. Ela questiona os reais interesses ou as 

possibilidades concretas dos parlamentares levarem adiante esta disposi9ao 

Sao seis os editoriais que tratam do tema convoca加es extraordin白rias, 
ao longo do periodo estudado, sendo o mesmo nロmero para cada um dos jornais 
(trs). Na Folha, s白o encontradas duas colunas, assinadas por Janio de Freitas, 

que discorrem sobre tais convoca96es. Optou-se por comentar em primeiro lugar 
estas colunas. 

As duas colunas assinadas por Janio de Freitas apresentam varias 

quest6es em comum a s convoca96es extraordinarias: critica aos custos e a s 

12 A 一 A一凸 	且，． 	" 
,-s ires materias sao puDlicadas no jornal Estado de S白o Paulo, sob a editoria Politica. 
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aus6ncias bem como a diminuta semana de trabalho dos mesmos, segundo o 
colunista, s言o apenas trs dias o teis - de tera-feira a quinta-feira. A novidade em 
rela9ao a s noticias est白  na crtica ao papel exercido pelo Executivo e seus 

aliados, segundo o jornalista, eles sao respons白veis por faltas (recessos brancos) 

e, por via de consequencia, pela baixa produtividade, em fun頭o de interesses 
que, em 白  ltima instancia, causam 6 nus a popula頭o, j白  que e a mesma que arca 
com os gastos de tais convoca96es. 

"... A necessidade da convoca,o extraordin白ria, pressupondo falta de 
tempo para vota如es no periodo normal, pode ser medida pelo 'uso que o 
Congresso tem feito do tempo, por orienta,o sempre combinada entre 
Fernando Henrique e 'os lideres governistas na Camara e no Senado. 
Na segunda metade de maio, por exemplo, o PFL e o PSDB 
estabeleceram um "recesso branco" de 15 dias, meio mes que, na 
execu o, foi at mais do que isso. Vadiagem destinada apenas, e assim 
explicada pロblica e desabridamente pelos lideres govemistas na 
Camara, a esvaziar o escndalo da compra de votos para a reelei戸o e 
engavetar o pedido de CPI... 
Na semana passada, os dias ロ  teis n'em incluiram a quinta-feira. Os 350 
deputados presentes na Camara foram dispensados j白  na manh白  
daquele dia, por iniciativa dos govemistas que preferiram adiar a vota o 
da Lei Geral das Telecomunica96es para a quarta-feira que vem... 
A convoca,o extraordin台ria, que compete ao presidente da Repablica, e 
o respectivo custo, que compete aos nossos bolsos, sero to 
indecentes quanto as frias 'de meio de ano concedidas ao Congresso." 
(A tram6ia de volta - Folha de S白o Paulo. 15/Jun/97. autor e sec白o: Janto 
h一，ーーーユーー  ーー，=‘一一1一一 h一一一！ハ13 ue t-reitas, eciitoria: trasiり  

Como foi dito, a Folha publica trs editoriais sobre o tema da convoca頭o 
extraordinria, estes possuem em comum a afirma9ao de baixo rendimento do 

trabalho parlamentar, de imobilismo ou morosidade na atua頭o dos congressistas, 
da falta de qu6rum para sess6es e vota如es. Este conjunto de fatorese 
contraposto aos custos das convoca96es extraordin白rias, pagas com dinheiro 
publico. Esta rela9ao permite a crtica ao Congresso Nacional em um t6pico que, 
sem dロvida, afeta a todos os membros do parlamento: a imagem da institui9白o 
frentea opinio pロblica. 

O primeiro editorial, denominado Outra vez, precede a convoca o 
extraordin白ria do mes de julho de 1996. Elabora a critica desta convoca9ao, 

remetendo-se a anterior, cuja pauta era muito extensa e os resultados pouco 

13 A 一一一  一」  
‘ 乞segunaa coluna ao jornaiista ctiamada O presente extraordin白rio, tem como tema a votac白o 

ao i-unao ae bstabiliza「o Fiscal, segue a mesma linha da outra, tratando das ausencias e dos 
custos aas convoca9oes extraordin白rias, questionando o Congresso Nacional e criticando a 
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significativos A baixa produtividade encontra aqui seu contraponto: os custos para 

os "cofres poblicos". A rela9ao "custo-beneficio", termo utilizado pelos pr6prios 

editorialistas, passa a dar o tom das crticas aos parlamentares. 

"Pela segunda vez, em menos de um ano, anuncia-se uma convoca弾o 
extraordin白ria do Congresso Nacional, tendo em vista examinar e votar 
boa parte dos projetos que, esperava o governo, tivessem sido 
apreciados durante o ano passado. 
Nao ltima convoca頭o, a Casa se comprometera a apreciar uma pauta 
to extensa que n白o seria necessario possuir dons especiais para 
antever que a iniciativa traria poucos resultados, mesmo implicando 
custos adicionais para os cofres pロblicos. 
Desta vez, os parlamentares sero convocados para trabalhar durante 
os primeiros 18 dias de julho. Depois, ficaro com tempo disponivel para 
as campanhas eleitorais. 
Mesmo considerando a incontestvel necessidade de os congressistas 
acelerarem os trabalhos legislativos, o anoncio de mais esta convoca弾o 
extraordin白ria infelizmente j白  aparece acompanhado de algumas dロvidas 
bastante pertinentes. 
H白  algum tempo, a semana de cada deputado se limita a apenas dois 
dias de vota弾o. Alguns lideres governistas esto prevendo inclusive que 
essa prtica nao dever ser alterada durante o periodo excepcional. 
Pode-se, assim, inferir que as vota加es ocupariam aproximadamente 
oito dias do mes de julho. N白o obstante, os congressistas pretendem dar 
conta de nada menos que 11 projetos de emenda constitucional e 27 
projetos de lei. O baixo rendimento, portanto,e mais uma vez previsivel. 
A remunera●o extra (R$ 16 mit) para cada parlamentar, durante os 
trabalhos no periodo de recesso, seria at白  mesmo aceitvel desde que, 
em contrapartida, os parlamentares fizessem bom uso das sess6es 
adicionais. O passado mais recente, porm, nao endossa essa hip6tese 
Assim, 白  de se temer que a rela9台o custo-beneficio de mais essa 
convoca頭o venha a ser amplamente desfavorvel. E que o Congresso 
outra vez arranhe sua imagem, j白  bastante combalida, junto aos eleitores 
e a opinio pロblica. Resta pagar (e nao pouco) para ver." (Outra Vez - 
Folha de S台o Paulo, 02/Jul/96, editoria: Opini白o, se9白o: Editorial) 

Dois aspectos sustentam a expectativa desfavorvel dos editorialistas, em 

rela9ao ao "custo-beneficio" dos trabalhos legislativos extras: o exemplo da 

convoca9ao extraordin自ria anterior e a constata頭o de que os parlamentares 

trabalham (entenda-se aqui trabalhar, como votar) apenas dois dias da semana, 

logo, o tempo nao condiz com os trabalhos que devem ser realizados. A imagem 

combalida da institui頭o frente aos eleitores e a opinio p自blica tamb6m serve de 

suporte para o descrdito apontado pela imprensa 

O segundo editorial publicado, chamado Morosidade parlamentar, 

diferencia-se do editorial anterior em um ponto: este nao "preve" um baixo 

rendimento de trabalho na convoca頭o, e, em fun頭o de que sua publica9ao6 

posi9白o do Planalto. (Folha de S白o Paulo, 17/Jul/97, autor e se9白o: Jan10 De Freitas, editoria 

222 



posterior ao periodo extraordin白rio, os editorialistas "constatam" o baixo 

rendimento dos trabalhos legislativos. Em que pesem as pequenas diferen9as de 

enfoque, os editoriais mantm a mesma linha de critica a morosidade parlamentar 

e a aus6ncia dos parlamentares a s sess6es ou reuni6es das comiss6es 

Novamente a questao de imagem da institui9ao est em jogo 

"A convoca'o extraordin白ria do Congresso Nacional para votar uma 
serie de projetos importantes para o pais ficou, em termos de resultados, 
muito aqu白m do desej台vel. 
Em que pese a aprova●o de uns poucos diplomas, a extensa Dauta aue 
teoricamente justificou sua convoca弾o permanece bastante lonaa. Fica 
assim a inexorvel sensa頭o de que a convocaco se deu 
exclusivamente em fun"o da polmica emenda aue d白  direito 
reelei9白o dos atuais mandat白rios do Executivo em todas as - suas 
esferas. 
Trata-se,e 6 bvio, de uma decis白o de grande importncia. mas o 
imobilismo que vem marcando a atua& do Lea islativo federal 
inadmissivel, ainda mais quando se considera que uma convocaco 
extraordin白ria implica custos extras para o pais. Seriam. certamente 
justific白veis, desde que os parlamentares tivessem conseguido limpar 
toda a pauta que fora inicialmente proposta 
Igualmente grave e a constata頭o de que o pessimo h白bito de faltar a 
sess9es ou reuni6es continua uma tnica entre muitos narlamentares de 
Brasilia. O pior 白  que os instrumentos para coibir essa ortica 
vergonhosa existem, mas n白o so aplicados com a frequencia 
necess白na. 
Como mostrou o caderno especial "Olho no Congresso". oublicado nor 
esta Folha na quinta-feira passada, um grupo de i 23 deDu'tados deveria 
ter sido excluido das vrias comiss6es a que pertencem Dor faltarem a 
pelo menos cinco reuni6es ordin白rias consecutivas, como - preve o 
regimento da Casa. Mas, lamentavelmente, nada aconteceu 
N台o se espera, 白  claro, dos congressistas gue aorovern sem o devido 
critrio e a9odadamente o que quer que se lhes aoresente. Reflexoe 
debate deveriam marcar todas as fases das discuss6es de temas aue 
tero influencia sobre a vida dos cidad白os brasileiros. Entre a necess言ria 
pondera'o e a contumaz morosidade, porm. vai uma n6rmp 
distncia..一.一 " (Morosidade Parlamentar - FoIha de S白o Paulo, 03/Fev/97, 
editoria: Opiniao, sec台o: Editoriafl 

A novidade aqui 	o fato dos editorialistas utilizarem como justificativa 

para a crtica uma publica9ao de autoria do pr6prio jornal, o caderno especial 

Olho no Congresso, editado pela Folha, e que tem como caracteristica avaliar as 

a96es dos parlamentares, principalmente, quanto ao numero de faltas e quanto 

produ頭o (projetos emitidos ou votados)14 

O editorial Autodestruiao 6 publicado durante a convoca9o 

extraordin白ria de julho de 1997. Como os demais, tem na falta de qu6rum, na 

Brasil) 
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baixa produtividade e nos custos financeiros a base para a constitui9ao da critica. 

Novamente 6 destacada a imagem negativa do Congresso Nacional. 

"O Congresso Nacional parece empenhado em uma campanha de 
autodestrui,o de sua ja prec白ria imagem. E escandaloso o fato de ter 
sido convocado extraordinariamente neste m白s de julho, para votar itens 
das Reformas constitucionais, e n白o conseguir nem sequer instalar a 
sess白o, quanto mais votar seja o que for. 
Esc白ndalo marcado por uma triste ironia: as Reformas que deveriam ser 
votadas tm como finalidade ロ  ltima buscar o equilibrio das contas 
p白blicas. Mas tudo o que se fez, at agora, foi gastar inutilmente dinheiro 
pblico com sal白rios de parlamentares. 
O que agrava ainda mais o escndalo 6 o fato de que o governo tem um 
elenco de lideres 白  disposi●o para organizar as vota96es no 
Congresso... 
Nem com todo esse arsenal de lideran9as e supostos talentos o 
Executivo consegue fazer com que as bancadas governistas, 
francamente majoritnas, deem nロmero ao menos para instalar a 
sess白o. 
Em qualquer outra atividade, quem e pago para trabalhar, mas nao 
comparece ao trabalho, recebe uma puni弾o. No Parlamento, n白o tem 
havido puni●o alguma, apesar de reiteradas demonstraゆes de um 
grupo de congressistas de pouco caso para com as suas fun96es. 
O fracasso, at agora, da convoca,o extraordin白ria demonstra que 
essa conivencia com os maus h白bitos criou uma cultura de despudor, de 
desrespeito ao poblico. A impunidade parece estimular a manuten弾o 
dos mais lamentveis costumes e acaba dando raz白o a desconfian9a 
com que uma fatia substancial da popula,o encara a atividade poltica. 
Nem o mais feroz inimigo do Parlamento seria capaz de urdir uma 
conspira'o to eficaz para manchar a imagem de uma institui弾o 
indiscutivelmente essencial para a democracia." (Autodestruido - Folha 
de S白o Paulo, 09/Jul/97, editoria: Opini白o, se,o: Editorial) 

Os trs editoriais da Folha, que tratam trs momentos diferenciados das 

convoca96es extraordinarias, t6m muito em comum. O descrdito da rela9白o 
"custo-benefcio" dos trabalhos adicionais se constituem em torno de exemplos do 

passado. Os qualificativos dos trabalhos, poucos resultados, baixo rendimento 

aqu6m do desejvel, t6m como base o costume, a prtica vergonhosa, os maus 
h白bitos, a cultura do despudor, de desrespeito dos parlamentares. O costume que 

gera o baixo rendimento dos trabalhos legislativos, est na permanente ausencia 

dos congressistas, ao trabalho, e no restrito numero de dias de atividades por 

semana. A impunidade, a falta de puni9ao, justifica este costume conden白vel 
tanto pela imprensa, quanto por parcelas da sociedade e opinio pUblica, segundo 

palavras dos editorialistas 

14 ,- 	， 	一  

es
tsta oreve reterencia ao caderno OTho no Con

gresso e intencional, j白  que o mesmo ser objetoes
pecfico da terceira 

p
arte deste captulo. 
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O jornal Estado apresenta trs editoriais sobre o tema. O primeiro deles 白  
publicado em 1996. Neste, os editorialistas nao t6m a convoca9ao extraordin白ria 
como o centro da constru9ao da materia opinativa. Seus escritos partem de 

digress6es sobre o Oramento da Unio, mas ha uma pequena, porm 

significativa, alusao aos trabalhos legislativos extraordin白rios 

11Q periodo de convoca弾o extraordin白ria do Conaresso NacioniI 
embora produza resultados aqu白m dos esperados pela opini白o Dbbilca- 
mas normais para os congressistas, que sernore consideram - 
morosidade necess白ria dos trabalhos legislativos ー,p errnite ao menos 
que questes institucionais sejam discutidas, ainda aue DrOvocadas por 
motivos menores '"(Repensar o Oramento ー Estdo d6 話了両品, 
24/Jul/96, editoria: Notas, seco: Editoriafl 

O segundo editorial, denominado Tentativa de melhorar a imagem do 

Congresso, trata das dificuldades de tramita9ao das reformas administrativa e 

previdenci自rja. O Poder Legislativo e enfocado a partir de dois momentos, que 

dizem respeito a s rela96es entre as duas Casas Parlamentares: o possivel 

conflito entre as mesmas, em virtude do longo periodo de tramitaao das matrias 

na Camara de Deputados, e do desgaste de imagem que isto projeta a institui9白o 
como um todo; o acordo entre os presidentes do Senado e da Camara de 

Deputados, para alterar os regimentos internos da casa, na busca de maior 

produtividade para melhorar a imagem da institui9ao 

二  Os presidentes do Senado e da Camara dos DeDutados puserm-se re 
鷲費皇paraやrar os regimentos das duas Caias e『  s"‘亮qctrir5 
Constitui弾o, para que o congresso tenha maior Drodutividad 	mlhnr 
sua imagem perante a opinio pablica. A decisoesans論, masi誌
鷲9竺四e encontraro muitos obstculos Delo es而nhn - r浦茅nrfc 
deles na Cmara dos Deputados. Essa. ali白s.6 a nbr るn&- 	 貢gque o 
き呪曳妙甘9 望as relag6es com a Camara; DerC爾n 『らf茜6 
aguda que, na segunda-feira, depois de manifestaIise contrn5 
convoca'o extraordin白ria do Congresso, o senador A trIn F ioる  
acrescentou de passagem: "... e nenhuma Casa node demnrr 
aprecia o de proposi弾o da outra, pois isso desaasts Pndるr nr;nf 
opiniao poblica". Ele traduzia o mal.:estar do Sen'adndirntd0 fato de a 
Cmara retardar demais a vota,o de Droietos oriainrins rcIc 
O encontro entre os dois preTsidentes Doder contribuir n;r ru iese 

鷺り竺e月§、maトenkndIdo se伯 preaso, nJen漏お  r-.-.desfaa esse mal-entendido. Ser preciso, no ent2nfn que ambos 
9oloquem muito empenho na tarefa aue SどDronusr'i薪蓄芦  
especialmente porque a reforma dos' reaimetog nodr no ser 

竺ciente e seja necess,rio reformar a Constitu員o- ぐ漏漏  
mascarada entre Senado e C白mara teve, sequramente; muito a vpr rnm 
a reuni白o de Antnio Carlos com Temer. Mas o aue de fato' d'v' ter 
motivado 自  o problema da vota9白o das reformag admi誌trativa e 晶  
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Segundo informa96es contidas no editorial, o conflito entre as duas Casas 

Legislativas esta ligado a posi96es diversas quanto 白  vota9ao da reforma da 

Previdencia. O presidente do Senado acredita que a vota頭o da proposta pode 

ocorrer ainda no ano de 1997, bastando, para isso, o Planalto se empenhar, 

enquanto o presidente da Camara acredita que nao h白  tempo suficiente, j白  que o 

Senado modificou a proposta votada anteriormente pelos deputados. Partindo 

disto, os editorialistas concluem que: 

,..P rtr fl'jtS aue o ooVemo gA Fきmnpn i_p nn AnhコI,十  - 。。，、  -,、。己， hh一～、‘ー一ー  …’v''’にa‘口 ”uロ v Suvciuo り  e euiperine, no entanto, se nao se encontrar 
rrm r r,r4e,' a f6「rll .L. 	・a コnrPくqコr hぐ  十rっhっlhハe Iz,，一いI一‘;"~. γで’二一 ’'4ド‘u、ンム  ロ  I、ノII'“』Ia P dId dpWSSdr os traoainos legislativos. 
f'1TIf'ftfl1eflt Se aDrOVa「自O 'S mfnrmユgAにtp コnn - ハ r，ハ、I己，rhハ ‘ハr - .一  -ー  ー…v…“、一“~9、ンロド’vvロIロuaoIヒI viiiid5 ピ  sie ano e o governo tera ae ir 
governanao no dia-a-dia, sempre desgastante para todos..." (Tentativa 
ae meinorar a imaGem do CDnamgRn~F叶コdnJ_ f%_Dっ“Iハ  つオIハ“'Inプ  '～ー～”ハノハ』‘'z"”ロyロI,' uv レ(dl iyiじささ  () ーにstauo ue b ao i-'auio,Z 4IUut/Y7. 
eaitoria:bthtona同  

Por fim, o Estado publica o editorial Prejuzo 6 tico, alm de contbil, 

partindo das dificuldades para a vota頭o da Reforma da Previdencia, que trata 
especificamente da quest白o convoca頭o extraordin自ria, e neste sentido, o 

editorial muito similar a queles publicados pelo Folha. A critica est白  centrada na 

falta de qu6rum minimo para as sess6es regimentais15 no periodo da convoca9ao 
Apos discorrer sobre posi96es dos presidentes das Casas Parlamentares, em 

rela9ao a falta de qu6rum, os editorialistas afirmam; 

"... Lamenta96es e ironias de nada adiantam, Dois n白o resolvern o 
problema - e n台o o resolvero pela simples e boa raz白o de Que. usndn 
o adjetivo do ministro Stephanes, a questo 白白  tica. O Conaresso fc'I 
convocado para votar uma pauta elaborada de comum acordce ntrc os 
dois Poderes. Convocados pelo Executivo, ou nao. o dever rins 
deputados e senadores 白  votar a pauta e permitir aue as reforrnasd5 
Previdencia.., e a administrativa.., sejam aDrovadas Dara 論viar IN§S 
desse dficit enorme e permitir que o dficit pロblico seja reduzidoe nm 
ele a divida interna da Unio. Para um Denodo - de ses;品s 
extraordin白rias, n白o se pode invocar a praxe - igualmente n白o 白  tica-de 
que no periodo ordin白rio e costume n白o haver sess6es deliberativas s 
segundas e sextas-feiras. Observe- se aue falamos em i；§eg§6扇  
deliberativas" na Camara, isto 白  , sess6es em aue no hゴ  nti5rtirr 
regimental para votar projetos de lei ou de resoluc6es. Mas aind詔ssm 
so sess6es que se instalam porque ha 51 deoutados Dresents.ー  Wn 
so as oposi96es que esto impedindo aue corr2m n ir7n 
regimentais para que a reforma da Previdencia sela votada- sに  nr 
certeza, jき  conseguiram inviabilizar a vota頭o ato Drximo d葡i3, 
quando acaba a convoca●o extraordinria do Conarssn一  Sn 
deputados da base de sustenta●o do governo que no cornoarecrn 
para assinar o ponto. Este fato deve ser gravado: a base parlamentar de 

15 E necess白rio que uma matria de mudan9a constitucional tenha um tempo determinado de 
tramita頭o antes da vota9白o, este tempo 白  contabilizado em termos de sess6es regimentais, as 
mesmas exigem para serem abertas o comparecimento de 51 parlamentares. 
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sustenta9ao do governo n台o tem conscincia de que a aprova9白o das 
reformas 6 o corol白no das medidas que o governo tomou para impedir 
que os efeitos das turbulncias asiticas chegassem ao Pais. N白o as 
votando - pior, n含o dando nロmero para que transcorram os prazos 
regimentais -, eles est白o trabalhando contra o Brasil e ganhando, para 
fazer isso, R$ 26 milh6es... 

Para dar6 nfase a questao da falta de 白  tica, no nao comparecimento dos 
parlamentares, os editorialistas utilizam-se da inaugura頭o da 1V-Senado 

! Se isistimos no "6tico", 白  porque o problema e 白  tico. Tanto assim 
que a i v-じamara dos Deputados n白o foi inaugurada numa sequnda- 
reira, mas numa tera-feira. A inaugura9白o, seguramente, compareceram 
mais ae bi. deputados - da oposi●o, mas sobretudo do governo. Esse 
novo canal ae entretenimento para quem n白o suporta os canais 
comerciais e ja. se  habituou a 1V-Senado poderia ter entrado no ar na 
segunaa-teira. ' Nao entrou - seguramente porque se dava como favas 
contaaas que as segundas-feiras, embora soubessem que pelo menos 
oi aeies precisam estar presentes para que possa haver sess白o, os 
aeputaaos nao estariam em Brasilia. Na tera-feira, sim. Especialmente 
quanao . pocierao aparecer, dizer do grande esforo que esto fazendo 
para o Dem do Pais, vituperar contra aqueles que os criticam p or n白o 
aarem numero para abrir sess6es e depois irem cuidar de assuntos 
menores. 
NtQsa sess含o extmnrdinhriっ  っ nうmつrっ  .ハ。『、一一“ -一  .一一  - - 一一．一一一  !",-%# 	 人LIロUI Ult idUd,a しamara aos Deoutados l白  causntj tim 
nr 川I 7r e tIf'p,' '! MaC含an..円 gAr L nII__十if f、っHハ，,v、．、ハhr；一ー二一‘一一一上＝一  ーI一  r“、‘J"''～レ‘"Jv ロ  '、ayロu,q uebピ  [d quantiricaao monetariamente no fim dr 
a flf'i reIr ftAIric+A.4 .. d2 rb...idanhiっ  ne ，、占”、ハr一一 H一一ー：..rー一亡一一一ー一こ  “少“ノ γし  "' IvILIII.LCIIU ud rtピviuenCJa. us numeros do oreiuzn fin2n-Airr 
nao SeraO exibidng ---I- '' ,_r凸n, - -- ハ～、、I一一一、～ー一I’一ニ一＝I一  一『  ー  少～ 9、一’‘ハノ、ンノuIJIUJ,Pじ  td I V一しdmara, o povo em aeral. esoecialment ng 
nr SIteIr,'sS fIIe n含O l.A...... 	十コHnriつenH、IiIhn i一肩～. ．、一云ーA.一一一よーにー  "‘、～“レ’' '~ iuc ,iロu Lei II dPUbピfltdQOfla5 privileqiadas. Sentir. nO enthntn 
0 peSo do"preiu之0 白ti ''"oI」R コ Nコhうninfロi〒っ。ハfrz,""Inふ；,．‘ー一云に了二rーーvrv ド’、ン」u''vCLI,,U り  ue d IdyaO inteira sOTreu." (Preluzo 6 tico 
a;em ae contbil - Estado 'e S首o r....Ii... つAI コhIc》貞  ど，Hi'f、,云1 ‘にふー ．こー ． 了でーーー 	‘ー。“a、ハノ  uc 、Jロv rdutu, ' iiJaniSじ, ealtoria: 
NeuLaitonais) 	 ー  

A coluna de opiniao e os editoriais, embora em nomero restrito, vao ao 
encontro dos notici白rios que tratam das convoca96es extraordin白rias, fazendo a 
mesma rela9白o entre ausencias dos parlamentares/ custos elevados, com 
sal白rios extras/ baixa produtividade. Rela9ao esta que projeta, como assinalam os 

prprios parlamentares, desgaste de imagem da institui9ao frentea opini白o 
publica. As tentativas dos congressistas de reverter o quadro de desgaste 

parecem nao sensibilizar os editorialistas. Como ocorre com os noticiarios, nos 

editoriais os parlamentares sao qualificados como desinteressados pelo trabalho 

legislativo, buscando nos mais variados e, at mesmo, irrelevantes fatos 
justificativas para sua ausencia 

Os deputados federais e senadores sao expostos ao crivo da opinio 

publica, como faltosos, beneficiados por proventos elevados e descumpridores 

das fun96es para as quais foram eleitos, em resumo, como (ir)responsaveis frente 
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aos seus representados. A circularidade da rela頭o faltas, logo, baixa 

produtividade, tendo como contraponto os altos custos para o errio pロblico, 

permitem aos jornais atingir a imagem da institui9白o e de seus membros. A no頭o 

opinio publica surge como o balizador desta rela,o,6 sua exist6ncia e sua 

rea頭o que justificam, tanto a preocupa頭o dos parlamentares, quanto a crtica 

dos jornais. Mas, assim como os parlamentares, tamb6m os jornalistas, ao 

utilizarem a no9白o opinio pロblica, n白o a definem. Apenas um momento se 

destaca, quando o Estado, em um editorial, separa eleitores e opinio p自blica, 

utilizando os dois termos como distintos. 

Se os jornais e os presidentes das Casas Parlamentares destacam as 

convoca96es extraordin白rias como prejudiciais 白  imagem do Legislativo, resta 

investigar a rea頭o dos leitores dos jornais 

5'1,2. A rea頭o dos leitores 

A opini白o dos leitores sobre as convoca加es extraordin白rias vao ao 

encontro dos noticirios e editoriais apresentados pelos jornais. Embora muitas 

das cartas partam de temas diversos, como o retorno da censura, o imposto sobre 

os cheques, os escandalos, a preserva頭o da mata Atlntica, a falta de reajustes 

do funcionalismo poblico, etc, todas chegam a um denominador comum: a crtica 

aos parlamentares, pelos proventos extras que recebem e pelas faltas a sess6es 

extraordin白rias, pela baixa produtividade dos trabalhos, resultado do nao 

cumprimento da pauta previamente estipulada. 

"Se nossos legisladores fossem menos indolentes e trabalhassem s白rio. 
durante toda a semana, gozando apenas 30 dias de frias por ano, como 
costuma acontecer com os demais trabalhadores, talvez nao fossem 
necessarias as constantes convoca96es extraordin白rias. Essas 
convoca96es s白o pretexto para triplicar o j白  polpudo salrio. Essa 
malandragem e outros vicios continuaro acontecenio, no Leaislativoe 
no Judici白rio, at o ano 3000, se a sociedade, os partidos oolticos e a 
midia n白o exigirem uma urgente e necess白ria reforma oolitica.・  

"A foto do piquenique das deputadas gazeteiras (24/1) demonstra que a 
maioria dos parlamentares d白  pouca importancia a seu trabalho (alis, 
muito bem pago). O mais revoltante e que a gazeta se da em periodo de 
convoca9白o para sessOes extraordin白rias, a um custo di白rio de R$ 
551,70 por parlamentar e, apesar da aus色ncia, o corregedor da Camara 
afirma que as faltas n白o sero consideradas, pois nao houve vota9白o 
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nominal. Concluimos que, se a maioria dos parlamentares faltar a todas 
白s sesses e, em consequencia, n白o tivermos nenhuma vota●o 
nominal, toaos receDerao seu salano, mesmo n白o tendo trabalhado. A 
afirma'o do corregedor 白  uma vergonha para o Congresso, que deveria 
se preocupar em moralizar a Casa, punindo qazeteiros e auem n台o 
cumpre obriga9oes com a perda de mandato. Acorda, Brasil."。  

"Qualquer trabalhador brasileiro que falte com suas obriga96es sofre a 
devida puni,o. Os parlamentares faltosos e omissos, ao contrrio, sao 
escandalosa e acintosamente premiados, mesmo porque, 
descaradamente, s6 fazem legislar em causa prpria. 
Ser白  que agora tero brio suficiente para, em sess6es extras regiamente 
pagas, votar e aprovar matrias h白  anos postergadas e que exigiram to 
vergonhosa e imoral convoca頭o extraordin白ria?" 

"A Folha deu a noticia que a convoca●o do Congresso, em janeiro, 
deve custar R$ 30 milh6es. O presidente do Senado, ACM, afirma que 
ela vai acontecer, e o rec白m-reeleito deputado federal Michel Temer, 
presidente da Camara, diz quee 'inevit白vel'! Ora, os parlamentares j白  
estavam em 'frias', n白o regulamentares, cuidando das campanhas 
eleitorais. Isso j白  foi resolvido h白  20 dias. O que esto esperando para 
trabalhar!?"17 

As cartas dos leitores trazem o mesmo descrdito na rela頭o 

custo/benefcio das sess6es adicionais, apontada pelos jornais. A liga9ao entre as 

informa96es contidas nos jornais e as cartas 白  interessante, pois alm de 
referncias diretas a s matrias publicadas, h白  cartas que tratam das ausencias 

dos parlamentares, associando-as a campanhas eleitorais e festas, as mesmas 

justificativas que aparecem nos notici自rios. Se nas noticias divulgadas pela midia 

impressa, os parlamentares sao qualificados negativamente como faltosos, caros, 

omissos ou lentos, no espa9o dedicado aos leitores, os qualificativos sao ainda 

mais fortes: canaIhocratas, indolentes, ganhadores de "prmio", para cumprirem 

obriga96es que nao cumprem, legisladores em causa prpria, descarados, 

16 V白 ias cartas publicadas nos dia 03 de fevereiro de 1998 fazem referncia as parlamentares que 
se ausentaram do Congresso Nacional durante a convoca,o extraordin白ria para um piquenique: 
Povo adormecido, de Fabio Tondi Guzzo, Sao Paulo; Terra arrasada, de James F. Sunderland 
Cook, S白o Paulo; Diverso parlamentar, de Reynaldo Farah, S白o Paulo; Anota如es, de Bernardo 
Prevedel, S白o Paulo; Eterno convescote, de Maria Raquel F. Bastos, Perulbe; Insensibilidade, de 
Wilson Rosa Brasil, Vinhedo; Romantismo e realismo, de Sylvio Trunkl, S台o Paulo (Estado de S白o 
Paulo, 03/Fev/98. seco: F6rum de debates - Tema: Politicos Brasileiros' 
17 As cartas s台o, respectivamente: Reforma necess白ria, de Jos白  Lopes Filho, coordenador do 
Movimento Popular Pr-Moraliza9白o do Poder Legislativo, Juiz de Fora, MG 22/Jul/96, editoria: 
Espa9o aberto; Importncia do trabalho, de Jos6 Roberto Nunes da Silva,I tapetininga, 03/Fev/98, 
se●o: F6rum de debates (Estado de Sao Paulo, Tema: Politicos Brasileiros); Convoca戸o do 
Congresso, de Carlos Boer, Taquaritinga, SP, 14/Jan/98; Convoca戸o do Congresso, de Marciano 
Franco Netto, S台o Paulo, SP, 25/Out/98 (Folha de Sao Paulo editoria: Opini白o, se9白o: Painel do 
Leitor). 
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gazeteiros, funcionarios desonestos, politicos corruptos, negligentes, 

incompetentes e insensiveis18. 

Sobre o tema convoca頭o extraordin白ria h白  apenas uma carta, oriunda do 
procurador-geral da Camara dos Deputados, em defesa da institui9ao frente 
noticia do prov白vel custo de uma convoca9ao extraordinaria. A importancia deste 
carta est no fato de seu autor questionar a informa9ao divulgada pelo jornal 

Folha e, ao encontro de declara96es de outras lideran9as do Poder Legislativo, 

sugerir o interesse da imprensa em desqualificar o trabalho parlamentar frente 

opiniao pロblica. 

"O noticirio divulgado em 26/9, p白g. 1-6 da Folha, reportou-se a uma 
possivei entrevista com o deputado Germano Rigotto, divulqando aue. 
caso o uongresso nao aprove as emendas das reformas tributria e 
aaministrativa ate 15 de dezembro deste ano, 'pode aastar R$ 95 
mitnoes no pagamento dos parlamentares que sero convocados oara 
traDalnar em janeiro e fevereiro'. Ora, a noticia nao Drocede: 
preliminarmente, o tato 'convoca頭o extraordin白ria' ainda n白o ocorreu. 
i em apenas o condao de trazer a opinio poblica uma id白ia falsa do aue 
ocorre no Parlamento brasileiro. A afirma9白o de que, 'mesmo sem Dauta 
prevista para janeiro e fevereiro, a C白mara dos Deputados ser 
convocaaa, porque a Constitui'o nao prev convocac白o separada de 
caaa vasa', representa uma ila弾o maldosa, de quem quer acenas 
aenegnr o trabalho dos parlamentares... O noticirio atinge, corno um 
toao, nao so a Cmara dos Deputados como o Senado Federal. 
injunanao-os e a seus membros. O titulo Aprova,o das reformas ooder 
custar F<革  9,5 mi ao Congresso' mostra-se ofensivo 白  instituico. 
atinginao a nonra das pessoas fisicas que a comp6em, pois nao 
corresponae a verdade." (Congresso, de Bonifcio de Andrada. 
procuraaor-geral da Camara dos Deputados, Brasilia, DF - Folha de S白o 
'auio, uuUutfgb, editoria: Opini白o, se●o: Painel do Leitor) 

A resposta, atrav6s da Nota da Reda頭o, publicada em seguida a carta, 

reafirma a posi9ao do jornal, salientando que as informa96es divulgadas sao 

oriundas do prprio Congresso Nacional, mais especificamente, da Secretaria- 

18 Cartas que aludem aos custos: Picaretas, de Antonio D6natz Ribeiro da Silva,Curitiba, PR ー  
21/Jul/95; Imposto do cheque, de Valter Osvaldo Reggiani, Sao Caetano do Sul, SP - 12/Jul/96; 
Convoca戸o extraordindria, de Napoleao Ten6rio de Albuquerque, Olinda, PE - 22/Dez/98; Meio 
ambiente, de Maiah Pinsard Vianna, S白o Paulo, SP - 09/Jul/98; Convoca頭o do Congresso, de 
Marciano Franco Netto, S白o Paulo, SP 25/Out/98; Conivncia, de Eduardo Barbosa, Sao Jos白  do 
Rio Preto, SP - 20/Dez/96 (Folha de S白o Paulo, editoria: Opiniao, se9白o: Painel do leitor); Tempos 
de austeridade?, de Ronaldo Santoro, Rio de Janeiro -17/Dez/96, editoria: Espa9o aberto - Tema: 
Servi9o Pablico; Prevarica戸o premiada, de M白rcia Oliveira Menezes, Capital - 13/Jan/97, editoria: 
Espa9o Aberto - Tema: Politicos Brasileiros; Parlamento dissolvido, de Dorival Cury, Bauru ー  
19/Mai/97, editona: F6rum de Debates - Tema: Politicos Brasileiros; Mais luz, de Laerte T. 
Santiago, Araraquara - 05/Dez/97, s/autor, editoria: Editoriais - Tema: Governo Fh; Uma festa sう, 
de Afrnio de Oliveira Sobrinho, S白o Paulo - O3IFev/98, editoria: Net/Editonais (Estado de S白o 
Paulo). 
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geral da Mesa da Camara. A prpria institui頭o 6 utilizada como fonte para a 
contesta頭o das palavras de um de seus membros. 

Por fim, as cartas deixam entrever que os leitores formam, em muito, uma 

opinio negativa dos parlamentares e da institui9ao a qual estes pertencem, a 

partir da leitura das noticias dos jornais. A constante rela9ao entre custo/beneficio 

das convoca96es extraordinrias, constituida pela imprensa, tem reflexos na 

imagem do Congresso Nacional, imagem de desrespeito dos representantes 

frente a seus representados. 

5.2. A polmica do qurum: a aus6ncia dos parlamentares 自  s 
sess6es ordindrias 

O n白o comparecimento dos parlamentares, seja no plenario, para 

vota96es, seja nas comiss6es a que pertencem, seja nas sess6es regimentais, 白  
um importante ponto de pauta dos jornais no que diz respeito ao Congresso 

Nacional. Segundo informa96es contidas nos noticirios da Folha, existem formas 

de controle da presen9a de parlamentares no Congresso Nacional: a lista 

fornecida pelo sistema eletrnico de vota頭o, quando h白  vota9ao; as anota加es 
de funcion白rios das portarias da Camara e do Senado, quando n白o h台  nenhuma 
vota 9白o na pauta do dia, sistema conhecido por "olh6metro" 

A lista de presen9a e enviada para o presidente da mesa e, se for inferior 
a um d白cimo, a sessao nao pode ser aberta, n白o importando se a presen9a em 

plenario for superior. A Folha afirma que as listas podem apresentar falhas, pois 

os porteiros tem de reconhecer os parlamentares (o que 白  complicado, em inicio 
de legislatura), mas mesmo precarias, sao a 自  nica forma de controle quando nao 

ocorre vota9ao. E a partir destas listas que as duas Casas Legislativas calculam 

os percentuais de comparecimento e faltas de cada parlamentar. Em geral, as 

faltas sao desconsideradas, para eventuais descontos de salrios, somente sendo 

levadas em conta as sess6es com vota96es 

"Por este sistema, a parte vari白vel do sal白rio (R$ 5.000, do total de R$ 
8.000) 白  dividida pelo nl〕mero de sess6es delib6rativas do rn 
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Por exemplo: se houver uma ロ  nica sess白o deliberativa no mes, o 
deputado que faltar a ela perde R$ 5.000. Se houver duas, cada falta 
representa desconto de R$ 2.500." ('Olh 6metro' marca presen9a de 
congressistas - Folha de Sao Paulo, 04/Mar/95, autor: Wilson Silveira, 
editoria: Brasil) 

De modo geral, os parlamentares tm suas faltas abonadas quando as 

mesmas s台o ocasionadas por problemas de saロde ou viagens oficiais. Outras 
raz6es necessitam de justificativas, que s白o julgadas pela Mesa da Camara. 

"A Mesa pode recusar, aceitar (mantendo o sal白rio) ou aceitar 
parcialmente (cortando o sal自rio e abonando a falta para efeito de 
cassa9白o). 
Perde o mandato o deputado ou senador 

q
ue faltar a mais de um tero

das sesses do ano. 

No Senado,e o regimen
to permit

e que o 
p
arlamentar falte at cinco dias

teis sem desconto no salrio. 

Em caso de pedido de licen9a, mesmo se ela for recusada pela Mesa. o 
senador pode apresentar um recurso ao plen白rio da Casa." (Veia como6 
feito o controle - Folha de S白o Paulo, 14/Jan/96, s/autor】  editoria 
Caderno Especial Olho no Conaresso 

O jornal Folha, como ja foi destacado, possui um espa9o exclusivo para 

avaliar o comportamento dos parlamentares, o caderno especial Olho no 

Congresso. Embora a edi9白o de tal caderno diferencie a forma de tratamento do 

tema, nos dois jornais existem espa9os de informa9ao e critica comuns: tanto a 

Folha, quanto o Estado, informam seus leitores sobre a ausencia dos 

congressistas em noticias de suas edi96es di白rias. Estas informa96es cotidianas 
sao o foco de an白lise neste momento. 

Vrias s白o as raz6es, noticiadas nos jornais, para as ausencias dos 

parlamentares aos trabalhos legislativos ordin自rios. O prolongamento do feriado 
de carnaval 	um dos t6picos mais citados19, mas n白o6 o ロ  nico. Entre os 

pretextos para a ausencia esto: o prolongamento do feriado religioso da Semana 
Santa (P白scoa)20, as festas regionais de Sao Joao e Sao Pedro21, as viagens 

19 Congresso estica Carnaval e ignora Reformas; parte do ministrio folga - 02/Mar/95, s/autor; 
Congresso volta a funcionar sem quorum - 03/Mar/95, s/autor; Cmara e Senado 'esticam' o 
Carnaval - 04/Mar/95, autor: Raquel Ulh6a; Wilson Silveira; Ministros n白o emendam feriado; 
Congresso fica vazio - 23/Fev/96, s/autor (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); S/titulo ー  
28/Jan/96, s/autor, se,o: Jogo R白pido; S/titulo - I 5IFev/96, s/autor, se頭o: Jogo R白pido; 
Parlamentares adiam volta ao trabalho - 22/Fev/96, autor: Cl白udia Carneiro; Folga esvazia 
Congresso at segunda - 03/Abr/96, autor: Jo白o Domingos; Deputados avIsam que at carnaval 
ndo haver quorum - 30/Jan/97, autor: S.S; Carnaval refora e xodo de polticos na capital federalー  
21/Fev/98. autor: Isabel Braaa. (Estado de Sao Paulo. editoria: Pol itica). 
20 ノ、一一一一一一一一  ー一‘一一一一  l一一L 一 ；二一一  二I 一』一一一ご一  一Iー  ハーーーーー  f、一一一  ー Congresso retoma trabalho so depois da Semana santa ー  Z8IMar/9b siautor; i-'ariamenrares 
antecipam feriado - 29/Mar/96, autor: Cludia Carneira; Folga esvazia Congresso at segunda - 

232 



oficiais22, os demais feriados23. Dois recortes de matrias esto selecionados para 

ilustrar o tratamento dado pelos jornais 白  questo 

"O Congresso retomou ontem a s atividades ainda em clima de Quarta- 
Feira de Cinzas. Com  exce弾o do presidente do Senado, Jos白  Sarney 
(PMDB-AP), e do lider do governo no Congresso, deputado Germano 
Rigotto (PMDB-RS), n白o havia lideres na Casa, e o namero de 
parlamentares presentes foi inexpressivo. Pela manha, apenas 26 
deputados compareceram 白  Camara, e a tarde a lista de presena nas 
portarias ainda n白o registrava nロmero suficiente para que a sess白o fosse 
aberta (51 deputados)..." (Parlamentares adiam volta ao trabalho ー  
Estado de S白o Paulo, 22/Fev/96, autor: Cludia Carneiro, editoria: 
Pol itica) 

"As festas de S白o Jo白o e Sao Pedro ameaam reter os deputados e 
senadores nordestinos em seus Estados, na prxima semana, impedindo 
a vota,o de matrias como a Reforma da Previdencia, no Senado, e o 
fim da estabilidade do servidor pロblico, na Camara... 
Os lideres sabem que evitar a debandada dos nordestinos e impossivel. 
"E como auerer aue o deputado do Rio de Janeiro n白o va ao Carnaval e 
o de Salvador nao v白  ao desfile de blocos", disse o deputado Marcelo 
D白da (PT-SE)..." (Festas de Sao Joao e S含o Pedro ameaam prximas 
vota如es - Folha de Sao Paulo, 20/Jun/97, autor: Raquel Ulh6a, editoria: 
Brasil) 

Outro motivo assinalado pelos jornais, para a ausencia dos parlamentares 

ao trabalho, est diretamente ligado a seus interesses enquanto representantes 

as campanhas eleitorais24. 

03/Abr/96, autor: Jo白o Domingos; S/titulo - 16/Mar/97, se弾o: Jogo R白pido; Maioria dos 
parlamentares vai ampliar Semana Santa - 24/Mar/97; S/ttulo - 03/Abr/96, se,o: Jogo R白pido; 
Tal e qual - 24/Abr/97 (s/autor) (Estado de S白o Paulo. editoria: Politica). 
21 ，ー一一i 	,一  ■ ー  t-estas juninas somaaa a copa ao muncio e o teriado ae (orpus cmnsti projetam recesso branco: 
Congresso entra em recesso branco sem votar Previdncia - 06/Jun/98, autor: Marcelo de Moares; 
Copa e feriado esvaziam semana no Congresso - 09/Jun/98, autor: Cl白udia Carneiro; Falta de 
qu6rum amea9a Previdncia - 17/Jun/98, autor: Cludia Carneiro, (Estado de S白o Paulo, editoria: 
Pol itica). 
22 .,ーL',一 	L 一 	～、 ‘． . .，ー、．, 	, ' 	. 	, 	. 	 . 	． 	一  
- f-'roximo aivo -z 3IMaI/Y1, siautor; Agencia externa patrocina e xodo de parlamentares - 
28/0ut197, autor: Miriam Moura, (Estado de S白o Paulo, editoria: Poltica); Deputados viajam e 
esvaziam Cmara - Folha de Sao Paulo. 24/Mai197. s/autor. editoria: Brasil. 
22 

	

“一 ‘一 

 

ーー bimuio - OfI5et'9b, se9ao: -'ainei; tiroteio; Cmara reUne 99, mas s 10 vo a sesso - 
15/Nov/95, (Folha de S白o Paulo, s/autor, editoria: Brasil); Aliados tiram reforma da pauta por 
causa do feriado - 02/Jun/96, s/autor; Feriado empurra vota頭o para a semana que vem ー  
01/Mai/97, autor: Cludia Carneiro (Estado de S白o Paulo. editoria: Pol itica). 
24 ノ、ーーー  ゴー，一 一 Campanha esvazia o Congresso - 05/Jul/96, s/autor, editoria: 10 P白gina; Parlamentares s 
voltam a Brasilia em 8 de outubro - 12/Set/96, autor: Cl白udia Carneiro; Atividade volta ao plen白rio 
da Cmara - 09/Out/96, s/autor; Congresso entra em recesso branco sem votar Previdncia - 
06/Jun/98, autor: Marcelo de Moares; Copa e feriado esvaziam semana no Congresso - 09/Jun/98, 
autor: Cludia Carneiro; Falta de quorum amea9a Previd6ncia - 17/Jun/98, autor: Cl白udia 
Carneiro; Recesso acaba, mas Congresso continua vazio - 03/Ago/98, autor: Doca de Oliveira; 
Recesso acaba, mas parlamentares n白o voltam - 04/Ago/98, autor: Rosa Costa (Estado de S白o 
Paulo, editoria: Politica); Cmara ter apenas 5 vota戸es em 3 meses - 04/Jul/98, sfautor; 
Congresso abre com nove parlamentares - 04/Ago/98, s/autor; At falta de vo 6 motivo - 
29/Jul/96, autor: Ricardo Amorim; Cmara deve passar o ano com poucas vota如es ・  17/Fev198, 
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"O corte de 50% nos investimentos na Unio atingir as emendas dos 
parlamentares ao Oramento e deve agravar o esvaziamento do 
Congresso neste fim de semestre. 
Sem recursos para atender 白  s bases, os parlamentares deixaro Brasilia 
para cuidar das elei加es... 
Essas emendas tm importncia eleitoral porque destinam recursos a 
casas populares, postos de saode, hospitais, saneamento b白sico, 
abastecimento de 白  gua. Atendem aos redutos eleitorais..." (Cortes no 
Oramento esvaziam Cmara - Folha de Sao Paulo, 14/Jun/96, autor: 
Lucio Vaz, editoria: Brasil) 

器β器器ざ線諮潔背 por causa
a reelei れごei憲謂認ci監 

器emte謂黒に畿 prefeitos e." (Campan篇蕊鷺濡島難器器篇黒 a 
Estado) de S白o Paulo, 21/Ago/96, autor: Joo Domingos, editoria
Poltica) 

Al6m das mat白rias em que a midia apresenta os argumentos para a falta 

de qu6rum no Congresso Nacional, ha publica96es de noticias com declara96es 

dos prprios parlamentares. O texto abaixo demonstra v白rias causas apontadas 

pelos congressistas para se ausentarem do trabalho. 

"Entre as raz6es apresentadas por parlamentares para justificar as 
aus白ncias esto problemas de saロde, questes politicas nos Estados, 
candidaturas nas elei⑩es municipais e ate dificuldades de transporte. 
Candidato a prefeito em Tocantin6polis, o senador Jos白  Bonifcio (PPB- 
TO) disse que faltou porque estava participando de conven96es em seu 
Estado. 
Seu colega Jos白  Serra (PSDB-SP), candidato em Sao Paulo, tambm 
alegou trabalho de campanha para justificar suas ausencias... 
Alm da campanha, o senador lotO Cavalcante (PPB-TO), candidato em 
Paraiso de Tocantins, disse que sofre com a falta de v6os de sua cidade 
para Brasil ia. A senadora Marluce Pinto (PMDB-RR) tamb白m reclamou 
da dificuldade de transporte. 
Problemas politicos 
O senador Romero Juc白  (PFL-RR) disse que muitas vezes deixa de ir ao 
Senado por estar cuidando de problemas politicos no Estado... 
O deputado S白rgio Naya (PPB-MG) afirmou que crises agudas de gota o 
afastaram de algumas sess6es. 
Candidato a prefeito em Rio Branco (AC), o deputado Carlos Airton 
(PPB) disse ter tido labirintite durante o mes de junho..." (At falta de vo 
6motivo - Folha de S白o Paulo, 29/Jul/96, autor: Ricardo Amorm, 
editoria: Brasil) 25 

autor: Denise Madueno; Lideran9as tentam evitar esvaziamento - 22/Fev/98, autor: Luiza Dame; 
Denise Madueho, (Folha de S台o Paulo. editoria: Brasifl. 
25 r、  一一 	, 	" I. ーー i-'resen9a racuitativa esvazia plenano ー  Estado de S白o Paulo, 12IJul96, s/autor, editoria: 
Politica; S/titulo - 12/Jul/96, s/autor, se,o: Painel; Tiroteio; At falta de vo 6 motivo - 29/Jul/96, 
autor: Ricardo Amorim (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil) 

234 



Os noticirios ainda oferecem aos leitores os nomes dos congressistas 

que nao compareceram e daqueles mais assiduos26. H白  ainda outras noticias 

com tem白ticas variadas, que dizem respeito a falta de qu6rum: falecimento de 

parlamentar, impedimentos legais, existncia de qu6rum somente de tera a 

quinta-feira; esfor9os do governo para garantir qu6rum para vota頭o; vota9ao do 

or9amento sem qu6rum; etc27 

A rela9ao entre o nao comparecimento dos parlamentares ao trabalho e a 

lentidao na tramita9ao das reformas constitucionais e de outras medidas, tidas 

como indispens自veis para solucionar os problema das Na頭o, acaba projetando a 
rea9白o das tideran9as do Poder Legislativo. Estas passam a propor medidas no 

sentido de contornar ou solucionar o problema 

Vrias sao as noticias que trazem informa如es sobre a rea頭o do 

Congresso Nacional constante falta de qu6rum, de um modo geral, estas dizem 

respeito a medidas punitivas propostas ou efetivadas pelos lideres das duas 

Casas, que comp6em o Legislativo. Os jornais noticiam: pedidos de substitui頭o 
de faltosos em comiss6es28; descontos de sal自rios dos ausentes29; modifica 96es 

na forma de contabilizar as presen9as e de descontar salrios daqueles que nao 

apresentam justificativas30; constitui頭o de um movimento chamado Reage 

26 Marchezan foi a todas as sesses da Camara - 24/Jul/95; Le白o esteve presente em todas as 
sess6es - 03/Ago195,; Deputados que faltaram a cinco ou mais reunies ordin白rias - 29/Jul/96; O 
desempenho da Cmara dos Deputados - 29/Jul/96; Quem faltoua sesso do dia 17- 21/Dez/96,, 
(Folha de Sao Paulo, slautor, editoria: Brasil); Ausencia a vota加es foi de at 121 deputados ー  
13/Jun/96, autor: Cl白udia Cordeiro e Joao Domingos; Governo inicia maratona para aprovar 

forma - 17/Mar/97, autor: Christiane Samarco (Estado de S白o Paulo, editoria: Poltica) 
Falta qurum para convocar ministros - 26/Jul/95, s/autor, editoria: Brasil; Congresso aprova 

Oramento de 98 - l2IDez/97, autor: Daniel Bramatti; Oswaido Buarim Jr.; JustIa cobra dIvidas 
dedeputado ausente - 21/Mar/98, autor: Fl白vio Arantes (Folha de So Paulo, editoria: Brasil); 
Cmara e Senado continuam parados - 22/Abr/96; Camara e Senado continuam parados - 

S/ttulo - 1 3/Jun196, se 白o: Jogo R白pido; Slttulo - 03/0ut197, se夢o: Jogo R白pido 
S白o Paulo, s/autor, editoria: Poltica). 
o pede substituio de 9 faltosos - 02/Jun/95, autor: Liliana Lavoratti; Sarney quer 

mudar regras - I 3/Set/95; S6 50% dos membros vo 自  instala9白o da comiss白o - 14/Set/95, 
(s/autor); Zulai amea9a pedir priso de ausentes - 30/Nov/95, autor: Emanuel Neri (Folha de S白o 

ulo, editoria: Brasil). 
Deputado 'gazeteiro' abandona o mandato - 3lIDez/95, autor: Daniela Pinheiro; S/titulo - 

14/Jul/97, s/autor, se,o: Painel; Tiroteio (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); Questo de ordem 
- 09/06/96; No limite - 12/Jun/96; Em festa - I 9/Out/96; S/titulo - 27/Mar/97, se9ao: Jogo R白pido 
(Estado de S白o Paulo. s/autor. editoria: Politica. 
き6Nem ameaa de corte de salrios garante qu6rum - 24/Jun/97, autor: Jo白o Domingos; As falas ー  
13/Jun/96; S/titulo - 25/Jun/97, se弾o: Jogo R白pido (Estado de S白o Paulo, s/autor editoria 
Poltica); Camara muda c白lculo de desconto para ausentes - Folha de S含o Paulo, 25/Jun/97, 
s/autor, editoria: Brasil. 
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Camara, com a fun9白o de mudar os rumos dos trabalhos legislativos31; 

argumenta96es de que ocorre uma campanha contra o Legislativo32; tentativas 

moralizadoras questionadas pelos parlamentares33; criticas dos congressistasa 

cobertura feita pela midia impressa34. As mat6rias clminam na tentativa de 

melhorar a imagem da institui頭o frente a opinio pロblica, assumida como 

desgastada, pelos pr6prios membros do Congresso Nacional, como informam os 

jornais. Em fun頭o de esta questo ser bastante similar a apontada no momento 

em que se tratou das convoca96es extraordinarias, selecionam-se quatro 

matrias, uma de cada ano de mandato, para exemplificar: 

"O esforo de moraliza弾o da Comissao de Oramento do Congresso 
come9ou mal... Tanto Sarney como Luis Eduardo esto empenhados em 
se projetar politicamente como os respons白veis pela recupera,o de 
uma boa imagem pablica do Congresso e elevaram a moralizaる白o da 
vota「o do Oramento 白  condi●o de prioridade. "Elae fundamenthi para 
o prestigio do Congresso", disse Sarnev..." 

"... A firmeza de Luis Eduardo em garantir as votaゆes tem um motivo 
pesquisas ae opiniao Inaicam que o eleitor cobra do Congresso que vote. 
rara aprovar ou rejeitar, mas que vote. 
Ou seja, que trabalhem." 

". . . Para Temer, a medid
a que anunciou ontem va i contribuir para

melhorar a ima
g
em da C mara. 

"A imagem j 毒  boa, mas, quanto maior a presen9a, melhor para aimagem do Congresso."..." 

"Depois do esforo para apresentar bons resultados em 1997, uma das 
maiores preocupa96es de ACM 白  n白o deixar que a imagem do 
Congresso seja prejudicada neste ano de elei加es - quando 
tradicionalmente a Casa vive periodos de recesso branco por conta da 
campanha politica nos Estados. O senador vai tentar acabar com a reara 
一→一k一I一一；“一」一．..．一、一 f、～一ー一～ー、 ‘ー一L一‘L一  一一．ー一  一．一  一一一  一‘ーューーI ''35ー  eszapeieciaa ae que o uongresso trabaifla pouco em ano eleitoral..."vv 

31 Grupo suprapartidrio prev 'novo Legislativo' - autor: Joao Domingos; S/titulo - s/autor, se9ao: 
Jogo R白pido, (Estado de S白o Paulo, 04/Jul/97 editoria: Politica); Temer defende agenda para 
melhorar imaciem da Cmara - Folha de S白o Paulo, 10/Jul/97, 5/autor, editoria: Brasil. 
32 Samey v campanha contra o Congresso ・  Folha de S含o Paulo, 04/Abr/96, autor: Raquel Ulh6a, 
editoria: Brasil. 
33 S/titulo - 10/Nov/97, s/autor, se戸o: Painel; Tiroteio; Esforo concentrado da Cmara vota s 2 
projetos - 05/Dez/97, autor: Luiza Dame; Denise Madueno; Esforo concentrado s6 vota 9 projetos 
・ 06/Dez/97, autor: Denise Madueflo; Luiza Dam6 (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); S/ttulo, 
23/Nov/97, s/autor, editoria: Poltica, se9白o: Jogo R白pido; S/titulo - 02/Jan/98, s/autor, se'o: 
Coluna do Estad台o; Ningu白m tasca - 03/Mar/96, s/autor (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 
3 Deoutadas faltosas recebem aooio de lderes artidrios - Folha de Sao Paulo, 27/Jan/98, 
舞嚢麟  

s/autor. editoria: Brasil. 
35 A 一  一一」.ェー＝一  一里一  一一一一一‘:.．一一一一‘一．  一A どfいノ  山、一  ー一ー、ム．ー一．．ズー  A'”一‘一Iーースー  “一  一一ー‘～、A一  亡ハlh一  、’vAs matrias s白o. resDectivamente: SO 50% dos membros vao a instalaCao cia comissao - i-oina 
de Sao Paulo, 14/Set195, s/autor, edaona: brasil; As raias - hstaao ae b ao l-'auio, 1b/JUflIりb, 
s/autor, editoria: Poltica; Cmara muda clculo de desconto para ausentes - Folha de S白o Paulo, 
25/Jun/97, s/autor, editoria: Brasil; S/ttulo - Estado de S白o Paulo, 02/Jan/98, s/autor, editoria 
Poltica, se9ao: Coluna do Estadao. Demais exemplos, ver: Temer defende agenda para melhorar 
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Como fica claro, h白  uma constante cobertura dos jornais sobre as 

aus6ncias dos parlamentares nos trabalhos ordin白rios. Ao divulgar a rea9ao dos 

lideres do Congresso Nacional, buscando uma solu9ao para o problema de 

qu6rum, os jornais deixam subentendido que esta rea,o est白  ligada 白  divulga9白o 

que fazem do fato, questao reforada pela preocupa9ao, divulgada pelos 

jornalistas, dos parlamentares em evitar o desgaste da institui頭o frente a opinio 

pablica que, ema ltima instancia,e informada da falta de qu6rum, pelos jornais 

Est白o identificados apenas dois editoriais com referncia a frequencias 

dos parlamentares. Utilizando-se da noticia sobre a constru頭o de um fosso de 
白gua, em torno do Congresso Nacional, medida para evitar a proximidade de 

manifesta加es da sociedade, os editorialistas da Folha escrevem sobre as 

dificuldades de constitui頭o de qu6rum para as vota96es, isto, logo ap6s um 

recesso parlamentar. A razao apontada para as ausencias dos parlamentares 

est白  diretamente ligada a s campanhas eleitorais. 

"O Congresso Nacional retomou suas atividades esta semana, depois do 
recesso de julho. Retomou apenas formalmente, pois o prprio 
presidente da Camara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), afirmou logo 
no primeiro dia de trabalho que n白o iria "disfarar" a dificuldade de reunir 
parlamentares em Brasilia nos meses que antecedem a elei'o. 
E uma tradi9白o da politica brasileira: no segundo semestre de ano 
eleitoral, o Legislativo Federal pra, ou permanece funcionando numa 
especie de piloto automtico, evitando votar qualquer questo mais 
polmica ou relevante para o pais. E at compreensivel, mas n白o 
justific白vel, que parlamentares estejam mais envolvidos com as 
campanhas em seus Estados, embora, mesmo sem trabalhar, continuem 
recebendo sal白rios pagos com dinheiro poblico. Seria menos grave se 
congressistas n白o faltassem com seus compromissos tamb白m fora do 
periodo pr-eleitoral, como s6i acontecer. 
Tanto em julho de 97 como em janeiro deste ano foram necess白rias 
convoca96es extraordin白rias do Legislativo, consequ6ncia do n白o- 
cumprimento da agenda de periodos anteriores. Nos dois casos, foi 
grande a ausencia de parlamentares tambem durante essas 
convoca9oes. 
Como de habito, congressistas continuaram se comportando de maneira 
omissa -e nao faltaram os exemplos deplorveis de corporativismo, 
fisiologismo e de escandalos envolvendo parlamentares. 
Agora, com as elei96es, o pais deve entrar num periodo de v白cuo 
legislativo. N白o deixa de ser sintom白tico que a noticia mais importante 
vinda do Congresso esta semana seja o anロncio de um fosso com 白  gua 
que ser construido em tomo do Parlamento para evitar tumultos e 
manifesta96es agressivas contra a institui●o. Justific白vel em suas 
inten96es, essa obra soa como uma metfora da distncia que ainda h白  

imagem da Cmara - Folha de S白o Paulo, 10/Jul/97, s/autor, editoria: Brasil; Grupo .suprapartidrio 
prev 'novo Legislativo'・  Estado de S白o Paulo, 04/Jul/97, autor: Joao Domingos, editoria: Pol itica 
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entre o Congresso e o que espera dele o pais." (0 Fosso - Folha de S白o 
Paulo, 07/Ago/98, s/autor, editoria: Opini白o, se o: Editorial) 

A rela9ao custo/beneficio est白  novamente presente neste editorial. Os 

editorialistas fazem referncia ao nao comparecimento nos perodos ordinarios e 

extraordin白rios. O comportamento dos congressistas, em fun9ao das faltas, 白  o 
que permite qualific白-los como omissos em rela9ao aos seus deveres enquanto 

representantes eleitos. Por fim, a constru9ao do fosso e ressaltada como simbolo 

do distanciamento entre os parlamentares e seus eleitores. 

O editorial do Estado n白o trata diretamente da polmica do qu6rum, mas 

faz referncia indireta, ao tratar das medidas efetivadas pelos parlamentares, para 

resgatar a imagem do Poder Legislativo. Duas a96es realizadas pelos 

congressistas sao elogiadas pelos editorialistas: o fortalecimento e amplia頭o das 

metas do movimento "Reage Camara" e a decisao de abreviar as discuss6es de 

projetos e temas priorit白rios. 

"A press白o exercida sobre o Congresso nas u ltimas semanas... i白  d白  
resuitaaos praticos. O movimento "Reaqe, C白mara". aue comecou 
timicamente, esta ganhando corpo e ades6es. At ap rxima semana. 
seus organizaaores tero elaborado uma agenda minima de p roietos aos 
quais a eamara aos Deputados dever dar tratamento e tramitacao 
pnoritarios. NO curto tempo de uma semana, o movimento 
suprapartid白rio ganhou ades6es importantes e obteve do deputado 
Michel Temer, presidente da Camara, o compromisso de cjue a aqenda 
do "Reage, Camara" ser a agenda da C台mara... A mobiliza,6 dos 
deputados, contando com apoio suprapai-tid白rio e as partiIpa96es 
decisivas do lider do governo e do presidente da Camara, pode fazer o 
Congresso reconciliar-se com a opinio pロblica, mas n白o deixa de ser 
estranho que s6 ap6s quase trs anos de tramita9ao das reformas os 
parlamentares percebam que existem projetos e ternas que nao podem 
ser objeto de negocia96es eleitoreiras, uma vez que sua aprova9o 
interessa a todo o Pais. Na verdade, ainda h白  deputados que preferem 
continuar jogando a partida que tem levado o Congresso ao desprestigio 
nrni ikir 

Ap6s citar como exemplo o depoimento de um parlamentar, questionando 

as criticas 白  institui頭o, feitas pelo Presidente da Repoblica, os editorialistas 
concluem: 

...As crticas, criteriosamente dosadas, que o presidente Fernando 
Henrique Cardoso tem feito ao Congresso tem o endere9o certo da 
minoria que obstrui a aprova9白o das reformas que exigem qu6rum de 
trs quintos dos votos..." (A rea9白o da C自mara - Estado de S白o Paulo, 
04/Jul/97, s/autor, editoria: Pol itica, se9白o: Editoriais) 
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As tentativas de reverter o quadro desfavorvel do Congresso Nacional 

sao, novamente, desqualificadas pelos jornalistas: apesar do apoio 白  s iniciativas 

dos congressistas, os editorialistas criticam a demora para tal atitude,, dando a 

entender que a mesma 白  resultado de interesses 'eleitorais dos parlamentares. A 

opinio pロblica surge, novamente, como o suporte, tanto para a critica dos 

editorialistas, como para a rea●o dos parlamentares. A rea頭o do Congresso 

Nacional vista pelos editorialistas como a possibilidade da institui,o reconciliar- 

se com a opinio p白blica. Bem, se h白  a possibilidade'de reconcilia頭o, deduz-se 

que houve, em algum momento, um rompimento. A insinua頭o do rompimento 

aponta para a existncia de um distanciamento entre' os parlamentares e a 

opinio publica. A importancia da opini白o pロblica 6 indiscutivel, seja para a 

imprensa, que se coloca como porta-voz de seu descontentamento, 

descontetamento este que, de forma significativa, ela constitui, ao expor 

publicamente de forma negativa os parlamentares, seja para o Congresso 

Nacional que, segundo os jornais, a teme. Resta averiguar se este 

descontentamento est自  representado nas cartas dos leitores. 

5・ 2・ 1. A rea頭o dos le放）ルS白后Ita de qurum 

As cartas sobre a falta de qu6rum 白  s sess6es, nos periodos de trabalhos 

ordin白rios, se dividem em: justificativas ou retifica96es dos parlamentares, pela 

inclusao de seus nomes em mat6rias que listam os faltosos; cartas de 

leitores/eleitores, que criticam a aus6ncia dos congressistas ao trabalho 

No que concerne a s cartas enviadas por deputados federais e senadores, 

e publicadas na midia impressa, dois fatores parecem ser centrais: a publica9ao 

de cartas de parlamentares somente ocorrer no jornal Folha, semelhante ao que 

vem sendo constatado nos demais capitulos deste trabalho; a contesta9ao dos 

argumentos apresentadores, pelos congressistas, por parte do jornal, atrav6s de 

nota da reda9台o ou nota do jornalista que redigiu a materia36. A carta abaixo 

36 Somente uma carta foi complementada com uma nota de retifica頭o (se,o "Erramos) Al白m 
desta, h白  uma carta do deputado federal S白rgio Augusto Naya, cobrando do jornal o fato de n白o 
ter atendido seu pedido de corre9白o de uma nota de falta. O tema central da carta n白o 白  este e 
sim explica加es do deputado sobre a cita頭o de seu nome em denuncia do escandalo da R白dios 
Piratas (Rdio pirata , Brasilia, DF - Folha de Sao Paulo, 27/Fev/97, editoria: Opini白o, se●o: 
Painel do Leitor). 
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exemplifica o pedido de repara頭o do parlamentar e a contesta頭o feita pelo 

jornal. 

"Com o objetivo de restabelecer a verdade e para conhecimento do 
pblico encaminho declara"o fornecida pelo Departamento de Pessoal 
da Camara dos Deputados dando conta do meu comparecimento 合  s 
sess6es deliberativas da Casa, onde constata-se que, no decorrer do 
primeiro semestre, participei de todas as sess6es. Reconhe9o a isen,o 
desse Org白o de imprensa, cuja postura lhe garante grande credibilidade 
perante a opini白o poblica, portanto, acredito que, como outros 
parlamentares, haverei de merecer uma nota que venha reparar junto 白  
comunidade de Brasilia a confian9a daqueles que acreditam no meu 
trabalho e a dedica●o que tenho em desempenhar, cotidianamente, o 
mandato que me foi confiado." 
Nota da Reda弾o - O nome do deputado n白o consta da lista do painel 
eletrnico do dia 21/7. As listas, usadas pela Folha para fazer o 
levantamento, s白o fornecidas pela se弾o de Atas da Camara e servem 
para o controle da Secretaria Geral da Mesa." (Assiduidade, de Benedito 
Domingos, deputado federal pelo PP-DF, Brasilia, DF - Folha de So 
Paulo, l9IAgo/95, editoria: Opini白o, se,o: Painel do Leitor) 37 

Ha mais duas cartas que tratam da ausencia de parlamentares e que so 

enviadas por membros do legislativo, mas o diferencial est白  no fato de n白o 

aventarem justificativas isoladas, mas sim coletivas. A op9ao de transcrever 

totalmente a carta abaixo est ligada a sua posi9ao de conflito com a midia 

impressa, diferentemente do que ocorreu na carta citada anteriormente38. 

"Quem n白o recebe a informa9ao correta acaba por construir seu 
pensamento sobre areia movedia. 
O Brasil inteiro viu, na TV e nos jornais, a imagem do deputado Luis 
Eduardo Magalh白es discursando no plen白rio da Camara absolutamente 
vazio. No 'Jornal Nacional', ap6s a noticia, Arnaldo Jabor, como faz 
sempre -e s6 faz isso-, atacou o Congresso. 
O leitor pergunta: a informa弾o n白oe con-eta? Aparentemente, sim. O 
plen白rio estava, de fato, absolutamente vazio. Luis Eduardo falou para 
ningu6m. Ora, se os fatos s白o verdadeiros -dir o leitor-, nesse caso n含o 
ha areia movedia. H白, sim. A informa,o est incorreta 
1) Na sexta-feira, como em todos os Parlamentos do mundo, n白o h白  
sess台o. 
2) Nas sextas-feiras, no plen白rio, nao se encontra nem um jornalista 
sequer, uma o nica c台mera de TV, um fotgrafo, um rep6rter de radio. 
Simplesmente porque nada ocorre na C白mara e no Senado. Os 
parlamentares, na maioria, viajam para seus Estados e retornam na 
segunda a noite ou na manh白  de tera 

37 Demais cartas: Assiduidade, de Benedito Domingos, deputado federal pelo PP-DF, Brasilia, OF 
- 19/Ago/95; Licen9a mdica, de Rita de C白ssia de Oliveira, chefe de gabinete do deputado Noel 
de Oliveira Brasilia, DF - 01/Jun/96; Assiduidade, de Marcelo D白da, deputado federal pelo PT-SE, 
Brasilia, DF - O4IAgo/96; Assiduidade, de Padre Roque, deputado federal pelo PT-PR, Brasilia, 
DF; s/ttulo, de AntOnia L自cia Cavalcanti, assessora do deputado federal Pedro Wilson -PT-GO, 
Brasilia, DF - 08/Ago/96; Equlvoco, de Herculano Anghinetti, deputado federal pelo PPB-MG, Belo 

orizonte, MG - 1 9/Fev197 (Folha de S白o Paulo, editoria: Opinio, se中o: Painel do Leitor) 
A outra carta trata de retifica9白o feita pelo lider do PFL, deputado Inocencio Oliveira. (Vota9白o - 

Folha de S白o Paulo, 09/Dez/98, editoria: Opini白o, se9ao: Painel do Leitor). 
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3) Luis Eduardo Magalh含es escolheu -por inexplicvel raz白o- o plen白rio 
vazio de sexta-feira para falar. 
4) Mas n白o ficou nisso. Montou-se um esquema -por inexplic白vel raz白o- 
para levar a Camara, numa sexta-feira morta, em que jamais houve 
sessao, equipes de jornalistas, rep6rteres, cmeras, radialistas e 
わtgrafos. 
5) Mas ainda n白o ficou So nisso. Montou-se -por inexplic白vel razao- um 
esquema para todos os telejornais, naquela noite, darem destaquea 
palavra de Luis Eduardo falando para o plenario vazio. No dia seguinte, 
os principais jornais tambem ressaltaram a noticia, como se fosse um 
fato incomum. 
6) Mas n白o foi apenas isso. Por explicveis raz6es, o cinico Arnaldo 
Jabor, cansado de saber que na sexta-feira os Parlamentos nao 
funcionam, j白  tinha a critica, na ponta da lingua, para o seu comentrio 
no 'Jprnal Nacional' naquela mesma noite. 
O Congresso tem pecados suficientes. Mas e preciso inventar fatos, 
montar cen白rios e criar farsas para que o processo de desmoraliza頭o 
que o Palcio do Planalto vem lhe impondo seja ainda mais arrasador." 
(Plen白rio vazio, de Vicente Cascione, deputado federal pelo PTB-SP, 
Brasilia, DF - Folha de S白o Paulo, 17/Jun/97, editoria: Opinio, se弾o: 
Painel Do Leitor' 

As demais cartas, que tratam da falta de qu6rum, sao de leitores dos dois 

jornais e partem de temas variados: corrobora a matria publicada, criticando os 

nmeros das atividades do Congresso; compara a assiduidade dos parlamentares 

com a do trabalhador comum; prop6e a privatiza頭o do Congresso Nacional, 

relacionando-a com a ociosidade; critica a falta de qu6rum para vota9白o da 
emenda da reelei頭o; questiona a nova forma de controle de frequ6ncias dos 

parlamentares; insinua que os parlamentares est白o mais interessados em seus 

neg6cios particulares do que no bem pロblico; pede a divulga9白o dos nomes dos 

parlamentares que nao comparecem a vota96es, devido a festas; faz refernciaa 

entrevista sobre os proventos dos parlamentares, dada por deputado a um 

programa de televisao; compara os valores dos salrios anuais dos deputados, e 

os dias que trabalham, aos de um trabalhador comum; critica a falta de qu6rum 

devido a viagens; sugere puni96es aos faltosos; ironiza o projeto de um 

parlamentar, propondo aumento do nomero de deputados federais; critica o 

piquenique das parlamentares; prop6e a descartabilidade dos parlamentares, por 

falta; questiona o pagamento de salrio dos parlamentares faltosos39 

39 Cartas publicadas: Jornada de trabalho, de Luiz Eduardo Michelazzo, Amparo, SP - 2OIFev/95; 
Primeiro semestre, de Luciano Zica, deputado federal pelo PT-SP, Brasilia, SP - 21/Jul/95; 
Mamata para todos, de Audrey Castahon de Mattos, Bauru, SP - 25/Mai/96 (Folha de S白o Paulo, 
editoria: Opini白o, se9ao: Painel do leitor); Foras da natureza, de Francisco Luis Ribeiro, Capital - 
17/Abr/96, editoria: Espa9o Aberto - tema: Elei96es; Deputados virtuais, de Carlos Trabolde, 
Capital; S/titulo, de Antonio Afonso N. Jr., Rin6polis - 21/Jun/96, s/autor - Tema: Tesouro fica com 
patrim6nio e dvidas; Vota頭o adiada, de Geraldo Wage Rodrigues, Sao Paulo; Vota戸o adiada, de 
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"Cada deputado custa a Na,o R$ 28 mil e cada senador, R$ 34 mii, 
mensalmente, para frequentarem trs vezes por semana o Congresso. E 
ainda querem aposentadoria especial. E por isso que o Brasil n白o 
caminha nem cresce honestamente. De um lado, a grande riqueza. De 
outro, a massa faminta e miservel. A popula,o trabalhadora agoniza 
por raz6es 6 bvias. Enquanto aparecerem sorrindo na TV, numa 
demonstra●o de cinismo e goza,o, o povo chora, indefeso. Este 白  o 
Brasil arrasado por privilgios e privilegiados. Vamos impor moralidade, 
porque a Na'o merece respeito." 

"Sou um sonhador que pretende conciliar o inconcili白vel: a politica e a 
moral." Essa frase, de Vaclav Havei, presidente da Repロblica Checa, 
define com propriedade ao que todo o Brasil assistiu em 7/5: o circo em 
que foi definitivamente transformado o Congresso Nacional. Deputados 
que fazem da falta de e tica e da vadiagem seu modo de vida, que 
definem seus sal白rios e a eles incorporam uma s白rie de benesses, h白  
muito negam-se a trabalhar. Deveria existir uma forma de o chamado 
povao demitir essa cambada de vadios e obrig白- los a encarar as filas da 
Segundade Social em busca do sal白rio-desemprego. Afinal, a 
Constitui,o que eles mesmos escreveram nao diz que todos sao iguais 
perante a lei? 

"Que tal todos os empregados nao comparecerem ao trabalho durante o 
mes que antecede as elei中es de seus sindicatos? Ou ento nao 
trabalharmos um m白s inteiro, sem tocar no assunto frias, para entrar de 
corpo e alma nas campanhas de nossos partidos? 
Pois esse 6 o mau exemplo que temos, agora, dos lideres dos partidos e 
dos parlamentares da C白mara e do Senado! 
Quem e que arca com o prejuzo causado pela paralisa,o do 
Congresso Nacional? 
E o patro, o povo brasileiro, que continua analfabeto, doente, faminto, 
miservel, sem-terra, sem emprego, sem moradia, e sem esperan9a, 
aguardando as intermin白veis discuss6es e vota96es de projetos como os 
de previdencia, reforma agrria, renda minima, dictirital." 

"Venho solicitar -ou lan9ar a id6ia- que seja impresso um caderno 
especial di白rio, como o feito para a Copa, mostrando aos leitores como 
foi o comportamento dos nossos ilustres deputados estaduais, federais e 
senadores, com informa加es sobre quantos e quais projetos 
apresentaram, individualmente, quais foram aprovados, o i ndice de 
presena de cada um nas sess6es nos ltimos quatro anos etc., para, 
com isso. demonstrar auais merecero nossos votos nas pr6ximas 
,,一．一一 ”40 eiei9oes. ’ ー  

Geraldo Nage Rodngues, S白o Paulo; S/ttulo, de Alberto Braz, Santo Andr (05/Jun/97 - Tema: 
Polticos Brasileiros); Cortar o ponto, de Alberto Aparecido dos Santos, S白o Paulo - 12/Jun/97, 
Tema: Reforma Administrativa; Nlmero de deputados, de Fl白vio de Carvalho, S白o Paulo; Vai 
trabalhar!, de Grasiela Daruiz Quath, Monte Verde Paulista - 23/Jul/97, se,o: Editoriais - Tema: 
Politicos Brasileiros; Na頭o ofendida, de P1mnbo Zabeu, Americana; Descartveis, de Flerts Neb6, 
Sac Paulo - 20/Fev/98, editaria: NetlEdbtoriais - Tema: Politicos Brasileiros; O recesso continua?, 
de Chalil Zabani, Americana - 05/Ago/98 - editoria: Notas e informa96es, se9ao: F6rum dos 
eleitores (Estado de S白o Paulo). 
''O As cartas citadas sao, respectivamente: Mais respeito, de Ant6nio Rochaei, Iguape - 21/Nov/96, 
editoria: Espa9o aberto; Circo nacional, de Carlos Ilich Santos Azambuja, Rio de Janeiro, editoria: 
F6rum de Debates (Estado de S白o Paulo, 19/Mai/97, tema: Politicos Brasileiros); Mau exemplo, de 
Tereza Rodrigues e Carilto Maia, S白o Paulo, SP - I OISet/96; Sugesto para as elei6es, de 
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Como ocorreu anteriormente na an白lise das cartas referentes a 

convoca9ao extraordin白ria, os pontos elencados nos noticirios que tratam da 

freqo6ncia dos parlamentares aparecem nas cartas dos leitores. A compara頭o 

entre os congressistas e a popula9ao em geral e constante nas cartas, 

constituindo-se num contraponto entre os privilegiados e aqueles que precisam 

enfrentar as mazelas impostas pela desigual condi9ao social no pais. 

Os dois jornais informam resultados de pesquisas de opinio produzidas 

por institutos de pesquisas e relacionadas a imagem do Congresso Nacional, 

aprsentando dados sobre a popularidade dos politicos e a confiabilidade de 

institui96es e profissionais, em que as publica96es apontam para a baixa 

popularidade dos parlamentares e sua intui9ao41. Os parlamentares sao citados 

corno os politicos com menor popularidade, o Congresso Nacional 6 citado como 

a institui,o de menor confiabilidade42. O desempenho e a imagem dos 

parlamentares tamb6m nao apresentam bons resultados, segundo as avalia96es 

elaboradas pela DataFoiha, instituto ligado a Folha, sao significativos os i ndices 

que apontam desempenho negativo do Congresso para a popula,o43 

Para completar o quadro, o Estado aponta resultados de pesquisas, 

demonstrando o desinteresse dos eleitores pela representa9ao parlamentar, 

informando que a maioria da popula9ao nao est自  interessada nas elei96es para 

deputado e senador 

Donato Friguglietti, O6lAgo/98, (Folha de S白o Paulo S白o Paulo, SP editoria: Opiniao, se9含o: Painel 
do Leitor) 
Al -、一l 二 	一  .一，  ． 	一 	 ．  
''Optamos por incluir neste momento as pesquisas de opini白o divulgadas pelos jornais, mesmo 
que n白o apresentem uma rela9白o direta com as polmicas apontadas pela midia impressa das 
faltas de qu6rum, dos custos das convoca96es extraordin白rias e do baixo rendimento do trabalhos 
legislativos, em fun頭o da constante referncia a imaaem oarlamentar e a ooiniao Dロblica. 42 -....一 .一 	,、  -I．且一  ;...-. 一，L,上」 	」 J、  ... .__. 	- 	γ 	’ー  - . - ' - 	-“ 	二  ーど/tituio~Z4lMarIJf; b itituio - lJ/Abr/9I (seao: Jogo Fapid吐Pesquisa revela descrdito de 
polticos e empres白rios ・  05/Jun/97, autor: J. Paulo da Silva, (Estado de S白o Paulo, s/autor, 
editoria: Pol itica, editoria: Pol itica); Congresso 6 reprovado - Folha de S白o Paulo, 30/Jan/97, 
s/autor, editoria: Caderno EsDecial Olho no Conaresso. 
43 ,、 	一 1 一  一.ー  一  

begunao pesquisas aa a menor taxa negativa cio (ongresso ocorreu em dezembro de 1994 
(12% de ruim/pessimo). As pesquisas subsequentes vem apresentando i ndices mais altos de 
desaprova'o por parte da popula●o, apenas com pequenas oscila96es pontuais. Para maiores 
detalhes ver matrias: Reforma n奇o ajuda avalia戸o do Congresso - 17/Mar/98, autor: Jose 
Roberto De Toledo; Imagem de parlamentares tem melhora - 05/Mai/98, autor: Emanuel Neri 
(Folha de Sao Paulo. editoria: Brasil. 

I-'esquisa inciica aescaso na eiei9ao cio Uongresso - s/autor, 28IJunI9B; Maioria despreza e!eりao 
de deputado e senador - 05 Ago/98, autor: Silvio Bressan (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica) 
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As pesquisas de opinio, apresentando i ndices desfavor白veis aos 

parlamentares e a sua institui9o, somadas 白  s cartas dos leitores, desqualificando 

e questionando seus representantes, permitem observar o desgaste do Poder 

Legislativo e de seus membros frentea opinio p自blica. O referido desgaste 

real, mas n白o se constitui sozinho. Sem dロvida, a constante publica9ao de 

matrias, noticiando as faltas ao trabalho, os custos das convoca96es 

extraordin白rias, a baixa produtividade, contribuem de forma significativa para a 

deteriora頭o da imagem do Congresso Nacional frente a opinio pablica e tendem 

a ampliar o espa9o de respaldo da institui9ao que denuncia, exp6e e cobra, no 

caso, a imprensa. 

A permanente exposi9ao dos defeitos, a constante qualffica,o de 

omissos, a que sao submetidos os parlamentares, os questionamentos sobre as 

reais possibilidades de modifica加es do funcionamento do Parlamento e do 

comportamento de seus. membros, somados 白  busca p自blica nos jornais, por 

parte dos parlamentares, de justifica9ao dos seus atos e a s criticas dos mesmos, 

em rela9ao ao denuncismo dos meios de comunica9ao, contribuem em muito para 

desconstruir a imagem dos parlamentares, afetando sua legitimidade como 

debatedores das quest6es poblicas bem como deslegitimando a institui9ao a que 

pertencem, como local do debate pロblico, deslocando este, em muito, para a 

imprensa. 

5.3. Olho no Congresso: a Folha avalia o seu representante 

O jornal Folha publica, a partir de 14 de janeiro de 1996, um suplemento 

especial denominado Olho no Congresso, este caderno 6 dedicado 

exciusivamente ao Poder Legislativo e tem como caracteristica apresentar 

avalia96es dos parlamentares, em rela頭o a seu comparecimentoa s sess6es e a 

seu desempenho nos trabalhos legislativos na Camara de Deputados e no 

Senado Federal. Alm destes temas, constam ainda informa96es sobre matrias 

pontuais de cada periodo. 
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Ao informar que o suplemento especial venceu o Prmio Folha de 

Jornalismo j99745, a matria 'Olho no Congresso' presta seivio exp6e o formato 

do novo caderno e as raz6es que levaram o jornal a produzi-lo 

驚鷲薫鷲鷺掌輝燕喜 

織
apresentou a produtividade de deputaeitores fizessem uma anlise crticantes no Legislativo. 	 蓄篇enadoao冨揺g 

鍛繊欝
ogos parlamentares, ocada um apresento認繁器ご器aS窯  

'' O caderno 白  a一unica iniciativa do jornalismo brasileiro de oferecer para 
os ieores um iorma objetiva de avaliar os eleitos", diz Wilson Silveira, 
汐・  na iz anos na 1-oltia, que coordenou a edi'o..." ('Olho no 
し  ongresso presta servio - Folha de S白o Paulo, 19/Fev/97. s/autor. 
一““一”：一． h一一一：ハ4b 
c UILUHd. DIdSLIノ  

A edi頭o de 30 de janeiro de 1997 tamb6m traz uma defini9ao do papel 

que o jornal atribui ao caderno especial 

"Neste caderno, voc vai encontrar elementos objetivos que permitem 
julgar o trabalho dos deputados federais e senadors. 
Quadro que come9a na p白gina 7 e termina na p白gina 30 identifica cada 
um dos 513 deputados, mostra como votaram em seis Droietos 
importantes, quantas faltas tiveram, quantos projetos apresentaram e, 
desses, quantos foram aprovados pelo plen白rio 
Nas p白ginas seguintes (31 a 35), o mesmo ocorre em rela9白o aos 
senadores..." (Veja como avaliar seu congressista - Folha de So Paulo. 
30/Jan/97, autor: Wilson Silveira, editoria: Caderno Especial Olho no 
con9「esso) 47 

Embora sua primeira edi9ao s6 ocorra em 1996, o interesse do jornal em 

avaliar os parlamentares nao 6 uma novidade. No ano de 1994, a Folha j白  havia 

lan9ado um suplemento chamado de Olho no Voto, cuja pol6mica em torno dos 

crit6rios de avalia頭o dos parlamentares gerou, pelo pr6prio jornal, no ano 

seguinte, a promo頭o de um debate, com a presen9a de alguns parlamentares 

45 O prmio foi dado a primeira edi戸o do caderno especial Olho no Congresso publicado em 
ianeiro de 1996. 
~A tmportancia aesta materia e clara. Nao aecortina-las agora, ciesenflancio as possiveis reia9oes 
que permite 白  uma op,o intencional deste trabalho. O texto ser retomado no devido tempo, ap6s 
a descri,o das matrias apresentadas neste caderno dedicado exclusivamente ao Poder 
Leaislativo. 
47 ン、ー ューー  ーーーーーーに  上  ー  一一‘一！一一  r～一一：」一一よ一  一」ー  ノ、ハ，  一に一一：一  ！一 ど一 ！ー“一一一．  ~、一I~I.一一一  一Lー一  ーー“一  outro exemplo e a matena: Presiclente cia じUJ elogia iniciativa; じ  oiaman coora mais 
abrangencia - Folha de S白o Paulo, 15/Jan/96, s/autor, editoria: Brasil. 
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convidados, para discutir os critrios a serem utilizados nas futuras avalia96es 

dos trabalhos dos deputados federais e senadores48. 

No ano de 1995, ap6s o debate, foram publicadas na Folha uma s白rie de 

matrias que trazem o selo Olho no Congresso, tendo como temas: o custo dos 

parlamentares ao errio pロblico, alm dos salrios, apresenta valores de 

beneficios indiretos como gastos com apartamentos, passagens a6reas, cotas de 

telefones e correios, verbas de gabinete, salrios extras e ajudas de custo para 

convoca96es extraordinarias49; as faltas em sess6es e comiss6es, as justificativas 

apresentadas por deputados federais e senadores, a posi9ao da Mesa da Camara 

e Senado e dos presidentes das comiss6es, as puni96es possiveis (cassa96es, 

exclus白o das comiss6es e descontos de salrios), os protestos dos congressistas 

bem como as listas de deputados federais e senadores que nao faltaram a 

sess6es deliberativas50; os projetos apresentados pelos parlamentares (dois 

projetos semelhantes) e as vota96es de projetos com pouca importancia ou de 

interesse localizado 51; o aumento das presen9as e a rela9ao de subservi6ncia do 

Legislativo, ao Executivo (pautando suas atividades pelos interesses do 

Planalto)52 

Estas matrias s白o publicadas em bloco por determinados periodos, 

sendo que aquelas editadas em julho de 1995 fazem a avalia9ao dos 

parlamentares, levando em considera頭o o primeiro semestre de atividade dos 

parlamentares no mandato que vai de 1995 a 1998. Os temas tratados s白o 

48 Esta informa,o foi retirada da matria que divulga o debate promovido pela Folha, aberto ao 
pロblico atraves da retirada de convites: Folha faz debate sobre Congresso - 24/Jan/95, s/autor, 
editoria: Brasil. 
49 Salrio indireto duplica renda no Congresso - Folha de S白o Paulo, 05/Jul/95, autor: Denise 
Madueho. editoria: Brasil. selo: Olho no Conaresso. 
Ffl 一一一上一一，  一  一一  ,一一1=,一  一  ーveputaaos se justmcam - s/autor; uamara veta 49 justrncativas ・  s/autor; senaao aceita toaa 
justificativa de falta - autor: Fl白via De Leon; Augusto Gazir (28/Mar/95); Camara segura divulga●o 
de faltas - 31/Mar/95, s/autor; Cartola 'collorido' 白  campe白o de faltas - autor: Cynara Menezes; 
Ausentes culpam as suas 'bases eleitorais' - autor: Augusto Gazir; Daniel Bramatti; Corte nos 
salrios dos ausentes aumenta a presena na Camara - autor: Flvia De Leon; Augusto; Os 113 
Deputados sem faltas - s/autor (16/Jul/95); Faltosos alegam acOmulo de trabalho - autor: Daniel 
Bramatti; Denise Madueho; Presidentes se justificam s/autor; Comiss6es da Camara mantm 
faltosos - s/autor (17/Jul/95) (Folha de S白o Paulo. editoria: Brasil. selo: Olho no Conaresso). 
5l I、一！一  」一一一l一一I一 」 ょ．一一  一一三‘二 一  LI一  上！一一  ー vois cieputacios tem projetos icienticos ・  1bIJuI/9b, autor: Havia L)e Leon; じamara retoma vemos 
vcios no trabalho ・  1 1/Set/95, autor: Ludio Vaz (Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil, selo: Olho no 
Conaresso) 
52 ノ、二一一一一一二一  ‘一一一  一“一 f一一，！一一  一I一  一一一一一一一一  一一ー一  一一一一一一一一一  一一」一一，一  一一 ‘一  rー一一一一一＝一一一  ー congresso tem alto inclice cie presen9a, mas permanece guiado pelo Lxecut:vo - autor: havia 
De Leon; Augusto Gazir; Apenas dois projetos de deputados sdo aprovados - s/autor (Folha de 
S白o Paulo, 16/Jul/95, editoria: Brasil, selo: Olho no Congresso). 
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similares a queles que iro compor o suplemento especial. Estas materias deixam 

entrever que o caderno Olho no Congresso nao 白  uma id白ia nova do jornal, mas 

sim um novo formato, para uma cobertura do Congresso Nacional, que ja vinha 

sendo feita anteriormente. E possivel supor que a pol6mica causada pelas 

avalia96es que os jornalistas vem fazendo dos parlamentares (basta lembrar do 

debate sobre os critrios a serem utilizados), somada a desgastada imagem da 

institui9白o, frente aos eleitores, apontada pelos jornalistas, sao os fatores que 

permitem a gera9ao do suplemento. 

Al6m de descrever e analisar as materias que comp6em o caderno Olho 

no Congresso, editado pela Folha de Sao Paulo, este item do trabalho pretende 

responder a alguns questionamentos: o porque da edi9ao de uma caderno 

especfico sobre o parlamento. Quais os motivos para um suplemento especial de 

avalia9白o do desempenho apenas dos deputados federais e dos senadores? Por 

que nao ha semelhante caderno sobre os demais poderes? 

Como j白  foi dito, o caderno Olho no Congresso trata basicamente de dois 

temas, que possibilitam a avalia頭o dos parlamentares: a freqo6ncia 白  s sess6es e 

comiss6es e o desempenho nos trabalhos legislativos53 

Um dos temas constantes das edi96es trata da atua頭o dos 

parlamentares no trabalho legislativo54, sao eles: informa96es sobre os projetos 

de lei e propostas de emendas constitucionais apresentadas pelos parlamentares 

(nomes dos recordistas em propostas, exposi9ao de projetos repetidos ou de 

relevancia duvidosa), avalia9ao dos parlamentares (incluindo telefones, presen9a 

e vota96es de projetos importantes)55; excesso de projetos nas comiss6es, 

53 Incluimos o caderno especial Olho no Voto, publicado em 29 de setembro de 1998 neste item 
que trata do caderno Olho no Congresso, pois ele mantm o mesmo perfil de matrias sobre a 
frequencia e trabalhos dos parlamentares. E possivel supor que seu nome diferenciado est 
vinculado a proximidade do processo eleitoral que ocorre em outubro de 1998, onde sero eleitos 
os reoresentantes oara o novo mandato do Leqislativo. 
54..i 一一一‘lー！一一  一一一 二 』ーーエーーー  ー，一  一一 ‘一ー，一  一一1 	一二  一  ，一一一  一 	』． 	, 	． 一LI． 	一  一」一一I一  ー．一ー  一  ー ’tia materias que tratam aa reia9ao entre os pocieres Executivo e Legislativo, sugerincto que a 
defini,o da agenda parlamentare estipulada pelo Executivo publicadas nas edi加es diarias dos 
dois jornais: SI titulo - 29IDez/98, slautor, se●o: Coluna Do Estad白o; Balan9o de 98 registra 
produtividade elevada - 01/Jan/98, autor: Cludia Carneiro; Pesquisa mostra que Congresso ajuda 
governo - 05/Mai/98, autor: K白ssia Caldeira, (Estado de Sao Paulo, editoria: Poltica). Executivo 
define prioridade do Legislativo - Folha de S白o Paulo, 07/Dez197, autor: Ludo Vaz, editoria: Brasil. 
5 Simon oroDs ormio 'Ulysses Guimares' - 14/Jan/96. s/autor: Senador orooe aue cada 
襲嚢鷺麟  

brasileiro tenha um nmero - slautor; Avalie seu deputado e senador - s/autor; Monarquista quer 
privatizar 19 'teles' ー  autor: Daniel Bramatti (30/Jan/97); Paim insiste em subir o valor do minimo ー  
05/Fev/98, s/autor; (Folha de Sao Paulo, editoria: Caderno Especial Olho no Congresso). 
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dificultando a an白lise dos mesmos (as faltas como fatores que ampliam as 

dificuldades)56; listas dos projetos que estao sendo analisados para vota頭o57; a 

disposi9ao dos parlamentares entre os partidos politicos (referncia a composi9o 

da base do governo)58; explica96es sobre a avalia9ao (a ordem de distribui9ao, as 

dificuldades devido a vota96es simb6licas, que nao necessitam de qu6rum, mas 

n白o deixam claro o voto do parlamentar) e corre96es de dados informados no 

suplemento59; atraso nas vota96es das reformas constitucionais, em fun9ao de 

elei96es municipais e da emenda da reelei9ao60, recordistas em mandatos e 

parlamentares que sero candidatos a reelei9ao ou a outro cargo61; resumo do dia 

dos deputados federais e senadores62 e, por fim, aponta para o fato dos projetos 

de lei apresentados ao Congresso, pelos cidad白os, nao serem votados 

(exemplificam outros itens pol白micos da Constitui9ao promulgada em 1988, que 

cairam no esquecimento)63. 

Quanto 白  s ausencias dos parlamentares, as matrias do caderno especial 

se caracterizam por: oferecer aos leitores os nomes e i ndices dos parlamentares 

mais faltosos64; expor as justificativas para o nao comparecimento e apresentar 

56 Comiss6es acumulam emendas e projetos - 29/Jul/96, autor: Augusto Gazir; Ricardo Amorim, 
editona: Brasil, selo: Olho no Congresso; Projetos superam capacidade de comiss6es - 14/Jan/96, 
autor: Augusto Gazir; Daniel Bramatti; Hlcio Zolini; Comiss6es acumulam projetos - autor: 
Ricardo Amorim; Augusto Gazir; Os Deputados - s/autor; Os Senadores - s/autor; De quem s白o os 
votos do Congresso ー  s/autor (30/Jan/97) (editoria: Caderno Especial Olho no Congresso); 
Conhe9a o trabalho das comisses - Folha de S白o Pauto, 29/Set/98, s/autor, editoria: Caderno 
Esoecial 2- Olho no Voto (Folha de S白o Paulo). 
57'A 一一．一』一一一，一一  一一一一一  一一上里二  一一一一」一  一一一I,一一一」一一 ’ ー As vota9oes que estao sencio anaiisaaas - 14/Jan/9b, s/autor; As vota9oes cia uamara; A5 
vota加es do Senado - 30/Jan/97, s/autor; Conhe9a os projetos e saiba como votou seu 
congressista - 05/Fev/98, s/autor (Folha de S白o Paulo, editoria: Caderno Especial Olho no 
Conoresso) 
58 r、三』一一一’ 一一一＝一I‘一」一  一一  一一一一一に一  ー sistema particiario se consollaa - 3 uiJani9I, autor: Mauriclo IuIs; iuiaaos atraem mais zu 
filia 戸es - 05/Fev/98, autor: Solano Nascimento (Folha de S白o Paulo, editoria: Caderno Especial 
Olho no Conaresso) 
59 Confira atiia戸o由deIルtados e senadores 一 s/autor; Veja como avaliar seu congressista ー auto「・  
Wilson Silveira, (30/Jan/97, editoria: Caderno Especial Olho no Congresso); Erramos - 06, 07 e 
28/Fev/97. s/autor. editoria: ODinl白o. sec白o: Erramos (Folha de S白o Paulo). 
60 Vota96es das reformas emperram ー  Folha de S白o Paulo, 30/Jan/97, s/autor, editoria: Caderno 
EsDecial Olho no Conaresso. 
61 Lucena lidera no Senado - s/autor; Recordistas somam 72 anos na C谷mara - s/autor; Congresso 
j tem 486 candidatos - autor: Solano Nascimento; Fabiana MeIo (Folha de S白o Paulo, 05/Fev198, 
editoria: Caderno EsDecial Olho no Conaresso). 
62 Por dentro do Congresso - Folha de Sa o Paulo, 29/Set198, s/autor, editoria: Caderno Especial 2 
Olho no Voto. 
63 Projetos de cidad白o n白o s白o votados - Folha de Sao Paulo, 03/0ut198, s/autor, editoria: Caderno 
Esoecial 2 - Olho no Voto. 
64 ン、一一一一  一一一I一一一 I一一I一一  一I一一一一  ー uomo os deputados votaram - l4IJanI9f5; Us mais ausentes e os mais assiciuos - 6 uIJaflIi( 
(Folha de S白o Paulo, s/autor, editoria: Caderno Especial Olho no Congresso) 
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compara96es dos i ndices de frequencia entre os anos que comp6em esta 

legislatura65 

Segundo o jornal, os i ndices de contabiliza9ao das faltas sao resultado da 

sorna das ausencias sem jUstificativa, com as licen9as por interesse particular 

Estas sao as duas situa96es em que pode ocorrer o corte de salrios dos 

congressistas e, at mesmo, a cassa9ao do mandato66. As regras que regem a 

frequencia dos congressistas ao trabalho, sao explicitadas em matria publicada 

no ano de 1995. Segundo ela, o mesmo decreto, que aumentou os salrios dos 

parlamentares para R$ 8.000,00, atribui um valor monet白rio a cada sess白o 

deliberativa, quando h白  vota頭o. 

"... O ausente tem parte de seu contracheque podado. O valor de cada 
desconto depende do namero de sess6es realizadas em cada mes. 
No Senado, a frmula n白o funcionou. Acostumados a votar as licen9as 
dos colegas em plen白rio e a abonar automaticamente at cinco faltas por 
ms, os senadores ignoram o decreto. 
A divis白o do salrio em trs partes foi embutida no texto do decreto. Dos 
R$ 8.000, apenas uma parte, de R$ 3.000,e fixa. Uma segunda parcela 
do salrio, tambem de R$ 3.000,e chamada vari白vel. A terceira 
(adicional) 6 de R$ 2.000. 
As parcelas vari白vel e adicional s白o somadas (R$ 5.000) e divididas pelo 
namero de sess6es deliberativas realizadas no mes. Desse c白lculo 
resulta o valor da sess白o. 
Somente trs justificativas sきo aceitas para efeito de pagamento: missao 
oficial, atestado assinado por junta m白dica oficial ou comprovante de 
interna,o hospitalar. 
Outras justificativas sao aceitas para que o deputado n白o seja includo 
no artigo 55 da Constitui,o. Ele prev a perda do mandato para o 
parlamentar ausente a um tero das sess6es do ano. 
Na Camara,6 a Mesa Diretora quem julga os pedidos de licen9a dos 
deputados. No Senado, o plen白rio. 
No Senado, al白m de abonar automaticamente at cinco faltas por mes, o 
regimento tambem permite justificativas para "servi9o da Casa, licen9a 
autorizada, em desempenho de representa頭o ou comissao de externa 
ou integrando delega頭o a Conferncia Interparlamentar, ou por raz6es 
de saロde comprovadas mediante atestado". 
Levantamento feito pela Folha no "Diario do Congresso Nacional" indicou 
que o plen白rio aceitou todo tipo de justificativa, com ou sem 
ressarcimento..." (Corte nos sal白rios dos ausentes aumenta a presen9a 

65 Aumenta ausncia no Congresso - 30/Jan/97, autor: Ricardo Amorim; Augusto Gazir; Aumenta 
frequ6ncia no Congresso - 05/Fev/98, s/autor (editoria: Caderno Especial Olho no Congresso); O 
ranking do comparecimen加 no Congresso ー s/autor; Mdia de comparecimen加 6afta~autor: 
Wilson Silveira; Rafael Quirino, (29/Set198, editoria: Caderno Especial 2 - Olho no Voto) (Folha de 
S台o Paulo). 
66 Veja como foI feito o clculo - 30/Jan/97, s/autor; Entenda o c白lculo de presen9a - 05/Fev198, 
s/autor, (editoria: Caderno Especial Olho no Congresso); Mdia de comparecimento6 alta - 
29/Set198, autor: Wilson Silveira; Rafael Quirino, editoria: Caderno Especial 2 - Olho no Voto 
(Folha de Sao Paulo) 
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na Cmara ・  Folha de S白o Paulo, 16/Jul/95, autor: Flvia De Leon; 
Augusto Gazir, editoria: Brasil, selo: Olho no Congresso)67 

O levantamento de frequencias na Camara e baseado em documentos 

emitidos pelo Departamento de Pessoal da Casa, no Senado, a presen9a6 

controlada pelo Dirio do Senado, onde constam as atas das sess6es68. O jornal 

ainda salienta as dfficuldades de acesso a s informa96es, segundo a matria, a 

Camara de Deputados contribui "repassando grficos e fazendo levantamentos 

detalhados". Em rela9ao ao Senado, tem sido diferente, a Casa tem restringido a 

libera9ao de documentos, "no ano passado, por exemplo, n吾o forneceu os 

relatrios de freqo6ncia e suspendeu a publica頭o, no Dirio do Senado, de 

detalhes de requerimentos de licen9a四  

Alm de interrogar os parlamentares sobre suas faltas, o jornal assinala a 

exist6ncia de justificativas de faltas, com data retroativa, e pede esclarecimentos 

ainstitui頭o: 

ノ  

"... Questionada pela Folha, a presid白ncia da Camara disse que vai 
alterar o procedimento. "Agora, todo mundo vai ter que viajar com o 
oficio no bolso", declarou o assessor de imprensa de Temer, Ronaldo 
Paix白o." (Cmara emite justificativa com data retroativa - Folha de So 
Paulo, 05/Fev/98, s/autor, editoria: Caderno Especial Olho no 
Congresso) 

As regras do regimento interno da Camara de Deputados tambem s白o 
citadas quando o tema 6 falta 白  s sess6es ordin白rias das comiss6es. Segundo o 

jornal, "cada deputado pode ser membro titular de apenas uma comisso 

permanente e suplente de outra. A ロ  nica exce頭o 6 a Comiss白o de Fiscaliza9奇o e 

Controle. Seus membros titulares podem integrar outra comissdo" Os 

parlamentares possuem o direito de nao comparecer a um nロmero especfico de 

sess6es, os deputados devem justificar a ausencia e estas faltas nao implicam 

descontos salariais. Mas, caso ultrapassem o nロmero de falta legais, devem ser 

67 Embora matrias sobre descontos salariais n白o contem do material investigado, os 
parlamentares se referem aos descontos em suas justificativas. Outra matria que trata dos 
descontos salariais 白  : Salrios de faltosos s白o cortados - Folha de Sao Paulo, 05/Fev/98, s/autor, 

itoria: Caderno Especial Olho no Congresso. 
Veja como foi feito o clculo - 30/Jan/97, s/autor; Entenda o clculo de presen9a - 05/Fev/98, 

s/autoc, (editoria: Caderno Especial Olho no Congresso); Mdia de comparecimento 6 alta ー  
29fSet198, autor: Wilson Silveira; Rafael Quirino, editoria: Caderno Especial 2 - Olho no Voto 

olha de S白o Paulo). 
Veja como atuou seu congressista ー  Folha de S白o Paulo, 05/Fev/98, s/autor, editoria: Caderno 

Especial Olho no Congresso 
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substituidos. O jornal denuncia que 60 deputados federais deveriam ter sido 

substituidos ,durante o ano de 1997, nas comiss6es por excesso de falta70. 

Al白m disso, informa modifica96es nas regras durante o periodo, como a 

ocorrida no Senado: 

"... Os senadores justificaram mais faltas no ano passado que no 
anterior. Em 1996, houve 6,55 faltas justificadas por sessao. No ano 
passado, a m6dia foi de 6,78. 
A Mesa Diretora do Senado determinou em novembro que cada senador 
tenha no m白ximo duas ausencias por "atividade Poltica/cultural" e que 
os requerimentos para esse tipo de justificativa sejam encaminhados 
antes do afastamento do parlamentar. 
A justificativa faz com que as aus白ncias nao sejam descontadas dos 
sal白rios. O senador Jlio Campos (PFL-MT) teve 19 justificativas por 
atividade politica ou cultural; Fernando Bezerra (PMDB-RN), 18; e 
Benedita da Silva (PT-RJ), 16. 
O senador Jose Sarney (PMDB-AP) teve 40 ausencias no ano passado, 
mas 36 delas foram justificadas, a maioria como atividade politica ou 
cultural. Sarney usou esse tipo de justificativa para abonar faltas quando 
lan9ou seu livro "O Dono do Mar" na Fran9a e no M白xico. (Aumenta 
frequencia no Congresso - Folha de S白o Paulo, 05/Fev/98, s/autor, 
editoria: Caderno Especial Olho no Congresso) 

Assinalar modifica96es regimentais que tratam das justificativas de 

aus6ncia dos parlamentares 6 , sem dovida, significativo para o jornal, Pois 

permite aos leitores supor que as mesmas vm acontecendo em fun9ao da 

exposi9ao a que esto sendo submetidos os congressistas nas matrias do 

suplemento Olho no Congresso. 

Al白m de expor os congressistas faltosos, os mesmos sao procurados pelo 

jornal para justificar seus altosi ndices de ausencia ao trabalho. O jornal publica 

as justificativas71, os pedidos de retifica9ao das faltas, a contesta9白o sobre a 

frmula usada para o clculo e o fato de parlamentares nao responderem 白  s 

liga96es do jornal para prestar conta de suas aus6ncias. 

A repercussao do suplemento especiale outro ponto importante. A Folha 

apresenta uma s6rie de falas de parlamentares sobre a edi頭o de tal caderno 

Entre as avalia96es, o jornal publica declara96es positivas, por parte dos 

7O Comiss6es mantm 60 faltosos - Folha de S白o Paulo, 05/Fev/98, autor: Fabiana Meio, editoria: 
Caderno Esoecial Olho no Conqresso. 
71 As justificativas para ausencia dos parlamentares n白o ser白o apontadas neste momento pois j白  
constam das sess6es que trataram da falta de qu6rum nos periodos ordinrios e extraordin白rios 
Como sao as mesmas, retom白-las aqui seria redundante. 
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membros da Camara de Deputados, e negativas, por parte do Senado, como 

pode ser visto na materia abaixo: 

Roberto Magalhaes (PFL-PE), presidente da Comiss台o de 
Constitui,o e Justi9a da C台mara: "Achei a iniciativa positiva porque 
ajuda a tornar mais transparentes os trabalhos do Congresso. Nao sei se 
as faltas vao diminuir, o que importa e deixar tudo mais transparente." 
Antnio Kandir (PSDB-SP), deputado federal: "E um instrumento muito 
ロtil para acompanhar a atividade do Congresso, mas e incompleto. 
Existem atividades importantes, como as atividades de relatoria, que n白o 
s白o citadas e tomam muito tempo." 
Alberto Goldman (PMDB-SP), deputado federal: "A avalia,o feitae s6 
um lado da questo. N台o houve uma avalia,o do trabalho do 
Congresso, como vota9白o de MPS e vetos do governo a projetos 
aprovados. Do ponto de vista quantitativo e insuficiente e do ponto de 
vista qualitativo n白o d白  para tirar nada." 
Fernando Gabeira (PV-RJ), deputado federal: "E um trabalho 
matem白tico, que d白  uma serie de informa"es importantes, como 
projetos e presen9as. Faltou uma avalia頭o da atua弾o de cada um." 
Jair Bolsonaro (PPB-RJ), deputado federal: "Gostaria que os jornais do 
Rio de Janeiro seguissem o exemplo da Folha". (Presidente da CCJ 
elogia iniciativa; Goldman cobra mais abrangncia - Folha de Sao Paulo, 
15/Jan/96, s/autor, editoria: Brasil) 

Embora os congressistas assinalem a importancia da edi9ao de tal 

caderno, aproveitam a oportunidade para fazer criticas aos limites de tal avalia9ao 

e sugerem a amplia●o de critrios. A rea頭o do Senado 6 diferente, conforme j白  

foi apontado. Senadores criticam a publica9ao, qualificando-a como bobagem, 

uma perda de tempo ou besteira. A imprensa tamb6m 6 criticada como 

incompetente, deformadora da verdade, sem preocupa9ao com a qualidade, 

importando-se apenas com a quantidade e, at mesmo, sendo chamada de 

irresponsavel. 

"... Cafeteira, apontado pelo caderno como o mais faltoso do Senado, 
afirmou, em discurso, que faltou a 12 sess6es em 97 -9 ordin白rias e 3 
extraordinarias- e teve nove dias de licen9a. 
"Ser que, com 12 faltas, eu sou quem mais faltou nesta Casa?", 
indagou o lider do PPB. "E piada, deveria ir para um programa 
humoristico", completou... 
Cafeteira citou que o jornal publicou ontem corre,o sobre a posi頭o das 
colunas de faltas justificadas e n台o-justificadas, que sairam invertidas no 
caderno. "L白  se pode ver que eu nunca justifiquei uma falta." 
"Essa matria da Folha e uma bobagem, uma perda de tempo. Esto 
jogando fora papel que poderia ser utilizado em coisas mais serias", 
afirmou o senador. 
Segundo Requl白o, "a Folha assume o papel de um bedel de col白gio 
pロblico ao verificar as faltas dos alunos, sem nenhuma preocupa頭o com 
a qualidade de ensino da escola". "E bedel incompetente, que n白o sabe 
somar", completou Cafeteira. 
Requl白o reclamou que a Folha nao publicou um artigo seu sobre 
reelei●o, mas tem espa9o para "besteira". 
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Jefferson Peres, na lista do caderno Olho no Congresso como um dos 
dez senadores mais faltosos, afirmou que a Folha usa estatistica para 
"deformar" a verdade. 
Ele criticou o fato de o caderno computar como faltas n白o-justificadas as 
licen9as por interesse particular. 
"A imprensa brasileira, muitas vezes, age de forma irrespons白vel", 
disse...." (Senadores criticam Olho no Congresso - Folha de S白o Paulo, 
071Fev198, s/autor, editoria: Brasil) 

Ha uma matria publicada na edi9白o di白ria da Folha que alude ao 

caderno especial Olho no Congresso. O tema central6 a frequ6ncia dos 

parlamentares. A critica 白  s faltas 6 o que permite ao autor fazer a cobran9a de um 

comportamento 6 tico/moral por parte dos parlamentares. A edi頭o do caderno 

especial serve de suporte para a critica a aus6ncia dos congressistas 

"Um trabalhador, com uma jornada de cinco dias na semana, dedica 
empresa cerca de 260 dias durante um ano. Caso falte a 53 dias -quase 
dois meses, ou mais de 20% do trabalho de um ano-, sabe muito bem 
seu destino: o olho da rua. 
Pois bem, o caderno Olho no Congresso, publicado ontem pela Folha, 
mostra que sete deputados e seis senadores tiveram mais de 20% de 
faltas no ano passado. E demissao -cassa,o dos mandatos, no caso 
dos parlamentares- est longe dos seus planos... 
Apesar dos faltosos, justi9a seja feita, o levantamento da Folha aponta 
que aumentou a assiduidade dos parlamentares em 95. Dos 513 
deputados, 97 compareceram a todas sess6es deliberativas -que 
normalmente ocorrema s teras, quartas e quintas-feiras. 
O aumento da presen9a se deve, em boa parte, n白o a boa vontade dos 
nossos legisladores, mas a uma prtica que o trabalhador i白  conhece 
muito Dem: o corte das taltas no contracheque... 
Por fim, aqui vai uma sugesto. Que tal instituir uma presta,o de contas 
oficial ao eleitor, em que os parlamentares informariam o que fizeram 
nos dias em que n白o compareceram ao Congresso? Muitos n白o 
retornariam no prximo mandato." (No otho da rua - Folha de S白o Paulo. 
4にII～、In口  ，、．．‘一ー．、ル、I」一 f、ー．．ー  一一仁‘一ー＝．へ．一＝ ,＝一、72 1 bIJanI3b, autor: vaido じruz, editoria: Opini白o)'' 

A importancia desta coluna de opinio est白  centrada no fato do autor 

mencionar quest6es que aparecem em todos os momentos de crtica ao 

Congresso Nacional, neste capitulo. A edi9ao do caderno especial permite ao 

autor comparar os dados de frequencia no trabalho dos parlamentares e suas 

respectivas puni96es, com as horas de trabalho do trabalhador comum e com as 

puni96es que os mesmos sofrem caso faltem com frequencia ao trabalho 

72 0 editorial Morosidade Parlamentar tambem menciona a publica,o do caderno especial Olho 
no Congresso para fazer a critica da morosidade dos trabalhos parlamentares em fun'o das 
faltas nas comiss6es. N含o ser tratado aqui, pois j白  consta do primeiro item deste capitulo que 
trata das convoca96es extraorthnrias. (Folha de S白o Paulo, 031Fev197, editoria: Opinio, se9o 
Editorial). 
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O aumento de presen9a dos parlamentares, em rela9ao ao ano anterior, 

desqualificado pelo autor da coluna, estaria ligado a medida, impondo descontos 

de salrios dos faltosos. Com  todas as criticas, o autor salienta a importncia de 

uma publica9白o nos moldes do Olho no Congresso e sugere a elabora9白o de uma 

presta9ao de contas aos eleitores. 

A publica9白o sobre as faltas dos parlamentares teve repercusso 

significativa, particularmente, entre aqueles que se sentiram atingidos pela edi9o 

do caderno Olho no Congresso. 

5.3.1. A repercuss白o do caderno Olho no Congresso 

A repercussao da publica,o de um caderno dedicado a avaliar a atua9o 

dos parlamentares 6 significativa, principalmente, entre os prprios membros do 

Poder Legislativo. A primeira edi,o, publicada em janeiro de 1996, recebe 

elogios por parte deputados federais e senadores, mas j白  nas primeiras cartas as 

justificativas do n白o comparecimento parecem ser central. Sao vrias as cartas 

que iniciam parabenizando a Folha e passando a questionar as informa加es, 

como no exemplo abaixo: 

"Ao mesmo tempo em que parabenizo a Folha pela excelente e oportuna 
iniciativa de publicar o caderno Olho no Congresso, tomo a liberdade de 
fazer algumas observa加es..." (Olho no Congresso, de Jo白o Mello 
Neto, deputado federal pelo PFL-SP, Brasilia, DE - Folha de S白o Paulo, 
18/Jan/96, editoria: Opinio, se9白o: Painel do leitor) 73 

Outras cartas apresentam apenas justificativas das faltas dos 

parlamentares ou de seus assessores sobre os dados informados no caderno74. 

73 Outros exemplos: Olho no Congresso, de Ivan Valente, deputado federal pelo PT-SP; Jos白  
Fritsch, deputado federal pelo PT-SC e 10 vice-presidente da Comiss白o de Agricultura; de Alberto 
Goldman, deputado federal pelo PMDB-SP (18/Jan/96; Olho no Congresso, de Adhemar de Barros 
Filho, deputado federal pelo PPB-SP; Ronaldo Perim, primeiro vice-presidente da Camara dos 
Deputados pelo PMDB-MGO (19/Jan/96) (Folha de S白o Paulo, editoria: Opinio, se,o: Painel do 
leitorL 
74 一元 	一、  

uino no uongresso, cie Andr Amaro, da assessona de imprensa da Comissao de Fiscalizaco 
Financeira e Controle da Camara; S/titulo, de Nelson Marchezan, deputado federal (sem partido- 
RS (19/Jan/96); Olho no Congresso, de Ruy dos Santos Siqueira, assessor da deputada Vanessa 
Felippe 21/Jan/96; Olho no Congresso, de Helio Bicudo, deputado federal pelo PT-SP, 27/Jan/96; 
Olho no Congresso, de Jaime Martins Filho, deputado federal e vice-lider do PFL, 30/Jan/96; Olho 
no Congresso, de Deraldo Ruas Guimares, chefe de gabinete do senador Ronaldo Cunha Lima 
(PMDB-PB), 07/Mar/98; Esclarecimento, de Goretti Queiroz, assessora de imprensa do deputado 
federal Mendon9a Filho (PFL-PE), 11/Mar/98 (Folha de S白o Paulo, Brasilia, DE, editoria: Opinio, 
se9白o: Painel do leitor) 
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Ha somente trs casos que nao tratam das faltas: um pedido de reparo na 

publica9ao referente a propostas de emendas a Constitui頭o e projetos de lei75; 

outro, solicitando reparo quanto 白  vota頭o relativa ao imposto do cheque e 

reforma agrria76, por fim, uma carta que demanda a Folha a inclusao dos 

pronunciamentos em plenario no quadro que discrimina a atividade parlamentar77 

E importante ressaltar que a grande maioria das cartas dos congressistas, que 

solicitam reparos na publica頭o ou apresentam as justificativas para ausencia, 

sao seguidas de uma nota da reda9ao, a qual por vezes contesta a posi9ao do 

parlamentar, usando para isso os dados resgatados na prpria institui頭o e, por 

vezes, ratifica o erro e salienta que o mesmo ja consta da se9白o Erramos do 

jornal. 

Mas n白o h白  somente cartas de congressistas, pois os leitores do jornal 

tambem se manifestam. Sao cartas parabenizando o jornal pela publica頭o do 

suplemento, demonstrando satisfa弾o pela iniciativa78. 

"Aceite meus parab白ns pela publica9白o do caderno 'Olho no Congresso', 
na ediro de ontem. Sem davida, um precioso instrumento para que os 
cidad台os possam exercer seu dever de acompanhar o comportamento 
dos parlamentares. Eles estaro menos ocultos aos olhos dos eleitores." 

"Quero congratular-me com a Folha pela publica頭o do suplemento 'Olho 
no Congresso' (14/1). Trata-se de um importante servi9o aos cidad白os, 
proporcionando-lhes as informa戸es de que necessitam para a boa 
compreens白o e o adequado acompanhamento dos trabalhos do 
Legislativo." 

"Felicito a Folha pelo caderno Olho no Congresso, pelo qual me pauto 
para as elei96es vindouras. Calculo o quanto deve ser dificil o jornal 
publicar essas avalia96es; calculo as press6es que os deputados e 
senadores fazem em rela9きo ao assunto (n白o interessa 白  maioria deles). 
Diante do compromisso da verdade que a Folha tem mantido perante 
seus leitores, sugiro um caderno especial nos mostrando os 75 

75 Olho no Congresso, de Alessandra Rios, assessora de imprensa da Comiss白o de Minas e 
Energia da Camara dos Deputados, 091Fev196; Faltas superestimadas, de Jose Serra, senador 
pelo PSDB-SP, OlIFevI97; Faltas justificadas, de H6lio Bicudo, deputado federal pelo PT-SP, 
O6IFev/97 (Folha de Sao Paulo. Brasilia. DE. editoria: Ooinio. secao: Painel do leitor). 
76 、I一‘ー  ーーユー  ー，  r、一一1一一  、I 一一  」  ー  ュー 11一  l一一1二一一 , 一一，一  h．、r、r、  ~h らー一一！I＝一  『、r・・  ~Voto certo, de i-'earo Yves, deputado tederai pelo I-'MUt-S1, i3rasltta, Vトー  uuP-evii, eattona: 

9 piniao, se 白o: Painel do leitor. 
Olho no Voto, de Cunha Bueno, deputado federal pelo PPB, S白o Paulo, SP - Folha de So 

Paulo. O1/Out/98. editoria: ODini白o. secao: Painel do leitor. 
7R ,~I一一  ー一  Jへ一一一一一一一一  ー」 一  ．‘上一,一  ‘‘一一二！ー一一  一，一一  A 一：一一  r、！一  一‘一  I一．一一 ：ー一  hI ハ． I~一、Jハと．  c、I'"..L．  」．、  ~VitlO no congresso, de Mario Negreiros dos Anjos, xio ae Janeiro, I<J - uin-evisb; b ttituio, ae 
Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente da Aberj -Associa 白o Brasileira de Comunica o 
Empresarial, S白o Paulo, SP, 18/Jan/96; Avalia如es, de FadeI David Antonio Neto, Rio Claro, SP, 
OlIFev/97; Olho no Congresso, de Jos白  Barbosa Coelho, vereador, Osasco, SP, 22IFev/98; 
Compromisso, de Vicencia Brtas Tahan, Sao Paulo, SP, 13/Mar/98 (Folha de S白o Paulo, editoria: 
Opinio, se9白o: Painel do leitor) 
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processos parados por falta de aval da Camara e seus processados, 
conforme leio no artigo de Eliane Cantanhede do dia 27I2."79 

Apenas uma carta n白o segue esta linha, nesta, o autor chama aten頭o 

para a importncia dos parlamentares estarem ligados a s suas bases80 

"A Folha precisa criar critrios mais eficazes para a avalia,o do trabalho 
parlamentar. Caso contrrio, corre o risco de colocar na 'vala comum' 
todos os parlamentares, o que e um desservi9o a democracia. E bom 
lembrar que o trabalho de deputados e senadores 白  em todo o 
Congresso Nacional e tamb白m em seus Estados de origem, e n白o 
apenas no plen台rio." (Olho no Congresso, de Joaquim Santo Turim, 
16/Jan/96) 

Ap6s a descri頭o das matrias que comp6em o caderno Otho no 

Congresso, 6 fundamental retomar ao ponto central deste item do trabalho 

compreender a importancia de uma publica,o dedicada exciusivamente ao 

Congresso Nacional. Na tentativa de cumprir essa tarefa,6 preciso recorrer 

novamente a uma matria citada anteriormente. 

"O caderno "Olho no Congresso", publicado no dia 14 de janeiro de 96,e 
um exemplo de como o jornalismo poltico pode se transformar em um 
"servi9o" ao leitor. Por essa raz白o, ele venceu justamente nesta 
categoria do Prmio Folha de Jornalismo de 1997. 
O caderno apresentou a produtividade de deputados e senadores, para 
que os eleitores fizessem uma an白lise critica da atua,o de seus 
representantes no Legislativo. 
Al白m da assiduidade dos parlamentares, o caderno trouxe informa96es 
sobre quantos projetos cada um apresentou e em quantas comiss6es 
tem白ticas participou 
O caderno e a, nica iniciativa do jornalismo brasileiro de oferecer para 
os teitores um torma objetiva de avaliar os eleitos", diz Wilson Silveira, 
o, na i anos na 1-orna, que coordenou a edi頭o 
ミegunao b iiveira, o caderno nao serviu para mudar muito a cultura do 
しongresso. "Notamos qua一  pelo menos, os parlamentares come9aram a 
se preocupar mats em justmcar suas faltas", diz ele. 
O caderno gerou muitas critica de parlamentares, que afirmavam que o 
nmero de faltas n白o seriam significativas para os trabalhos 
parlamentares. "Notamos que os que mais reclamavam eram os aue 
tinham maior nロmero de faltas." ('Olho no Congresso' presta servio - 
Folha de S白o Paulo, 19/Fev/97, s/autor, editoria: Brasil) 

Embora a matria acima nao conste do caderno Olho no Congresso, sua 

importncia 白  vital para a compreens白o da edi9ao de tal suplemento, pois talvez 

seja o texto mais importante relacionado a publica弾o do caderno. Segundo o 

79 As cartas citadas s白o, respectivamente: Olho no Congresso, de Carlos Rossini, O1/Fev/95; de 
Bolivar Lamounier, cientista poltico, 16/Jan/96; Compromisso, de Vicencia Brtas Tahan, 
13/Mar/98 (Folha de S台o Paulo. Sao Paulo, editoria: Opini白o, seC白o: Painel do Leitor) 
80 Olho no Congresso, de Joaquim Santo Turim, S白o Paulo, SP, 16/Jan/96, editoria: Opini白o, 
se9白o: Painel do leitor 
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mesmo, a fun頭o da edi9ao especial 6 prestar um servi9o aos eleitores, 

permitindo aos mesmos o acesso a dados para avaliar (julgar) seus 

representantes no legislativo 

Um servio desta ordem deixa subentendido que estes dados sao 

negados aos eleitores, seja pela impossibilidade de acess白-los, seja pelo 

desinteresse dos prprios representantes de divulg白ーlos. Al6m disso, chama 

aten頭o para a fun9ao da imprensa. Ela 6 um 6 rgao prestador de servi9os ao 

leitor, nas palavras do editor " um exemplo de como o jornalismo poltico pode se 

transformar em um "servio" ao leitor" sendo assim, cumpre uma importante 

fun9ao na sociedade. Dois pontos ressaltam desta coloca9o 

Em primeiro lugar, a matria d白  a entender que nao ha interesses em jogo 

por parte do jornal. A disputa de amplia頭o da vendagem, item constante da 

l6gica do mercado jornalistico, n白o 6 t6pico centra) A razao para a edi9白ode um 

caderno especial sobre o Poder Legislativo est白, seguindo a l6gica do jornalista, 

no servi9o que est prestando a sociedade. 

Este ponto liga-se a um segundo: a neutralidade no tratamento dos 

acontecimentos. A descri9ao das matrias tratadas no suplemento, mostra a 

preferncia pela exposi頭o das qualidades negativas dos parlamentares. A op頭o 
pelo modo de divulga9ao de fatos nao 白  neutra, existe um interesse anterior para 

escolher o lado negativo ou positivo da divulga9ao de um fato. A op9ao por expor, 

preferencialmente, o comportamento negativo dos parlamentares 6 importante, 

pois remete ao desgaste destes frente aos eleitores,a desconfian9a na 

moralidade do politico, demonstrado pelos jornais atrav白s das cartas e das 

pesquisas de opinio. Seja qual for a razao da escolha, a cobertura feita pelos 

jornais sobre o Congresso Nacional n白o 白  neutra, ao contrrio, ela6 regida por 

interesses dos jornais, o mais simples deles 白  vender jornais, ou por disputas 

internas ao mercado jornalistico 

No momento em que a imprensa se constitui nao como 6 rgao que disputa 

um mercado, mas como 6 rgao a servi9o da sociedade, qualquer oscila9白o que 

possa ocorrer, quanto a neutralidade no tratamento dos fatos,e secund自ria. A 

fun9ao social que cumpre, ao permitir aos representados o acesso aos dados, 

para avaliarem seus representantes, propicia a imprensa condi96es para se 
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constituir como o local de expressao do desapontamento frente a politica e, em 

altima instancia, como o local, por excelencia, da palavra publica. 

Na continuidade da mat6ria duas outras quest6es importantes so 

apontadas: a rea頭o negativa dos parlamentares, atravs de crticas a 

publica9ao, e a constata頭o do coordenador da edi9ao de que a publica9ao do 

caderno afetou pouco a cultura do Congresso Nacional. Conforme informa96es 

publicadas pelo jornal, a rea●o dos parlamentares a exposi頭o pロblica foi 

desagradavel e gerou criticas, como vimos na descri9ao do material. Mas, por 

outro lado, v白rias manifesta96es favorveis, por parte dos congressistas, foram 

publicadas pelo prprio veiculo de comunica9白o. As parabeniza96es feitas pelos 

deputados federais e senadores nao foram contabilizadas na produ頭o desta 
informa9o 

A segunda constata9ao est ligada a frase なegundo Silveira, o caderno 

ndo serviu para mudar muito a cultura do Congresso. Notamos que, pelo menos, 

os parlamentares come9aram a se preocupar mais em justificar suas faltas二 diz 

ele". A primeira parte da cita9白o traz um dado importante, para an白lise, e que 

permela o formato de divulga頭o de noticias sobre o Poder Legislativo: a cultura 

do Congresso Nacional. Todo o enfoque negativo dado aos membros do 

parlamento, na matria, permite sugerir que a cultura ou o costume da institui9台o 

6de descaso dos parlamentares com seus representados. A no9白o cultura do 

Congresso engloba todos os qualificativos negativos divulgados pela midia 

iImpressa: desonestos, 9azeteiros, interesseiros, omissos, privilegiados, 

desinteressados... A parte final do recorte demonstra que, se a cultura do 

Congresso nao mudou muito em fun弾o da publica9白o, algum reflexo positivo 

produziu: ha mais justificativas para as faltas 

Sem d自vida, a edi9ao do caderno Olho no Congresso est relacionada ao 

desgaste de imagem do Poder Legislativo e de seus membros, desgaste este 

permanentemente salientado e ampliado pelas informa如es, den丘ncias e criticas 

publicadas nos jornais. A rea9ao de descontentamento dos leitores/eleitores, com 

o comportamento ilegal ou imoral de alguns parlamentares, em muito constituida 

pela pr6pria desqualifica9ao que a imprensa faz dos mesmos, mostra, ao menos, 

uma evid6ncia: desqualificar os politicos do Legislativo vende mais jornal 
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VI. A vota頭o do Oramento: as emendas individuais e o 

escandalo do Oramento 

Compete aos parlamentares que comp6em o Congresso Nacional votar a 

cada ano o Oramento-Geral da Unio, que define as verbas para investimento 

dos trs poderes no ano subsequente. A proposta orament白ria 6 enviada ao 

Parlamento pelo Poder Executivo. Aos congressistas cabe analisar, propor 

emendas e vot-las. Mas h白  um longo caminho a ser percorrido entre o 

recebimento da proposta e sua vota9ao em plen白rio. No processo de tramita頭o 

cabe aos parlamentares elaborar sete (07) relat6rios setoriais. Estes relatrios 

sao enviados a Comissao Mista de Oramento, que os analisa e redige um 

relat6rio geral, que白  posto em vota頭o no plenario 

A cada um dos trs poderes da Unio 6 destinada uma verba para 

investimentos. A prpria proposta enviada pelo Planalto estipula o valor destinado 

ao Poder Legislativo para a inclusao de emendas parlamentares na pea 
orament自ria. Estas emendas ao Oramento podem ser individuais, por bancadas 

partid白rias ou bancadas estaduais. De modo geral, as emendas parlamentares 

ultrapassam em muito o valor inicialmente projetado. A disputa do Parlamento por 

amplia頭o de verbas, para as emendas,e constante, pois a inclusao destas, ao 

Oramento, se constitui num espa9o importante que os congressistas possuem 

de solicitar verbas e obras, privilegiando suas regi6es de origem, permitindo maior 

visibilidade destes parlamentares em seus redutos eleitorais 

Em termos gerais, os jornais tratam a rela9ao entre Or9amento da Unio e 

Congresso Nacional, centrando a critica nas emendas individuais dos 

parlamentares, como espa9o de manifesta96es de interesses regionais e 

paroquiais, e defendendo que as emendas a pe9a oramentria devam ser 

estipuladas por bancadas partid白rias ou de Estados da Unio bem como fazendo 

constante referncia 白  Comissao Parlamentar de Inqu6rito, que investigou 

denuncias de irregularidades de parlamentares na elabora9ao do Oramento, no 

ano de 1993. 
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No mes de dezembro de 1996, o jornal O Globo publica a den自ncia de um 

pedido de propina, por parte do deputado federal, Pedrinho Abrao (PTB-GO), sub- 

relator do Oramento. Segundo materias publicadas nos jornais, o parlamentar 

pediu propina ao representante da empreiteira Andrade Gutierrez, respons白vel 
pela constru頭o de um a9ude no Estado do Cear. Em troca do dinheiro, o pedido 

de verba, para tal obra, continuaria a constar em emenda do Oramento-Geral da 

Unio, para posterior libera9ao de recursos, caso o dinheiro fosse negado, a obra 

seria retirada da pe9a orament白ria. O tema passa a ter centralidade nas noticias 
dos dois jornais, com informa如es sobre a den自ncia e as medidas punitivas para 
o envolvido. 

A op頭o de investigar as noticias sobre a elabora9ao do Oramento, no 

ano de 1996, tem na denancia, envolvendo o deputado federal, Abro, sua 

centralidade. Mas nao 6 somente a este escndalo que se deve a escolha. No 

periodo que precede a denuncia, ha um nロmero significativo de informa96es 

divulgadas, pelos jornais, sobre a prolifera9ao de emendas individuais de 

parlamentares na pe9a oramentaria que definir as verbas a serem utilizadas no 

ano de 1997. Ao que parece, nao 6 somente a importancia dos investimentos, que 

esto sendo definidos, que d白  centralidade ao tema nas p白ginas dos jornais., As 
denロncias de desvio de verbas pロblicas do Oramento, envolvendo 

parlamentares no mandato anterior, que levaram a instala9ao de uma Comisso 

Parlamentar de Inqu白rito (CPI), para julgar o caso, sem duvida, tm papel 
fundamental. E necess自ria uma referncia a esta questo para compreender a 

ampla cobertura dada pelos jornaisa s emendas individuais e ao caso Abro1 

I Embora a polmica sobre a elabora9ao do Oramento se mantenha quando da discussao das 
demais pe9as oramentrias nos anos subsequentes, optou-se por restringir a investiga●o neste 
momento a questo central do capitulo que s白o os escndalos e o desgastes projetados por estes 
ao Poder Legislativo e seus membros. Apenas s白o citadas matrias que tratam das elabora96es 
dos Oramentos posteriores: Amea9a de cortes no Oramento irrita deputados - 16/Jul/97; 
Municpios vo ter verbas a s vsperas das elei6es - 0310ut197 (autor: Cludia Carneiro); Governo 
aceita liberar recursos at junho - 23/OuV97, autor: I. B.; S/titulo - 26/Out/97 - s/autor, se,o: Jogo 
Rapido; Governo usa verbas para pressionar Congresso - 28/0ut197; Paulistas dividem at por 20 
verba de emendas - 31/Out/97 (autor: Joao Domingos); Brasil em A頭o ser presetvado de cortes 
- 05/Nov/97; Aliados ignoram apelo e pressionam por gastos - 07/Nov/97; Verba do Brasil em A戸o 
sofre redistribui 白o - O5IDez/97; Congresso vota hoje projeto de lei do Oramento para 98 一  
I 1/Dez/97 (autor: Mara Bergamaschi); Requio liga libera頭o de verbas a venda de votos - 
09/Jan/98; ACM contesta validade da fita de Requio - 10/Jan/98 (autor: Jo白o Domingos); Aliados 
so privilegiados com recursos da Saロde - 01/Fev/98; Aliados tm o dobro da verba da oposido 
no RS - 06/Fev/98 (autor: Mara Bergamaschi); Governo libera R$ 22 milh6es para garantir votos - 
12/Fev/98, autor: Cl白udia Carneiro; Governo libera R$ 310 milh6es para rebeldes - 05/Mai/98, 
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No ano de 1993 houve a instala9ao de CPI do Or9amento, que investigou 

denGncias de desvios de verbas pablicas, por parlamentares, os mesmos ficaram 

conhecidos como an6es do oramento. Na tentativa de evitar problemas, como os 

que justificaram a CPI, a Comissao prop6s uma nova sistem白tica para a 

elabora頭o da pe9a or9amentria, algumas recomenda加es foram apontadas no 

relat6rio final. Uma das recomenda96es foi a prioriza9ao de emendas coletivas 

(por bancadas partid白rias ou estaduais) em detrimento das emendas individuais 

(chamadas de paroquiais). A raz白o para esta posi9ao est白  na cren9a de que as 

emendas individuais possam dar, mais facilmente, margem a irregularidades. A 

partir deste momento, o caso dos an6es do oramento assombra a todas as 

elabora如es e vota96es do Oramento-Geral da Unio2 

As noticias sobre as emendas individuais apresentadas pelos 

parlamentares, somadas 白  quelas que tratam da denuncia de irregularidade, 
envolvendo um sub-relator do Or9amento, duas quest6es que se destacam, 

comp6em o material de an白lise deste ponto do trabalho. Neste capitulo, se busca, 

como nos demais, atravs da investiga9白o da cobertura jornalistica de um ponto 

especfico - no caso, o Oramento-Geral da Unio - efetuar a anlise do discurso 

dos jornais sobre o Congresso Nacional. Para isso, o capitulo est白  dividido em 

6.1・  As emendas individuais - esto descritas as noticias e analisados os 

editoriais que tratam criticamente do tema emendas individuais de parlamentares 

ao Or9amento da Uni白o 

6.2. Novo escndalo no Oramento - a investiga9ao tem como foco as noticias 

sobre a denoncia e a puni頭o do parlamentar envolvido no escandalo bem como 

autor: Christiane Samarco e Cl白udia Carneiro; Corte de verbas vira nova amea9a d Previdncia ー  
04/Jun/98, autor. Cl白udia Carneiro; impasse amea9a vota戸o do Oramento - 04/Dez198, autor: 
Liliana Enriqueta Lavoratti (Estado de Sao Paulo, editorial: Poltica); Emendas favorecem redutos 
de lderes - 26/0ut197, autor: Oswaldo Buarim Jr.; Acordo de bancadas facilita aprova頭o; Eleitos 
se beneficiam de emendas (s/autor, 02/Nov197); Dinheiro contra o El NIio favorece base 
governista - 15/Jan/98; Estados que n白o precisam recebem verba anti-El Niio - 16/Jan/98 (autor: 
Lucio Vaz: Ravmundo Costa) (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil). 
2 As informac6es sobre a elaborac白o e tramita顧o do Oramento da Uni白o foram retiradas das 
matrias: Deoutado desvia R$ 120 mi para Minas e causa tumulto - トolna ae sao i-'auto, 
19/Jan/96. autor: S6nia Mossri, editoria: Brasil; Comiss白o adia votaG白o de reiatorio -Z .i/Jan/りb; 
Dsouta entre oollticos ameaca atrasar votaCdo - 30/Jan/96; Congresso nao abre mao ae emenaas 
individuais - 30/Jul/96 (autor: Mara Bergamaschi), Teotnio quer fim das emendas individuals - 
23/Jul/96, autor: Rosa Costa e Mara Bergamaschi (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 
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as proposi96es apontadas nos editoriais para modificar a elabora弾o da pe9a 
oramentaria. 

6. ブ． As emendas individuais 

A CPI do Oramento de 1993 6 , sem dロvida, uma forte justificativa para 

os jornais dedicarem um espa9o significativo a noticias sobre a elabora9ao dos 

novos oramentos da Unio no Congresso Nacional. Mas a prolifera頭o de 
emendas individuais, as disputas dos partidos politicos aliados ao governo, por 
verbas, e den自ncias de irregularidades parecem ter papel destacado no nロmero 
de noticias sobre o tema. As informa如es publicadas pelos jornais, no periodo 
que antecede a denロncia de irregularidades na elabora9ao da pea oramentria, 
exp6em: denロncias de desvios de verbas para bases eleitorais3; disputas de 
partidos politicos, aliados do Planalto, que indicaram Ministros de Estado, 

buscando a amplia9ao de verbas do Oramento para tais ministrios4 
dificuldades enfrentadas para a elabora9白o do relat6rio final, da Comissao Mista 

do Or9amento, em virtude dos interesses dos parlamentares5; remanejamento de 
verbas para amplia頭o do valor estipulado para emendas oriundas do Legislativo6; 
conflitos entre o Executivo e os partidos polticos que comp6em sua base (a 

evasao dos parlamentares, nas vota96es, devido a cortes no oramento e a 

3 Deputado desvia R$ 120 mi para Minas e causa tumulto - Folha de S白o Paulo, 19/Jan/96, autor: 
S6nia Mossri, editoria: Brasil; Comisso adia vota戸o de relatrio - Estado de Sao Paulo, 
23/Jan/96, auto: Mara Beramaschi. editoria: Pol itica. 
4 ,__.,_._ 	 . . 了  ー、 	- . 	，、」 I. 	. 』，  一． 	. . 	- 	 - 

t-'MUb amea9a oDsiruir uramento 一 31/Jan/9b; Deputaco conlirma presses por verba 一  
O1/Fev/96 (autor: Mara Bergamaschi); Bancada do PTB se rebela contra Planalto * 07/Ago/96, 
autor: Ricardo Amaral; PTB quer verbas para terminar rebelio - 08/Ago/96, autor: Cludia 
Carneiro (Estado de S白o Paulo. editoria: Politica'). 
5 -'一一  Lニユ 	,、 II一  ーどem sinarome u4,I-ev,,b, slautor; um e outro - 07/Fev/96, s/autor; F?elator quer que paulistas 
desistam de emendas - 12/Fev/96, autor: Mara Bergamaschi (Estado de S白o Paulo, editoria: 
Pol itica'). 
6 ~一一／一 	 ．．、」、  」  一，  ..,． " 
vCongresso quer R$ 1,7 bilh谷o para obras 一 29/Jan/96; Disputa entre pollticos amea9a atrasar 
vota頭o - 30/O 1/96; Bancadas se recusam a abrir m白o de emendas - 13/02/96; Relatores ampliam 
verbas do Norte e Nordeste - I 9/Fev196; Cofre cheio - 17/Mar/96, s/autor; Oramento vai a 
vota頭o com quatro meses de atraso - 08/04/96 (Estado de S白o Paulo, autor: Mara Bergamaschi, 
editoria: Pol itica); Verba da Unio vai para parlamentares - 11/Mar/96; Congresso estuda mudar 
Oramento - 09/Out/96, editoria: Brasil; Congressistas querem usar verba de corte em emendas ー  
I 8/Out/96; Congresso quer mais verba e amea9a Plano de Metas - 24/Out/96 (Folha de S白o 
Paulo, autor: SOnia Mossri, editoria: Brasil). 
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necessidade do Planalto de liberar verbas em troca de apoio dos aliados)7; 

tentativa, por parte de parlamentares, de extinguir as emendas individuais8 

"O Oramento da Uni白o de 1997 entra na pauta de discussao do 
Congresso e ressurge com a polmica de sempre: vale prestigiar mais 
as emendas individuais dos parlamentares ou as das bancadas, 
normalmente decididas em conjunto com os governadores? As emendas 
das bancadas tiveram preferncia sobre as de deputados e senadores 
no Oramento deste ano. Mas, ao que tudo indica, a ordem dever ser 
inversa no ano que vem. 
Sob o argumento de que 1998 est quase ai - e eles estaro novamente 
em campanha atrs de novo mandato ー, os parlamentares alegam que 
precisam deixar uma marca no Oramento de 1997 para apresentar aos 
eleitores. Tipo "aquela ponte ali fui eu quem conseguiu recursos l白  em 
Brasilia para construir". 
Um total de 300 deputados e senadores apresentaram emendas ao 
Oramento at o final do prazo, na semana passada. As bancadas tem 
at sexta-feira para enviar as suas..." (Novos ares - Estado de S白o 
Paulo, 03/11/96, s/autor, editoria: Poltica) 

Se o Estado dilui a polmica das emendas indMduais nas discuss6es 

gerais citadas acima, a Folha tem, nas mesmas, o ponto nevrlgico de seus 

noticiarios sobre o Oramento da Unio9. Muitos das matrias exp6em, atrav6s 

das falas dos congressistas, as justificativas dos mesmos para elabora頭o de 
emendas que privilegiam seus redutos eleitorais, como no exemplo selecionado 

"...ー  Alb,nco Cordeiro (PTBーAL): "Como n白o nosso atender todo o Fstdr 
priorizo algumas cidades. Se sou candidato a Drefeito? O outros so 

candidatos. Eu jAldo Arantes (PC諸o prefeito eB-GO): " c諮諮鷲。nrうn ri r'i嘉こ二 
烈り些豊堕o mais expressiva. Prioizo 白  reasおsade e educa貧o. 
Mas o dinheiro白  reduzido"... 
Benedito Domingos (PPB-DF): "Fui o o nico Darlamentar do flIstritn 
Federal a apresentar emendas porque tinha compromissos que no 
podia abrir mao"... 
Dilso Sperafico (PMDB-MS): "Pedi que os Drefeitos enviassem e mendaS 

愛豊gar onde no fui votado. A gente chega l言,'eles cobram: o que 
voce fez pela cidade?". 
Fausto Martello (PPB-SP): "O governo tem cue ajudar a gente a dar uma 
assistncia em quem acreditou e votou na aente" 

7 Cortes no Oramento esvaziam Camara - 14/Jun/96, autor: Lucio Vaz; Governo libera verba para 
redutos de parlamentares - 28/Jun/96, autor: Ludio Vaz; Vivaldo De Souza (Folha de S白o Paulo, 
editoria: Brasil). 
S ャーー‘ど， 一 ，  一一二 一I土一  I 	一L ' ,. . I ー leotanio quer rim cas emendas indiviauais - 23/JuIl9b, autor: i<osa uosta e Mara bergamascfli; 
Congresso n豆o abre mさo de emendas individuais - 30/Jul/96, autor: Mara Bergamaschi (Estado de 
S白o Paulo. editoria: Politica). 
9 Deputado diz que cumpre seu dever Petista justifica verbas para GO (s/autoり,Deputados 
destinam R$ 853 mi do Oramento para interesses eleitorais - autor: Ludo Vaz (1 1/Fev/96); 
Parlamentares justificam suas emendas~s/autor; Municpio inventa projeto para justificar recursos 
- autor: Silvia Quevedo; Emenda de Paes d verba para obra j implementada - autor: Paulo Mota; 
Petista privilegia cidade em que disputa prefeitura - autor: Carlos Henrique Santiago (02/Jun/96); 
Deputados zelam por 'distritos informais' - 03/Jun/96, autor: Lucio Vaz E William Frana (Folha de 
S白o Paulo, editoria: Brasil) 
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Itamar Serpa (PSDB-RJ): "E o meu reduto. Vivo em Nova Igua9u h白  40 
anos. Conhe9o os problemas. Privilegio n白o a base eleiforai mas o 
municipio"... 
Joao Fassarela (PT-MG): "A questo n白o 6 eleitoral. Mas a estrutura da 
Camara conduz a isso. As emendas individuais tem um carter 
municipal. Voc白  pe na regio que conhece"... 
Leonel Pavan (PDT-SC): "Sou o ロ  nico deputado da regio do Vale do 
ltajai.i N白o tem outro. Voc assume o compromisso de ser representante 
da localidade, e minha omiss白o n白o seria bem aceita".. 
Paulo Bornhausen (PFL-SC): "Busquei interiorizar as verbas, apesar de 
ter um tero dos votos na capital. N白o busquei concentrar votos em 
parquias"..." (Parlamentares justificam suas emendas - Folha de So 
Paulo, 02/Jun/96, s/autor, editoria: Brasifl 

Embora exponham o tema atrav6s de a ngulos diferenciados, os dois 

jornais apontam similaridades na critica 白  s emendas individuais. Para os 

jornalistas da Folha e do Estado, as emendas se constituem em prticas 

clientelistas, nas quais os parlamentares buscam agradar seus redutos eleitorais 

em troca de votos. As emendas individuais sao qualificadas, pelos jornalistas, 

como paro qulais, interesses pessoais ou troca de favores. Os parlamentares 

proporiam obras - possiveis ou nao de serem executadas - nas localidades onde 

possuem vota頭o (seus currais eleitorais) ou pretendem possuir, agradando 

assim aos eleitores e recebendo em troca os votos para reelei頭o, elei9ao a um 
novo cargo ou elei頭o de um correligion白rio. As justificativas dos parlamentares, 

para as emendas individuais, nao condiz com aquelas apontadas pelos jornais 

Segundo os congressistas, a popula●o (leia-se seus eleitores) exige este tipo de 
comportamento de seus representantes. 

A pulveriza9ao das verbas 6 outro ponto destacado pelos jornalistas no 

momento da critica a s emendas parlamentares. Segundo os jornais, como cada 

parlamentar quer agradar seu reduto eleitoral, as verbas sao divididas em um 

grande nロmero de emendas, propondo pequenas obras. O resultado 白  que 
poucas obras saem do papel por nao conseguirem verba suficiente. Os jornalistas 

apontam ainda que obras paradas, que poderiam ser finalizadas se o total da cota 

fosse para as mesmas, continuam inacabadas. A pulveriza9含o acaba gerando o 
que chamam de "indstria de obras inacabadas", sempre em fun頭o dos 

10rー一 , 
roi seiecionaao apenas um exemplo de justificativa por partido politico citado 
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interesses eleitorais dos congressistas11. A matria abaixo exemplifica esta 
questo: 

"O cruzamento do resultado das elei96es de 94 com as emendas 
aprovadas ao Oramento da Unio deste ano e a prova de que o 
clientelismo e pratica comum de 300 dos 513 deputados 
O mapa do clientelismo, levantado pela Folha, n白o deixa duvida 
deputados pulverizam recursos p白blicos para atender seus "currais 
eleitorais". O uso dispersivo das verbas 白  irracional: a cada ano sao 
iniciadas centenas de pequenas obras, sem data marcada para a 
concluso. 
A pulveriza9白o dos recursos -cerca de R$ 600 milh6es, sendo R$ 200 
milh6es destinados a bases eleitorais- fica clara no cruzamento das 
emendas apresentadas com as aprovadas. Como n白o h白  dinheiro para 
todas as obras, os deputados distribuem cotas de R$ I milh白o a R$ 1,7 
milhao em 5, 6 ou 10 emendas. 
Assim, uma obra que exige R$ 2 milh6es ou R$ 3 milh6es, acaba 
recebendo apenas de R$ 100 mi! a R$ 150 mii. Nesse ritmo, levaria 20 
anos para ser conclulda... 
As emendas paroquiais destinam verbas para casas populares, postos 
de saode, esgoto, parques, a9udes e estradas. A inten"o 白  
impressionar o eleitorado -ate porque dezenas de deputados s白o 
candidatos a prefeito ou ap6iam candidatos em seus redutos... 
Poltica assumida 
A maioria dos deputados ouvidos pela Folha assume que a distribuio 
dos recursos e Politica mesmo. Dizem que os eleitores cobram esse tipo 
de atua,o..." (Clientelismo pulveriza verbas da Unio - Folha de So 
Paulo, 02/Jun/96, s/autor, editoria: Brasil) 

As matrias que antecedem o novo escndalo no Oramento da Uni白o, 
apontam para um Parlamento muito mais interessado em ampliar as verbas, para 

as emendas dos congressistas no Oramento da Unio, principalmente, verbas 

para emendas individuais, do que em tratar dos interesses da Na頭o como um 
todo. 

As emendas individuais sao tema de editoriais dos dois jornais. A Folha 

dedica espa9o para o assunto em trs editoriais. O primeiro editorial critica esta 

prtica, qualificando-a como sendo de interesse pessoal dos parlamentares e nao 

de interesse geral, e aponta a necessidade de modificar a forma de emendar o 
oramento da Uniao. 

"A quest台o das emendas individuais de parlamentares ao Oramento j白  
se tornou uma novela. E, se o escandalo dos an6es do Oramento foi o 
白pice trgico desse folhetim, ele prossegue, ainda trgico, mas com uma 
pitada de ironia. 

11 Obras paradas torram R$ 15 bi - autor: Ludlo Vaz; Olimpio Cruz Neto; Clientelismo pulveriza 
verbas da Unio - s/autor (Folha de Sao Paulo, 02/Jun/96, editoria: Brasil); Congresso n白o abre 
m奇o de emendas individuais - Estado de Sao Paulo, 30/Jul/96, autor: Mara Bergamaschi, editoria: 
Pol itica. 
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Da boca para fora muitos parlamentares defendem a utiliza'o das 
emendas de bancada (feitas por mais de 213 dos representantes de cada 
Estado), mas n白o se esquivam de bombardear a comiss白o de 
Oramento com pedidos individuais. 
Na 白  rea de transportes, comunicaゆes, ferrovias e portos, cuja verba 白  
de R$ 320 milh6es, foram apresentadas 1.118 emendas, no valor de R$ 
11 bilh6es. 
O sub-relator de infra-estrutura, deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), 
sofreu tantas press6es que simplesmente decidiu dividir a verba 
disponivel para estradas pelos congressistas. Resultado: cada 
parlamentar ter direito a R$ 200 mii, o suficiente apenas para a 
conserva,o de 2 km de estrada. 
Embora essa pulveriza,o dos recursos seja inadmissivel, a atitude de 
Felipe coloca de forma eloquente o ridiculo que se tornou a questo das 
emendas ao Oramento. 
O toque surrealista revela a urgente necessidade de proceder a 
altera96es na forma de emendar o Oramento. Aceitar apenas emendas 
de bancada ou chanceladas por uma legenda representativa talvez fosse 
uma forma de diminuir o carter paroquial e personalista das emendas 
individuais e garantir assim que os recursos fossem destinados a 
projetos de interesse mais geral. A novela do Oramento j白  ultrapassou 
os limites da paciencia humana e precisa chegar a um fim." (Novela sem 
fim - Folha de S台o Paulo, 27/Jan/96, s/autor, editoria: Opini白o, se9白o: 
Editoriaり  

O segundo editorial chama-se Os relatores da fama e, como o titulo 

expressa, trata da busca de notoriedade, por parte de congressistas, atrav6s das 

relatorias, e aponta para os problemas gerados por essa atitude. Ap6s citar os 

casos dos relatores das reformas da Previdencia e Administrativa, passa a tratar 

dos relatores do Oramento da Unio, exemplificando com o sub-relator de infra- 
estrutura. 

"... Por fim e o deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), sub-relator de infra- 
estrutura do Oramento da Uni台o de 96, que, oscilando entre a 
generosidade e a avareza, pretendia destinar 白  sua base eleitoral 37% 
das verbas para projetos defendidos por parlamentares e agora, para 
atender aos inomeros pedidos que disputam R$ 250 milh6es para 
emendas em projetos do DNER, decidiu fazer um rateio, restando 白  s 
propostas de cada congressista apenas R$ 200 mii, que mal permitem 
iniciar uma obra. 
As ditaduras prescindem do Legislativo. Mas nas democracias e ineg白vel 
que cabe a esse poder discutir os projetos do Executivo, e n白o aprov白- 
los automaticamente. E o que se espera dos parlamentares 
Como, porm, as inten加es contidas nas primeiras bravatas tm ficado 
muito aqu白m do que afinal se decide,e inevit白vel a impress白o de que se 
criam dificuldades apenas para dar aos parlamentares um oneroso poder 
sobre o governo." (Os relatores da fama - Folha de S白o Paulo, 
29/Jan/96, s/autor, editona: Opini白o, se,o: Editorial) 

O terceiro exemplo, presente na Folha, denomina-se Miopia parlamentar, 

e trata de uma critica do jornal tentativa do relator-geral do Oramento da Unio 

de aumentar os recursos destinados a s emendas de parlamentares 
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"O corte de R$ 1,1 bilh白o nas despesas de manuten戸o da maquina 
Administrativa efetuado pelo relator-geral do Oramento da Unio, 
deputado lber Ferreira (PFL-RN), para aumentar os recursos 
destinados a s emendas de parlamentares nao parece merecer acolhida. 
Ninau白m duvida de oue muitas das obras e oroietos DrODOStOS Delos 
congressistas sao ae tato importantes para as regioes em questao. t 
mais do que evidente que seria desejavel consertar todas as pontes da 
Transamaz6nica, assim como e 6 bvio que seria 6 timo irrigar todas as 
regi 6es 白  ridas do pais. 
Existe, contudo, algo que se convencionou chamar "prioridade" (do latim 
"prior", "o que vem em primeiro lugar"). E aqui fica mais do que claro que 
essas obras n含o s白o, salvo raras exce96es, prioritrias, sob a 6 tica do 
interesse geral da na頭o. 
N白o parece exagero afirmar que a estabiliza"o da moeda 白  at aqui o 
principal trunfo do governo Fernando Henrique Cardoso. Com  o fim do 
imposto inflacion白rio, as classes mais baixas conseguiram enfim uma 
melhor alimenta,o e at um certo poder de compra. E virtual consenso 
entre os economistas que o controle do dficit pロblico 6 um dos pr - 
requisitos para a manuten,o da infla弾o baixa. Ao tirar R$ 1,1 bilh白o da 
rubrica de despesas de manuten弾o e desvi-lo 'para outros fins, o 
Congresso pode estar dando a sua contribui頭o para tomar ainda mais 
dificil o controle do dficit; afinal, algumas das despesas de manuten9白o 
n白o podem ser simplesmente cortadas sob o risco de colocar o governo 
numa intolervel paralisia. Acabaro sendo realizadas e podero 
aumentar o d白ficit. E como a histria do cobertor curto. Puxa para um 
lado, falta do outro. 
A miopia de alguns congressistas n白o lhes permite ver o que 6 melhor 
para o pais, e eles insistem em suas velhas prticas de sobrepor o 
interesse pessoal (votos) aos reais anseios do pais (estabilidade). 
Essa atitude demonstra, mais uma vez, que as Reformas no campo 
pol itico, embora paralisadas, s白o to imp9rtantes quanto as 
econ6micas." (Miopia Paroquial - Folha de S白o Paulo, 13/Mar/96, 
s/autor, editoria: Opini白o, se頭o: Editorial) 

Os exemplos citados acima permitem algumas aporta如es. A posi9o 
assumida nos trs editoriais est claramente ligada a quela apontada pelas 

noticias divulgadas no jornal, de critica a s emendas individuais dos 

parlamentares, como interesses personalistas, beneficiando apenas redutos 

eleitorais, em troca de votos, e por alimentarem a indlstria de obras inacabadas 

A frase "a miopia de alguns congressistas n白o lhes permite ver o que6 

melhor para o pas, e eles insistem em suas velhas prticas de sobrepor o 

interesse pessoal (votos) aos reais anseios do pas (estabilidade)", que consta do 
terceiro editorial, 白  fundamental, pois sugere algumas posi96es do jornal frentea 
elabora「o do Oramento da Unio por parte do Congresso Nacional. As 
emendas individuais, de carter paroquial e personalista, sao velhas prticas 
(dando aqui a no頭o de tempo), que possuem um problema: sobrep6em o 

interesse pessoal do parlamentar ao interesse geral, os reais anseios do pas 
Duas defini96es ficam claras: o interesse pessoal dos congressistas 6 o voto, voto 
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para uma reelei9ao, para a elei●o a um novo cargo pロblico ou apoio a um 

candidato; o interesse geral 6 a estabilidade do pais, defendida pelo Executivo e 

tamb6m pelo jornal (que, segundo os editorialistas, gera um ganho para as 

classes baixas). Os interesses s白o contradit6rios, a existencia de um, impossibilita 

que o outro aconte9a. Logo, se alguns parlamentares m1opes nao defendem o 

interesse geral, estao, na busca de votos de seus currais eleitorais, se colocando 

contra as classes mais baixas da sociedade brasileira. 

Ao qualificativo defensores de interesses pessoais, por isso, m iopes,e 

somado um segundo: os parlamentares utilizam mal as verbas publicas. Ao 

realocar recursos para ampliar as verbas, com vistas a emendas paroquiais e 

personalistas, pulverizando as mesmas, acabam gerando a "indlstria de obras 

inacabadas", prejudicando nao apenas seus ejeitores, mas tamb6m a estabilidade 

do pais. 

Por fim, o interesse dos parlamentares em apresentar emendas 

individuais, que beneficiem seus redutos eleitorais, nao e irregular, nao 6 ilegal, 

antes disso, 白  uma questo moral. A (i)moralidade surge novamente como o 
sustent白culo da imprensa na constru頭o de um discurso de desqualifica頭o do 
Poder Legislativo. 

As rela96es apontadas, permitem aos editorialistas uma posi9o 

propositiva em rela9ao ao papel do Parlamento na elabora頭o do Oramento da 
Uni白o. No primeiro editorial, salientam a "urgente necessidade de proceder a 
altera如es na forma de emendar o Oramento"; no segundo, qualificam o Poder 

Legislativo como portador de um inegvel poder nas democracias, mas, ao 

mesmo tempo, composto de atores, que se constituem em "um oneroso poder 

sobre o governo"; no 自  ltimo texto, os editorialistas chamam aten頭o para a 

importncia de reformas polticas. Estes trs momentos apontam um processo 

evolutivo de critica e proposi9ao de mudan9as no sistema politico, 

particularmente, no Congresso Nacional. A razao para as proposi加es est白  
centrada no fato dos congressistas nao cumprirem suas fun96es (como deveriam, 

segundo os editorialistas) para acabar com as mazelas econ6micas e sociais do 
pais. 
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No jornal Estado h自  dois editoriais, tratando do tema emendas individuais 

dos parlamentares. O primeiro deles, critica as emendas, individuais e a forma de 

elabora頭o do Oramento da Uniao. 

"Os politicos descobriram nova frmula para o sucesso. Pela maneira 
como a adotaram, ela se mostra mais eficiente do que velhas promessas 
em campanhas e modernas tcnicas do marketing politico. O nome6 
simples: emenda. Longe de significar corre9白o de faltas ou defeitos, a 
palavra soa mais como sin6nimo de ast白cia ou produto quimico que tem 
resultado garantido quando colocado para reagir com o Oramento-Geral 
da Uni白o. O resultado toma forma de obras, s6 lembradas em tempos de 
reelei頭o. A subcomiss白o de infra-estrutura da Comiss含o do Oramento 
do Congresso Nacional, dona de R$ 250 milh6es, recebeu 1.032 
emendas - 47% dos trabalhos dos deputados interessados. 
principalmente, na constru,o de estradas. Na sede de qarantir novo 
manaato, eies aemonstraram haver perdido o senso dos limites. 
O relator da subcomiss白o de Saode ilustra bem esses personagens, que 
nao parecem notar os exageros cometidos. Para cumprir parte do 
prometido e ter em maos algo a apresentar como obra sua, o relator 
resolveu se garantir com todas as armas e condenou as metas dos seus 
concorrentes a mira da verba escassa. 
O deputado condicionou todas as emendas das bancadas dos partidos e 
outras individuais dos colegas 白  aprova頭o da Contribui,o Provis6ria 
sobre Movimenta弾o Financeira (CPMF), cuja aprova弾o ainda e uma 
inc6gnita, apesar de todos os esforos do presidente da Repロblica e da 
campanha do ministro da Saude. Assim, os deputados que sonharam em 
ter alguma emenda aprovada, e com ela a chance de assinar projetos no 
ano eleitoral, tero de formar uma torcida fan台tica pelo imposto. 
O relator, por sua vez, est protegido: vinculou suas prprias emendasa 
Contribui'o para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), uma 
fonte de receita que ja nao depende de aDrovac台o 

Os editorialistas passam, entao, a fazer a rela頭o entre emendas 

individuais e superfaturamento das obras publicas 

As emendas agem ainda em perfeita harmonia com 
superfaturamentos, um componente h白  muito conhecido no setor de 
obras pロblicas que, neste ano, deve receber R$ 1,7 bilhao... O relator da 
subcomiss白o de Saude e novamente exemplo: para acabar as obras de 
um hospital em Taquaru9u, em Mato Grosso do Sul, pediu R$ I milhao, 
quase cinco vezes mais do que previa o relatrio de obras inacabadas 
do Senado. Ao que parece, os politicos nem se importam mais em 
esconaer seus exageros. Parece que n白o percebem que essas aゆes 
sao..caaa vez mais claras aos olhos de quem est fora da disputa 
poiwca, mas tem o poder de decidir seu resultado." (Emenda, novo 
proauro quimico - estado de Sao Paulo, 30/Jan/96, s/autor, editoria 
rwtas, se9ao: ヒ  aitonaり  

No editorial, as emendas individuais dos parlamentares s白o qualificadas 

como frmula para o sucesso, sin6nimo de astcia ou produto qumico com 

resultado garantido. A raz白o para estes qualificativos est no interesse dos 

parlamentares: a reelei9ao. Como nos editoriais da Folha, as emendas individuais 

269 



sao sin6nimo de interesses pessoais dos congressistas, definidos na busca de 

votos. Se, na Folha, os parlamentares sao qualificados de miopes, por colocarem 

seu interesse a frente do interesse da Na9ao, neste editorial, pode-se dizer que 

eles tambem sao miopes, mas agora, por perderem "o senso dos limites" e "nem 

se importam mais em esconder seus exageros", em fun9ao dos vultosos numeros 

das verbas requeridas para as variadas obras. Sao miopes novamente, ao nao 

perceber, segundo os editorialistas, que os eleitores esto percebendo essas 

a96es e podem se manifestar desfavoravelmente em rela9ao aos parlamentares 

que as praticam. E possivel supor que o espa9o onde os eleitores encontram as 

informa96es, e por isso, veem com mais clareza as atividades de seus 

representantes,e a imprensa 

Por fim, uma ロ  ltima coloca頭o se faz necess白ria. Os editoriais dos dois 

jornais nao generalizam as prticas de apresenta頭o de emendas individuais a 

todos os membros do Congresso Nacional. Selecionam exemplos e exp6em 

alguns relatores ao crivo dos leitores e/ou eleitores, seja Por dividirem as verbas 

entre todos que prop6em emendas individuais, seja por dificultarem a aprova9o 

das emendas dos colegas, mas facilitarem a aprova9白o das suas 

O segundo editorial parte da lembran9a do caso dos an6es do oramento, 

da baixa produtividade da convoca頭o extraordin白ria do Congresso Nacional e da 
demiss白o do senador, Carlos Wilson, da Comissao Mista do Oramento, para 

discorrer sobre quest6es institucionais, nas quais o foco central : de quem 6 a 

responsabilidade de elabora頭o do oramento da Uniao? 

"... Desde que a Comiss白o Parlamentar de Inquerito do Oramento 
concluiu seus trabalhos - condenando "os an6es" - e o plenrio da 
camara ou do Senado absolveu por falta do qu6rum condenai6rio muitos 
congressistas denunciados pela CPI -, pretende-se eliminar do orocesso 
legislativo a chamada emenda individual, aquela pela qual o deDutado ou 
senador, atendendo aos reclamos de suas bases eleitorais, destina para 
esta ou aquela institui弾o esta ou aquela verba. V白rios relatores do 
Oramento, afora senadores e deputados de prestigio, pretenderam, 
anos seguidos, que as emendas fossem de bancadas - assim se 
eliminaria o clientelismo e haveria uma certa disciplina na distribuic白o 
das verbas oramentrias. Foram debalde seus esforos - o oeso dos 
interesses da maioria predominou sobre a racionalidade da oroDosic白oー  
Afinal, o fato de apresentar emenda e ve-la aprovada (mesmo rejeitada. 
n白o importa) 白  suficiente para que o congressista diga a suas bases ciue 
cumpriu seu mandato - e, se o dinheiro n台o for liberado,e por culpa do 
ministro do Planejamento de turno, que segura o dinheiro, apesar de 
consianado no Orcamento da tiniAn 
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A emenda de bancadas, se eliminaria esse tipo de clientelismo que 
apenas degrada a representa●o, daria ao mesmo tempo maior poder a s 
bancadas estaduais, quando n白o partid白rias, e obrigaria o Executivo a 
negociar com mais respeito aos membros do Congresso.... 

Ap6s esta critica a s emendas indMduais, os editorialistas passam a 

discorrer sobre a questao institucional: 

..A quest白o institucional, porm, n白o 白  essa. E mais delicada e de 
solu,o politicamente mais difcil. Trata-se, em poucas palavras, de 
saber para que serve o Oramento:e para definir as prioridades do 
Executivo (respondendo em 自  ltima instncia pelo governo do Pais), ou 
para atender a essas prioridades, mais os interesses clientelisticos ou 
paroquiais dos membros do Congresso Nacional, mediante suas 
emendas individuais? A quest白o6 relevante, porque houve anos em que 
emendas individuais aprovadas n白o foram incluidas no avulso remetido 
ao Executivo, e outras, que tinham sido rejeitadas, o foram. 
Por tudo isso,e necess白rio que o Oramento seja instrumento da 
politica, do programa e das prioridades do governo, representado pelo 
Executivo: o Legislativo elabora o prprio rol de despesas, o Judici白rio, 
idem, o Ministrio Pロblico, a mesma coisa. Apenas o Executivo responde 
(inclusive nas urnas) pela execu9白o de programas econ6micos, sociais, 
de infra-estrutura e de defesa nacional.E ele que sabe quais sao suas 
prioridades - e o julgamento delas cabe em primeiro lugar ao Congresso, 
que aprova o projeto de Oramento, e depois ao eleitorado, que rejeita 
ou n白o o partido que sustentou tais programas de governo e tais 
prioridades... 
A sugesto que aqui fica nao 白  dessas a animar o fervor patri6tico dos 
congressistas, que perderiam poder.E , no entanto, a ロ  nica capaz de 
fazer o Poder Executivo de fato respons白vel e de permitir ao Congresso 
que se dedique ao exame dos problemas nacionais e verifique se o 
Oramento do Executivo a eles responde." (Repensar o Oramento ー  
Estado de Sao Paulo, 24/Jul/96, s/autor, editoria: Notas, se弾o: editorial) 

Embora o ponto central seja a responsabilidade sobre o Oramento, os 

editorialistas escrevem sobre as emendas individuais. As mesmas sao apontadas 

como um "tipo de dilentelismo que apenas degrada a representa頭  o" onde os 
parlamentares aparecem novamente como defensores de seus interesses 

eleitorais. Segundo os editorialistas, nao importa aos parlamentares aprovar ou 
n白o a emenda, " suficiente para que o congressista diga a suas bases que 

cumpriu seu mandato". Como nos editoriais publicados anteriormente, as 

emendas individuais sao criticadas pela rela9ao que os parlamentares fazem 

delas, com seus interesses eleitorais, relegando a um segundo plano os 
interesses da Na頭o. 

Embora defendam as emendas de bancadas, que dariam "ao mesmo 

tempo maior poder a s bancadas estaduais, quando ndo partidrias, e obrigaria o 

Executivo a negociar com mais respeito aos membros do Congresso", posi9白o 
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similar aos editoriais do jornal concorrente, nao param por ai. Acreditam que a 

centralidade da discussao nao est nas emendas, mas na l6gica de 

funcionamento da elabora9ao do Oramento da Uniao.. O editorial tem car白ter 

propositivo, ao sugerir que a responsabilidade da elabora頭o do Oramento deve 

estar nas maos do Executivo, ao Congresso 6 relegado o papel de avaliar o 

cumprimento ou n白o da proposta do Planalto. 

Os editoriais dos dois jornais convergem para um ponto comum: a critica 

as emendas individuais propostas pelos parlamentares, apontando-as como 

prticas clientelistas. Estas noticias e editoriais j白  sao suficientes para desgastar a 

imagem dos membros do Parlamento, mas o tema adquire carter de pol6mica, 

quando o Or9amento da Uniao volta a enfrentar den白ncias de desvios de verbas, 

por parte de parlamentares. O caso dos sete an6es do oramento volta aos 

notici白rios. A Folha publica uma serie de matrias, relembrando o escandalo, 

divulgando as atividades atuais dos envolvidos e o andamento dos inqu6ritos12. O 
Estado n白o trata do caso isoladamente, mas relembra o escandalo em matrias 

que tratam da quest白o orament白ria13. 

O editorial Nas mdos da Justia, publicado pela Fotha, relembra o "caso 

dos an6es" e as medidas tomadas, pela Comissao Parlamentar de Inqu白rito (CPI) 

do Oramento, para puni-los. Mas seu ponto central o questionamento da 

posi頭o da Justi9a em rela9ao ao acontecimento, pois passados trs anos do 

inicio dos trabalhos da CPI, nenhum dos envolvidos no esquema foi condenado 

O fator mais interessante deste editorial 6 que sua publica9ao antecede a s novas 

denロncias de desvios no Oramento da Unio e vai ao encontro da prtica dos 

jornais de dar cobertura 白  elabora頭o e vota9ao do Oramento, tendo sempre 

presente os acontecimentos que levaram a instala頭o da CPI do Oramento de 

1993. Embora o editorial seja direcionado para o Poder Judicirio,6 interessante 

ler alguns de seus trechos. 

12 Para entender o caso: 'An6es' do Oramento continuam impunes - editoria: Primeira P白gina; 
Avestruzes; Malharia (slautor); Jo白o Alves vive recluso na Bahia ー  autor: Luiz Francisco; Apenas 
um 'an百o' foi autuado - autor: Daniela Pinheiro (l4IOut/96); Saiba o que foi a CPI do Oramento ー  
06/Dez/96. s/autor (Folha de Sao Paulo. editoria: Brasifl. 
13 Sao exemplos as noticias: Teotnio quer fim das emendas individuais - 23/Jul/96, autor: Rosa 
Costa e Mara Bergamaschi; Congresso n奇o abre m白o de emendas individuais - 30/Jul/96, autor: 
Mara Bergamaschi; Perigo no dique - 24/Nov/96, autor: Bartolomeu Rodrigues (Estado de S白o 
Paulo, editoria: Pol itica) 
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"As investiga中es sobre trfico de influencia na Comiss白o de Oramento 
do Conaresso Nacional, iniciadas em outubro de 93, apareceram como a 
segunda grande opera頭o para moralizar o servi9o pロblico no Brasil 
rec白m-redemocratizado. 
A primeira, que levou ao impeachment do presidente Fernando Collor de 

Mello. mostrou que at a improbidade no Poder Executivo poderia ser 
punida. Com  a CPI do Oramento, era a vez de mostrar ser possivel 
combater tamb白m irregularidades entre representantes do Legislativo.. 
A mem6ria dos brasileiros e sempre apontada como curta, o que 
facilitaria o reaparecimento de figuras Politicas envolvidas em 
escandalos como o da Comiss含o de Oramento do Congresso. Pois o 
qrande desafio da Justi9a e exatamente impedir que esse caso, assim 
somo outros inqueritos sobre mau uso do dinheiro pablico que possam 
aoarecer no futuro, seja esquecido sem que os culpados sejam punidos 
devidamente..." (Nas m癒os da Justia - Folha de S白o Paulo, I 5IOut/96, 
slautor, editoria: Opinio, se,o: Editorial) 

Sem dロvida, a lembran9a da CPI dos an6es, somada aas constantes 

matrias, criticando as emendas individuais e a denuncia de pedido de propina, 

por parte de um sub-relator, mudam a t6nica dos noticirios. A denuncia e a 

puni頭o do envolvido passam a dar o tom. 

6.2. Novo escandalo do Oramento 

A denロncia de pedido de propina, por parte do deputado federal, Pedrinho 

Abro (PTB-GO), sub-relator do Oramento, passa a ter centralidade nas noticias 

dos dois jornais. Informa96es sobre o novo escandalo do Or9amento so 

disputadas pelos jornais, que passam a tratar da possivel puni9ao do envolvido14 
bem como buscando rela加es entre o caso e a vota9白o da emenda da reelei弾o15 
A agress白o fsica de um deputado federal, do PTB, em defesa de seu colega 

Abro, no assessor do Ministrio do Meio Ambiente, de onde havia partido a 

14 Lobista confirmar pedido de propina ao depor - 07/Dez/96, autor: Jo白o Domingos; Sob o verde 
e o azul - 06/Dez/96, autor: Jos6 Casado, (Estado de Sao Paulo, editoria: Pol itica); Informa 戸o 
chega a governistas em festa - s/autor; Parlamentar nega pedido de comiss白o - autor: Lucio Vaz; 
Escndalo derruba deputado allado de FHC - s/autor; A9ude' maior que Guanabara - s/autor 
(06/Dez/96); Krause afirma que pediu prote頭o 白  PF - I l/Dez196, s/autor (Folha de S台o Paulo, 
editoria: Brasil); Precavido - s/autor; Para se defender, deputado faz acusa96es a ministro - autor: 
J. D. (IOIDez/96); C白mara abre hoje processo para cassar Abro - 12/Dez/96, autor: Cl白udia 
Carneiro; Maioria - 17/Jul/97; Aberto inqu6rito contra Abro - I 3/Dez/96; S/titulo - 24/Mai/97, 
sec白o: Joao R白oido: Inocncia - 22/Jul/97 (s/autor) (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 
15 -.ノーーーー二  ーI一一三一一」一‘」一  一一一I一：一＝一  ~ Krause ciesinclexa reeieiao - UuiUeziJb, autor: ticarcio Amarai; M anaa quem poae・・. - 
I O/Dez/96, autor: Cristiana Lobo; Governo consegue evitar CPI do Oramento - 12/Dez/96, s/autor 
(Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 

273 



denロncia, parece ser o acontecimento que polemiza, ainda mais, o caso 

Segundo as noticias, o mesmo deixa de ser um problema politico para se tornar 

um caso de policia. 

I'O Congresso voltou ao noticario policial com a denoncia de pedido 

Virou mes(PTB-PR),需篇o de potde defen鷺 depois quo colega A誌鰍
tado Pau
urrou um器ordeion 需

器摺：畿 do51D誘器驚隠I認皆謁.16'16 (Rapidez - Estado de 

Paralelamente aos noticirios sobre o andamento do caso Abro, sao 

publicadas matrias que apontam a possibilidade de irregularidades na Comissao 

Mista do Oramento: a denuncia de que o relator-geral da Comissao Mista do 

Oramento, senador Carlos Bezerra (PMDB-MT), superfaturou o valor destinado a 

uma obra, trouxe novos subsidios aos jornalistas para a divulga9ao de noticias de 

escandalos no Congresso Nacional. Al6m de informa96es sobre a investiga9白o do 

possivel superfaturamento17, os jornais publicam matrias sobre a rea頭o do 

Senado a investiga9白o'8. Aberto o flanco, denロncias de possiveis manipula加es 

de verbas e obras previstas no Oramento da Unio tomam as paginas dos 

jornais19. 

16 Demais matrias sobre o caso: Deputado se irrita e agride assessor de Krause com soco; 
Deputado se irrita e agride assessor de Krause com soco (05/Dez196, autor: Ct自udia Carneiro); 
Tucano ouviu de lobista denllncia contra Abro - 06/Dez196,autor: J.D. (Estado de S白o Paulo, 
editoria: Poltica); Deputado do PTB agride assessor de Krause - Folha de S白o Paulo, O6IDez/96, 
s/autor. editoria: Brasil. 
17 Deputado destinou verba para obra inexistente - Estado de S白o Paulo, 13/Dez196, s/autor, 
editoria: Poltica; Comisso pede que Congresso investigue relator - autor: Denise Madueno; 
Ricardo Amorim; O relatrio da comisso de sindicncia - slautor (Folha de S合o Paulo, 131Dez196, 
editoria: Brasil). 
18 ,、一一一一， 	一 了 	， h 	』． 	“ ーどenaao reage a investiga 9ao~siautor; Procurador decide apurar acusa卿o contra pe旭bista ー  
autor: Silvana De Freitas; Daniel Bramatti (Folha de S白o Paulo. 14/Dez196. editoria: Brasil). 19 一一一一l一一，一  , 	■”I h ー L.'epuraao ye priviiegio a senaaores - 1 3iUez/9b, s/autor; Governo pede verba para 134 obras 
sob suspeita - I 7IDezJ96, autor: S6nia Mossri; Fernando Godinho; Critrios causam polmica - 
I 8IDez/96, s/autor; 'Cardeais' do Oramento fazem controle da aplica戸o de verbas - 06/Dez196, 
autor: S6nia Mossn, editoria: Brasil; Comisso cria R$ 1,7 bilh白o para emendas eleitoreiras - autor: 
S6nia Mossri, editoria: Brasil; Abro 6 acusado de superfaturar obra - s/autor (08/Dez/96); 
Deputado quer verba fictcia em rodovias - 10/Dez/96, autor: S6nia Mossri; Comiss白o corta verba 
para obra suspeita - I 1/Dez/96, autor: S6nia Mossri; Tasso pressiona e a9ude vai ter verba ー  
12/Dez/96, s/autor; Relator aumenta recursos 'fictcios' - 08/Jan/97, autor: S6nia Mossri; Fernando 
Godinho; Parlamentares deixam de fiscalizar TCU - 10/Nov/97, autor: Frederico Vasconcelos 
(Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); Verba para a9ude mostra que manipula頭o 6 posslvel ー  
10/Dez196, autor: J. O.; Regras dificultam manipula頭o de verbas - autor: Jo台o Domingos; Relator 
da comiss白o sonha com ministrio - autor: K白ssia Caldeira (14/Dez/96); Lista-negra do TCU revela 
irregularidade em 113 obras - autor: Cl白udia Carneiro; Hospital de Itapipoca receberia R$ 2,6 
milh6es - autor: Jo白o Domingos; Ex-deputado "pianista" assume TCU - autor: Vannildo Mendes 
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A rea9ao do Congresso Nacional ao caso Abrao tamb6m 6 noticia. A 

preserva頭o da imagem do Poder Legislativo acelera o processo de puni9ao aos 

envolvidos. Segundo noticias, os lideres querem rapidamente punir o deputado 

acusado20, votar o Oramento da Unio21, buscando assim a preserva9ao de 

imagem da institui9白o22. A mat6ria abaixo est白  selecionada, como exemplo, por 

trazer informa96es sobre o "caso Abrao'I e as demais noticias do periodo 

"o Congresso est debaixo de fogo cruzado por causa do Orcamento 
し  erai cia uniao. AIem das denロncias de tentativa de extors白o, os 
pariamentares estariam criando uma verba ficticia de R$ 1.7 bilh白o cara 
distribuir entre suas emendas. 
O presidente do Senado, Jos白  Samey (PMDB-AP), em conversas com 
amigos, chega a dizer que est em curso uma campanha contra o Doder 
do Congresso de votar o Oramento. E que essa campanha teria origem 
em alguns setores do governo... 
Alguns parlamentares chegam a insinuar que o mesmo tipo de 
irregularidade encontrada no Congresso pode ocorrer no governo, 
quando 白  elaborada a proposta de Oramento 
Poder, pode. 一  Mas no momento a suspeita recai sobre um deoutado. 
Pedrinho Abro (PTB-GO), que teria tentado cobrar comiss白o de uma 
empreiteira. 
Na verdade, quando o assuntoe Oramento, governo e Congresso esto 
em debito com o pais. O governo sempre subestima as receitas oara 
reduzir as manobras dos parlamentares. O Congresso contra-ataca, 
aumenta a estimativa de receita e utiliza a verba extra para as emendas 
individuais... 
E uma grande encena,o. E quem perde 6 o pais, aue h白  muito n白o 
disp6e de um Oramento que reflita um projeto nacional." (Uma qrande 
encena頭o - Folha de S白o Paulo, I I/Dez/96, autor: Valdo Cruz, editoria 
nniniうn\ 

(16/Dez/96); Comisso mantm verba para obras suspeitas - autor: Cludia Carneiro; Denllncias 
provocam adiamento de vota9言o - autor: Cl白udia Carneiro e Jo白o Domingos (17/Dez/96); Relator 
vai cortar verbas de obras condenadas - 1 8/Dez196, autor: Jo白o Domingos; TCU considera obras 
regulares - l9IDez/96, autor: J. D.; Lista do TCU tem 38 obras irregulares - 201Dez196, autor: 
Vannildo Mendes (Estado de S白o Paulo. editoria: Pol itica'L 
20 ，一I一 ,一I一  一  一I,一一二  I 	一‘h, 	, 	． 	' ーー Looisra conrirmara pecticio de propina ao depor ー  Estado de Sao Paulo, 07IDez196, autor: Joo 
Domingos, editona: Poltica; Escndalo derruba deputado aliado de FHC - 06/Dez/96, s/autor; 
Para Samey, petebista deve ser cassado - s/autor; Llder do PFL diz que n白o faz presso - s/autor 
(07/Dez196) (Folha de S白o Paulo, editoria Brasil). H白  uma matria que chama aten弾o para o 
avan9o democrtico do pais com a rpida puni弾o do parlamentar, justificando-a na pressao da 
sociedade contra a corrup●o (Meninos ensinam adultos a ganhar dinheiro - Folha de S白o Paulo, 
0810ez196, autor: Gilberto Dimenstein, editoria: Mundo, se"o: Am白rica) e a publica弾o da 
manifesta9白o do Presidente da Rep白blica contra a corrup9台o (' preciso ser intolerante com a 
corrupく凄o' diz FHC - Folha de S白o Paulo, I lIDezI96. s/autor. editoria: Brasifl. 
21 Ldres aceleram vota頭o do Oramento ー  Estado de S白o Paulo, 10/12/96, autor: Ana Cristina 
Rosa e Cludia Carneiro, editoria: Politica; Vota頭o pode ocorrer at sexta - Folha de S白o Paulo, 
141Dez196, autor: S6nia Mossri. editoria: Brasil. 
22 '‘一ー一  一一一一 ‘一 	 ．  ー- uma grancte encena9ao - 1 1/Uez/9b, autor: Vaiclo Cruz, editoria: Opiniao; 'Ninguem sabe os 
critrios do Executivo二  diz Sarney - I 7/Dez196, autor: S6nia Mossri; Fernando God inho, editoria: 
Brasil (Folha de Sao Paulo) 
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O fim das emendas individuais dos parlamentares, a defesa de um novo 

formato para elabora9ao da pe9a orament白ria e de maior rigor nas puni96es dos 

infratores, sao vacinas anti-corrup頭o elencadas por especialistas, convidados a 

expor seus pensamentos no jornal Estado. O jornal busca subsidios, para a 

critica, fora do campo jornalistico. 

"Existem solu加es capazes de acabar com os escndalos na Comiss白o 
Mista de Oramento. O fim das emendas individuais de parlamentares, 
uma nova lei que discipline aprepara●o do Oramento e maior rigor nas 
puni如es s白o algumas das saidas apontadas por especialistas, polticos, 
empres白rios e representantes de entidades civis. Todos acham, porm, 
que isso depende mais da vontade poltica do governo e do Congresso 

que de frmulas juridicas 
dificil mudar, porque o sistema atual 白  lucrativo para o deputado e 

conveniente para o governo", explica o jurista Celso Bastos. Mas as 
solu96es existem. Bastos acha, por exemplo, que o fim das emendas 
individuais e o primeiro passo... 
Tambem para o segundo-coordenador-geral do Pensamento Nacional 
das Bases Empresariais (PNBE), Mario Ernesto Humberg, o fim das 
emendas individUais deve ser a primeira providencia. "E preciso acabar 

o deputado-despachante, que s6 se interessa em participar do 
mento para tentar incluir obras clientelistas que nada tem que ver 

com os interesses da Na,o", diz. 
Igual avalia9白o faz o professor de Direito Administrativo da PUC Adilson 
uaiian: ”ヒ  uma inaecencia, uma coisa medieval, o deputado destinar 
dinheiro do Oramento para onde ele quiser." Segundo ele, a distribui弾o 
das verbas deveria ser prerrogativa do Executivo, que escolheria as 
prioridades de acordo com a Lei de Diretrizes Oramentarias (LDO) e o 
Plano Plurianual... 
O ex-presidente do Centro Brasileiro de Anlise e Planejamento 
(Cebrap) e professor de sociologia da USP Francisco de Oliveira 
pondera, porm, que os deputados nao s白o os 自  nicos culpados. "Eles 
n白o s白o inocentes, mas 白  preciso lembrar que as empreiteiras e o 
Executivo tamb白m vivem uma rela,o promiscua", argumenta ele 
(Especialistas sugerem 'vacinas' anticorrup頭o - Estado de Sao Paulo, 
l7IDezJ96, autor: Silvio Bressan, editoria: Pol itica) 

As saidas apontadas pelos especialistas coincidem com aquelas 

defendidas pelos jornais em seus espa9os opinativos, como pode ser visto nos 

editoriais investigados, O editorial publicado pelo Estado trata da denancia 

anunciada pelo jornal O Globo. 鷺鷺鷺鷲薫繋 難鱗鷺鷲難‘ 
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esquema como o que existia a e poca do escandalo - este sim - dos 
"an 6es"... 
As lideran9as do Congresso sabem que esto pisando em terreno 
minado; que o ministro Krause nao teria tirado do nada a informa弾o da 
tentativa de extors白o, e os jornalistas de O Globo que entrevistaram 
Abraao e Pinheiro Landim nao poderiam ter inventado aquilo que foi 
publicado. Tudo isso configura um trabalho dificil para a comiss白o 
especial - que, note-se, n白oe Comiss台o Parlamentar de Inqu白rito e, n白o 
sendo, n含o tem os poderes de uma CPI. Nem mesmo o de intimar, com 
base no C6digo do Processo Penal, pessoas a depor... 

Os editorialistas passam a tratar da fun,o do Poder Legislativo na 

elabora9ao do Oramento-Geral da Uniao. 

O caso deve servir de exemplo para que se alterem h白bitos e para 
que se discuta com seriedade qual a fun,o que o Congresso deve ter 
na elabora●o do Oramento... 
Se houve ou n白o tentativa de extors白o 白  um caso policial, triste porque 
envolve um membro do Poder Legislativo. Ele se resolver no 白  mbito 
prprio. O que importa, pensando na imagem do Congresso Nacional e 
na necessidade de o Executivo realzar as "metas e prioridades" fixadas 
pelo Legislativo, 白  discutir se o ritual de vota,o do Oramento pode 
continuar o mesmo." (Li6es a tirar de um escndalo ー  Estado de S白o 
Paulo, 06/12/96, s/autor, editoria: Notas e informa96es, se,o: editorial) 

O editorial da Folha, chamado Corrup頭o no Oramento, embora em 

tamanho menor, tem semelhan9as com aquele publicado pelo Estado. 

"Uma nova denancia de corrup,o -seguida de vergonhosa agress白o por 
parte do deputado Paulo Cordeiro (PTB-PR) contra o chefe de gabinete 
do ministro do Meio Ambiente- volta a abalar o Congresso Nacional 
exatamente na 白  rea que mais inspira preocupa9白o quanto a ocorrencia 
de possiveis casos de corrup頭o: a Comiss白o de Oramento. 
O deputado Pedrinho Abro (PTB-GO), membro da comiss含o, teria 
exigido da empreiteira Andrade Gutierrez uma gratifica,o de 4% para 
manter no Oramento do prximo ano os recursos para as obras de 
constru9白o de uma barragem no Cear. Se confirmado, o fato seria a 
repeti'o de prticas tradicionais que historicamente macularam o poder 
pblico brasileiro. 
Trs anos se passaram desde a cria,o da CPI do Oramento para 
investigar o pagamento de propinas. Seis parlamentares tiveram seus 
mandatos cassados, quatro renunciaram, mas pouco foi realmente feito 
para evitar novos escndalos. 
A Comiss白o de Oramento continua sob o dominio de deputados e 
senadores que se especializaram no trmite dado a s verbas 
oramentrias. Contrariando o que a CPI recomendou ao seu final, 
parlamentares ainda podem apresentar isoladamente emendas a lei 
oramentria, e 白  praticamente nula a transparncia no trabalho da 
comissao. 
O Congresso tenta qualificar a acusa,o feita contra Pedrinho Abro, 
lider de seu partido na C合mara, como apenas um caso isolado. O 
presidente da Comiss白o de Oramento, deputado Sarney Filho (PFL- 
MA), apressou-se em afirmar que ela n白o 白  um balco de neg6cios 
Mas a denoncia contra o petebista revela a necessidade mais do que 
premente de se alterar o atual funcionamento da comiss白o. Enquanto um 
grupo reduzido de parlamentares continuar com plenos poderes sobre o 
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destino de grandes somas de dinheiro poblico, o Legislativo brasileiro 
seguir sendo um Poder marcado pela improbidade Administrativa, em 
que prevalecem os interesses pessoais de seus membros. (Corrup頭o 
no oramento ー  Folha de S白o Paulo, 07/Dez196, s/autor, editoria: 
Opini台o, se9白o: Editorial) 

A maior diferen9a entre os editoriais parece estar centrada no vulto que 

cada jornal d白  ao acontecimento. De um lado, o Estado trata a quest台o como um 

caso isolado, um caso de policia, diferenciando o mesmo, do escandalo 

protagonizado pelos an6es do oramento. Passa a discutir a questo institucional 

que considera relevante sobre o tema, j白  assinalado em editorial anterior: qual o 

papel do Legislativo na elabora9白o do Oramento Geral da Unio? A Folha, por 

outro lado, classifica o caso como corrup頭o e da e nfase a possibilidade de outras 

irregularidades na Comissao Mista, que tem papel central na formula9白o do 

Or9amento da Unio. Se estas parecem ser as diferen9as, as similaridades sao 

significativas. 

Os dois editoriais, que discorrem sobre a denuncia de pedido de propina, 

por parte do deputado federal Abro (PTB), ao representante da construtora 

Andrade Gutierrez, salientam a agressao entre um parlamentar e o assessor do 

Ministro do Meio Ambiente, fato este que, como bem colocaram os editorialistas 

do Estado, acrescentam ao caso um matiz exagerado de sensacionalismo e 

esc白ndalo. Os jornais passam a explicar o possivel desvio de verbas, a buscar 

semelhan9as e diferen9as com o caso que projetou a CPI do oramento em 1993 

A posi頭o do Congresso Nacional, de solucionar o problema o mais rapidamente 

poss ivel,e questionada bem como as reais possibilidades de puni9ao dos 

envolvidos. Outra similaridade est na posi9白o dos editorialistas dos diferentes 

jornais, eles acreditam que o fato demonstra a necessidade de altera96es na 

forma de elabora9白o do Oramento da Uniao, e na base de suas criticas est a 

permanencia do direito dos parlamentares de apresentarem emendas individuais, 

qualificadas como clientelistas ou paroquiais. Enquanto o Estado prop6e uma 

rediscussao do papel do Poder Legislativo na discussao e elabora9白o da pea 
oramentria, a Folha chama aten9ao para a necessidade de reformular a 

Comissao Mista do Oramento 

A Folha publica outros editoriais tratando da polmica. No primeiro deles, 

desqualifica a a9ao rpida do Congresso Nacional na puni9ao do deputado 
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federal envoMdo na nova denoncia. Segundo os editorialistas, esta rpida a9o 

nao sinaliza "um compromisso do legislativo federal com a moraliza頭o de suas 
atividades", mas... 

"... Na verdade, ocorreu nova tentativa dos parlamentares de evitar que 
um caso especfico viesse a provocar uma esp白cie de auditoria em 
procedimentos viciados do Congresso. Comprovada sua culpa, 
obviamente Abro deve ser punido com a cassa,o do mandato. Mas 
isso nao elimina a urgente necessidade de acabar com prticas imorais 
do Legislativo que, lamentavelmente, n白o esto restritas ao epis6dio em 
questo. 
Trabalha-se por um novo Brasil, com uma nova moeda e uma nova 
economia. Mas a Politica, infelizmente, n白o tem acompanhado os 
recentes ventos de mudan9a -o que 白  , em grande parte, culpa da prpria 
sociedade. Passam anos, mandatos, elei96es, e politicos brasileiros 
continuam sobrepondo seus interesses particulares -frequentemente 
esoorios- aos interesses nacionais... 
t extremamente penosa a constata9ao ae que a socieaaae orasiieira 
ainda tem de conviver com situa96es to vexatrias. Mesmo com 
grandes avan9os em outros setores, um Brasil realmente novo no campo 
politico s6 surgir quando os eleitores se compenetrarem da alta 
responsabilidade que envolve o ato de votar. Mas essa situa9白o, que 
somente poder ser alcan9ada com enormes esforos na 白  rea da 
educa9ao, n白o est sendo vislumbrada em um futuro prximo." (Polticos 
sem moral - Folha de Sao Paulo, 14/Dez/96, s/autor, editoria: Opinio, 
se頭o: Editorial) 

Este editorial permite algumas inferncias interessantes. Em primeiro 

lugar, para os editorialistas, a rpida rea9ao do Congresso Nacional em punir o 

envolvido no novo escandalo, nao 6 uma tentativa de moralizar o Poder 

Legislativo, ao contrrio, 白  uma tentativa de ocultar procedimentos viciados do 
Congresso. Com  isso, sugerem a existncia de outras prticas imorais no 

Legislativo, mas sem especificar ou exemplificar as demais prticas irregulares 

Salientam ainda que a politica nao tem acompanhado as boas mudan9as na 白  rea 
econ6mica. A responsabilidade, pela necessidade da sociedade conviver com 
situa如es to vexatrias, 白  depositada, pelos editorialistas, na prpria sociedade, 

mais especificamente nos eleitores. Os polticos sao qualificados como 

praticantes de atitudes imorais, vexat6rias, as quais sobrep6em interesses 

particulares aos nacionais. Os eleitores, ao escolher maus representantes, sao os 
respons白veis, por nao surgir um Brasil realmente novo no campo poltico, ao nao 

darem a devida importancia ao ato de votar. A raz白o para tal falta de importancia, 
segundo os editorialistas deixam entrever, est台  na (des)educa9白o da popula9ao 
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Outros dois editoriais, um, da Folha, e outro, do Estado, tratam das 

dificuldades de elabora頭o da pe9a orament白ria e tem em comum a critica de 

que o Or9amento 白  uma fic9ao, que nao condiz com os reais interesses do pais 

Os interesses do pais aparecem como contraponto aos interesses pessoais dos 

parlamentares, como ja foi visto anteriormente23 

As noticias sobre a puni9ao ao deputado federal envolvido em 

irregularidades, na elabora頭o do Oramento da Unio de 1997, continuam a 

aparecer nas edi96es dos dois jornais. Mas passam a vincular o julgamento 

politico do parlamentar a outros julgamentos, que tramitam no Congresso 

Nacional. Em virtude de o prximo capitulo tratar especificamente sobre os 

escandalos, envolvendo congressistas, optou-se por retomar o "caso Abro" no 

momento devido. 

Considera96es 功7ais 

Atgumas considera加es podem ser elencadas ap6s a investiga9ao dos 

dois pontos referentes a elabora頭o da pea or9amentaria, que destinar as 

verbas a serem investidas pelos trs poderes da Uni白o em 1997 

A estratgia de desqualifica頭o dos parlamentares se constr6i em torno 

da critica a s emendas individuais apresentadas ao Oramento da Unio. A 

constata9ao apontada no pr6prio relat6rio da CPI do Oramento, instalada em 

1993, de que estas emendas podem facilitar o surgimento de irregularidades, 

embasa os textos dos dois jornais. H白  homogeneidade entre a Folha e o Estado 
na constata9白o de que as emendas individuais permitem a prolifera頭o de 
pr白ticas clientelistas. As emendas individuais dos parlamentares aparecem como 

troca de favores, em que os parlamentares solicitam verbas e obras, para seus 

redutos eleitorais, esperando, em troca, votos dos eleitores. 

23Paralisia Pロblica - Folha de Sao Paulo, 20/Dez196, s/autor, editoria: Opinio, se頭o: Editorial; 
Oramento n白o contingenciado - Estado de S白o Paulo, 03/SeIJ97, s/autor, se,o: Editoriais. A 
Folha de S白o Paulo ainda publica um editorial criticando a inefic白cia do Tribunal de Contas da 
Uni白o (TCU) em evitar a corrup,o, ao n台o fiscalizar a administra弾o publica com a devida lisura: 
Pas Sem Fiscais - 17/Nov/97, s/autor, editoria: Opini白o, se,o: Editorial. 
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A solicita9白o de emendas individuais, mesmo que em busca de votos 

pelos parlamentares, para reelei9ao, elei9ao para novos cargos ou elei9ao de 

correligionrios, como apontam os jornais, nao se constitui, necessariamente, em 

uma irregularidade legal. Aparece muito mais como um posicionamento moral, no 

quadro em que se constitui o jogo politico, o jogo eleitoral, afinal, distribui9ao de 

verbas e obras sao utilizadas como propaganda n白o apenas por parlamentares, 

mas tamb6m por integrantes do Poder Executivo (fato nao questionado pelos 

jornalistas). O maximo que pode ser apontado 6 o desperdicio de dinheiro pablico, 

com a pulveriza9ao das verbas em pequenas obras, que acabam nao sendo 

realizadas. 

Na pr白tica, o que est em jogo, na estratgia dos jornais de 

desconstru9ao da imagem dos legisladores e de sua institui頭o,6 o contraponto 

que se cria entre interesses pessoais versus interesses da Na頭o: os deputados 

federais e senadores defendem seus interesses pessoais ou paroquiais (mesmo 

que saibam, como os jornalistas apontam, que estas obras nao possuem a menor 

chance de serem realizadas, contentam-se em apenas agradar ao seu pablico, 

quer dizer, seus eleitores), enquanto os jornalistas defendem, associados ao 

Executivo, os interesses da Na9台o, leia-se, a estabilidade como solu頭o dos 

problemas econ6micos e sociais. Assim, os parlamentares sao, em o ltima 

instancia, apontados como os culpados pela inviabilidade da racionaliza9ao da 

m白quina publica. A justificativa apontada pelos congressistas, de que os eleitores 

esperam de seus representantes este tipo de atitude de favorecimento a regi白o 

que deu origem a seus votos, nao 6 levada em considera頭o pelos jornalistas24. 

A publica●o da denoncia de irregularidade, envolvendo um parlamentar, 

na elabora頭o da pe9a oramentaria, apenas contribui para a amplia9ao das 

criticas nos jornais. Se no periodo anterior ao escandalo, a critica est白  centrada 

no carter de interesse eleitoral (ou pessoal) que os parlamentares dao a s 

emendas do Oramento, ap6s a denロncia, os jornais deixam de sugerir possiveis 

irregularidades, para afirmar, com base no caso isolado, que existe um nomero 

significativo de irregularidades no Congresso Nacional. O descrdito na institui9ao 

24 Ao se ater as propagandas de candidatos ao cargos legislativos federais e as manifesta96es de 
eleitores na elei9白o de 2002,e possivel notar uma afinidade entre as reivindica96es por parte dos 
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passa a ser estampado nas manchetes. Os editoriais passam a ser propositivos, 

exigindo modifica96es na forma de elabora9ao do Or9amento-Geral da Unio 

Nem todos os parlamentares solicitam emendas individuais, assim como6 

possivel crer que nem todas as emendas tratem apenas de uma forma de 

propaganda eleitoral. 

Como foi visto, h白  uma massiva publica9白o de matrias, criticando as 

emendas individuais dos parlamentares, (des)qualificando-as como emendas 

paro quiais, sin6nimo de astcia, de produto qumico com resultado garantido, de 

frmula para o sucesso, de indlstria de obras inacabadas, de tipo de clientelismo 

que degrada a representa頭o, que tm como base interesses pessoais, paroquias 

ou eleitorais dos parlamentares, ao solicit白-las, em busca de votos em seus 

currais ou redutos eleitorais. O mesmo ocorre quando o tema 白  a denuncia de 

pedido de propina, realizado por um deputado federal, gerando a posi9ao de 

descrdito, por parte dos jornalistas, de que a tentativa do Congresso Nacional, 

de julgar e punir o parlamentar, seja o inicio da moraliza9ao da institui頭o, a 

leitura 6 outra, apenas uma rea頭o corporativa, uma tentativa de ocultar inロmeras 

outras irregularidades. Os dois pontos somados levam a um fim comum: est 

questionada a legitimidade do Poder Legislativo em definir onde sero investidas 

as verbas do Oramento. 

eleitores de solu9台o para problemas locais e as propostas dos candidatos de representarem uma 
dada regi白o. 
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VII. Reforma Poltica: os escndalos parlamentares 

Durante o periodo do primeiro mandato do Presidente da Repロblica, 

Fernando Henrique Cardoso, o Poder Legislativo passou por uma serie de 

denoncias de condutas inadequadas, por parte de parlamentares, em rela9ao ao 

tratamento da coisa publica. Sao denoncias de desvios de verbas, de venda de 

votos, de nepotismo, de uso indevido da maquina pロblica (gastos com assessores 

e reformas de prdios), de cobran9as de propinas, de deputados que votam no 

lugar de outro (pianistas), de viagens de congressistas, pagas por empresas, e, 

at白  mesmo, pol6micas externas ao mandato, como o desabamento do prdio 

construido por um congressista (edifcio Palace Il no Rio de Janeiro) 

O Congresso Nacional nao ficou imune a s informa加es sobre escandalos1 

publicadas na imprensa. Reagiu, defendendo a institui9台o, atrav6s de declara96es 

publicas, de seus lideres, ou instaurando processos de julgamento e puni頭o dos 
parlamentares envolvidos em atitudes espurias. Embora muitas das denロncias 

nao tenham sido comprovadas ou nao tenham gerado processos administrativos, 

todas, independente dos resultados a que chegaram, projetaram o desgaste da 

institui9台o legislativa e serviram, conjuntamente, de suporte, para a discuss白o da 

necessidade de uma reforma poltica centrada, basicamente, em modifica96es do 

sistema partid白rio e na reformula9ao da regra de imunidade parlamentar 

Este capitulo tem como proposta descrever um conjunto de den自ncias e 

buscar as rela96es possiveis entre as mesmas e os debates em torno da reforma 

poltica. Para cumprir este intento, est白o selecionados alguns escandalos 

noticiados pela imprensa bem como matrias e editoriais, que tratam de 

mudan9as nas regras de funcionamento das Casas Parlamentares 

Em fun頭o da diversidade de temas polemicos, apontados nos jornais, e 

da tendencia do senso comum de tratar qualquer ato imoral ou ilegal como 

sin6nimo de corrup●o, optou-se por definir esta no頭o. Corrup9ao, neste 
trabalho, 白  compreendido como: 

1 Sempre que a palavra escandalo aparecer no texto desse trabalho deve ser compreendida com 
a defini9白o exposta no dicion白rio Aurlio: "grave acontecimento que abala a opinio pdblica" 
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'’一． .o fen6meno pelo qual um funcion白rio pロblico 白  levado a agir de modo 
diverso dos padres normativos do sistema, favorecendo interesses 
particulares em troca de recompensa. Corrupto e , portanto, o 
comportamento ilegal de quem desempenha um papel na estrutura 
estatal... 
A cOrruDc白o e considerada em termos de leqalidade e ileaalidade e nao 
ae moraiiaaae e tmorauaaae... ヒ  um moao ae tntiuir nas aecisoes 
poblicas que fere no i ntimo o prprio sistema... De fato, este tipo de 
Drivilaio de influencia ... conduz ao desaaste do mais imoortante dos 
‘一一一ー二一一  一に  一！ーエー．一一一 r一一”工＝一一，  一 “ ．一，ーーコにーと工一一I一  ”2 recursos ao sistema jpoiiticoj, sua iegitimiaaae:ー  

Ao aceitar a divisao, presente no Dicion白rio de Poltica, de que ha trs 

tipos de corrup頭o (a prtica do suborno, do nepotismo3 e do peculato4), grande 

parte das noticias publicadas na midia impressa, sobre irregularidades no Poder 

Legislativo, nao tratam de corrup頭o nos termos descritos acima. Sao casos 

isolados de m白‘ conduta de parlamentares ou da institui9ao no tratamento da coisa 

pblica, ligados, antes, a um comportamento de carter (i)moral dos mesmos, do 

que a um comportamento (i)legal. 

O capitulo esta dividido em trs momentos: 

7.1. Os escndalos como argumento para a reforma poltica - descreve as 

denuncias de irregularidades, envolvendo parlamentares ou a institui頭o a que 

pertencem, dividindo-as em irregularidade legais e morais. Os editoriais 

publicados pelos jornais exemplificam a forma de tratamento dada pelos 

jornalistas. Inicia-se a rela9ao entre os escndalos e a reforma poltica 

7.2. 0 caso Brgido - investiga as matrias que informam sobre a denロncia de 

falta de decoro parlamentar, por parte do deputado federal, relacionando-as com 

as mat6rias que tratam da reforma politica 

7.3. O caso Naya - as noticias sobre o caso sao descritas. E investigada a rela9ao 

entre as denancias de irregularidades, envolvendo parlamentares. 7.3.1. A rea頭o 

dos leitores ao caso Naya- as cartas dos leitores, que tratam do escandalo 

2 BOBBIO, N. , MATTEUCI, N. e PASQUINO, G. Dicion白rio de Poltica. Braslia: Editora da UnB
1995. 

3pa禦農器謝龍蕊需器驚轟 empremento器欝os publicos baseado nas rela96es de 
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7.1. Os escandalos como argumento para a reforma poltica 

H白  uma oscila頭o nos jornais entre informa96es de escndalos de carter 

moral e de car自ter legal. Como j白  foi dito, h自  um nロmero significativo de suspeitas 

de irregularidades, praticadas por parlamentares ou pela institui9ao, publicadas 

pela imprensa. Apenas dois casos foram selecionados para an白lise mais 

detalhada, os demais serao apenas descritos. Casos pol6micos, ligados a 

parlamentares, geram interesse dos jornalistas e publica9含o de editoriais. Em 
fun「o do nmero significativo de editoriais, utilizar-se- os mesmos para 

exemplificar como os jornais percebem os acontecimentos e as den自ncias. 

Os pequenos escandalos, de carater moral, tratam, praticamente, de 

como o dinheiro pablEco 6 investido, pelo Congresso Nacional, e dos beneficios 

que os parlamentares tm em fun頭o do cargo que exercem. H白  noticias sobre 

gastos efetuados pelas duas Casas Parlamentares. O Senadoe denunciado por 

utilizar em torno de R$ 1,9 mil na compra de carros novos para uso dos 

senadores5. A Camara de Deputados sao dedicadas matrias sobre: gastos com 

reformas nos apartamentos funcionais dos deputados; verbas para publicidade na 

TV; viagens de parlamentares; uso de servidor, pago pela Casa, para atividades 

particulares; instala頭o de novo painel de vota9ao; aumento de verbas de 

gabinetes6. O exemplo selecionado e o editorial da Folha sobre o gasto com 

autom6veis feito pelo Senado 

醤篠播篇器e valores, mas decompra de autom器開誤謂器窯，農器  
de ser uma burla 白  lei e, pior, a uma lei que foi aprovada pela prpria

Casa. 

A Lei de Diretrizes Oramentarias (LDO), datada de 25 de junho de 
1995,e especifica ao afirmar que apenas em casos excepcionais, como 

4 Desvio ou aDrooriac白o de dinheiro Dロblico oara uso Drivado. 
5 A ！一一‘一一，一  一二一Iー ンーーー 二  ー A tonte cio problema - autor e se9ao: Janto De (-reitas; S arney ye campanna cornra o uongresso 
ー  autor: Raquel Ulh6a (editoria: Brasil); Senado Motorizado - s/autor, editoria: Opini白o, se9白o: 
Editorial (Folha de S白o Paulo. 04/Abr/96. 
6 一一一一ー’一，一  一一一‘一  r、~、  ‘I、  ，,・  一！IL型ーー  ユ ー ノ、で ー一一ー一  vDecora9ao custa f$ 1CI,b milhoes a Uamara - O31AbrI96, s/autor; Viagens oticiais garantem 
turismo parlamentar - I 3/Abr/96, autor: Jo白o Domingos; Verba para gabinetes aumenta 100% - 
Estado, s/autor, 21/Fev/97; Na onda - 06/Mar/97, s/autor (Estado: editoria: Politica); Moradia de 
deputado receber R$ 12,2 mi; Congressistas vo passar seis dias na Turquia - (lOIAbrI96, 
s/autor); Cmara quer fazer publicidade na TV - 13/Jun/96, autor: Marta Salomon; Deputado pode 
usar servidor em casa - 03/Dez/96, s/autor; Congresso paga servidores de 4 partidos - 21/Jan/97, 
autor: Lucio Vaz; Camara gasta R$ 2 mi com novo painel - 08/Fev/97, autor: Ricardo Amorim 
(Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil). 
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器gresso,uindo-se農曹闘畿itose s認器鷺 de veculos de representao 
Ainda assim o Senado decidiu adquirir 87 veiculos, entre Vectras e 
I empras, asegando, candidamente, que n白o sero veiculos de 
representa9ao, mas apenas de servi9o. Note-se que foram comprados 
oi carros para prestar, segundo se alega, servi9os, excluidos os de 
transporte pessoal para os 81 senadores. 
Fazem assim sentido as suspeitas do deputado Auausto Carvalho (PP-一  
DE) de que, na verdade, os veiculos ficaro a disposi弾o dos senadores. 
no que constituiria uma agressao grosseira e frontal lei que foi por e s 
mesmos aprovada. 
As suspeitas se reforam quando se considera aue Vectras e Temnrs 
no so os modelos mais indicados como utilitrios (reallz2co'de 
servi9os), mas sao largamente utilizados no transDorte de Dessog 
O Senado deve uma explica頭o convincente a sociedade,'sobnnscn rip 

desmoralizE evidente認nda mais anem toda I‘怒需窓窓鷲 do Legislativnr tnr1n - 三 brasileiro.vfmr,+ 
por isso que existem san96es previstas Dara os infrotnrs-『  maミ  
daqueles que legislam, o ninimo que se e spera. at n云ra manter 
deco旦曳9叩o, 白  que nao burlem a leqisla弾o Dor meio de desr品aる  
pueris, para dizer o menos." (Senado Motoriiado- Folha de S言o Paulc 
04/Abr/96, s/autor, editoria: Opinio, se頭o: Editorial) 

A suspeita de um deputado federal, de que a verba foi gasta para uso 

indevido, 6 assumida pelo jornal, que gera matrias e, at mesmo, um editorial 

sobre o caso, sem que se tenha comprovada a irregularidade 

Al6m das noticias sobre gastos, h白  divulga9ao de informa頭es sobre as 
viagens de parlamentares pagas por empresas7; a rela9白o entre os congressistas 
e as concess6es de rdio e televiso8; a existencia de prticas de fisioloqismo e 
ae lobbies口, entre outras denロncias10. Os dois exemplos selecionados sao 
editoriais publicados pelo Estado. O primeiro trata de uma viagem paga a 

parlamentares pela empresa que produz o refrigerante Coca-cola 

7 O vo-cola da felicidade - Estado de S白o Paulo, 18/Jul/96, s/autor, editoria: Notas, se9ao: 
Editorial; Parlamentares vo 白  Europa custeados por seguradoras - 08/Fev197, autor: LudIo Vaz; 
Daniela Pinheiro; Associa夢o paga viagem de deputados - 18/Mar/97, s/autor (Folha de S白o 

auto, editoria: Brasil). 
Projeto d concess6es de TV a cabo de gra9a - 14/Ago/96, autor: Mara Bergamaschi; Governo 

retorna distribui 白o de rdios e TVs - O8ISet/96, autor: Gustavo Paul (editoria: Poltica); Quase 
uma revolu戸o- 09/Set/96, s/autor, editoria: Notas, se弾o: Editorial (Estado de Sao Paulo); 
C白mara vota concess言o de 52 TVS pagas - Folha de Sao Paulo, 2310ut/96, autor: Elvira Lobato, 
editoria: Brasil. 
9 Privatizaco vai acabar com cargo disputado por polticos - Folha de S白o Paulo, 22/Dez196, 
autor: Lucia Vaz, editoria: Caderno Especial; A regulamenta頭o do lobby - Estado de S台o Paulo, 

/Mar/97. autor: Bartolomeu Rodriques, editoria: Politica 
Apontador tem ponto na Cama,a - autor: V. M., editoria: Cidades; O reinado republicano do 

provis6rio - editoria: Notas, se9ao: Editorial (131Abr196); Nunca mais Feijo com couve一  - 15/Abr196, 
autor: Antonio Carlos Pereira, editoria: Politica (Estado de S白o Paulo); Seguran9as s白o acusados 
de tortura - Folha de S白o Paulo, 06/Jul/96, autor: Denise Madueho, editoria: Brasil 
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"... Ari ieIc3c ru ze n含o entf,ndem nnr n . IP dロr、  -Iセ, - - - 。。hっ  .ハr,、一～一一  -一一ー  …‘ 、”“、ー～。 M、ハン  itロvc I II. ニ  HUeIII puiq ue ueputaaos e senaaores Drecisam 
Ser ConvenCIdoS .-i-. .. ., n恰 .._._.... dn nrnバII十ハ，,"”，、Iど，，一”一 “ 、，一一  -一一  ー！、～''~“、一’"vo '.4ロ，  VdIILd9ピFJb co proauto, uma vez que as vendas 

'Srrem. entendem muitn IllPnngコindっ  - -r -w,c、つに rz~rz、一一一L、一‘一一一I一一一ー一  γvvで’'！、ン  it矛‘'ucui IIiUILO uleilus a inua por que Zb representantes do oovo 
nrSiieirr deVeIll Ser I,- ,2.J...... コ  A十I--十コ  ロr,, vAハ。  Hハ  ～；ー一；ー一  一にー一了’ーv”で～． 、ハン vロ世 JcI Icvロ  UUり  d tuarita, em voos ae primeira classe. 
msoeaaaos err, hot& Cin '-'~--t--'-- コ rnnvi＋ロ  HハrハrY、iiA ハにー一；一一へ．‘' 二γーI二二二で～。し“I“、ハくニ'o しII It.U~tプbtI Cids,a convite aoしomite Oumpico Pr6ー  
KlO Z UU4, n'aS deSDeSaS Daoas D創月  p.----J -I- rロfrir，ロrつh＋ど，  どーー～ ''"’ー“’ 、‘、～ド、‘パ’c‘ロ JaSQo Pc Id じlilpiピsa- ue remqerante... 
:omr trvlruo OS COn加bIIintRR hrコにiI --rn- -っh凸n, ー 一、  I、一一ーー～．一  ‘" ーv…v ツ、～、Jvo しv ,u iuuii ILピ5 urasiieIros saDem, o Conaresso foi 

(flflvO'arir e trotrdinaiaIll-.n4. 円  n ..L . 	 ”、～、＋ど，一一ニ  一ーーに  ー…ーー～、‘ ILi'4Ji'4iiIQItQItIcIILC, d じ  us&u regimentaimente caro. DOraue. 
r'r%mr 「eDete Serlln！・e n nrPRidロnい  Hっ  p凸hI与hル、一  一  Dー．ー：I.ー二二一一 ’一二  ーで’‘、J ～γロと。c」 IIPIt= o pwsIuente aa K epuDiica, o Brasil Drecisa ser 
rtorrporlr. Exa伯mente nnr ---nnコI-つ -eパム  -、.凸内，に， ,、 r一I一‘ージ‘一ー一‘一二一  ～】v’了’ツγ竺．‘ー入ロタImニ“‘ロ Poi Ibb u causa especie que o relator da reforma 
ar1mlnI Strti;o.deDutado Mn -...;...-Frコnf、n Hハ  , MI、ロ N一 b；一 ‘一 I一一一＝二  ：了ジ二～、’r…γ ’ 、～ド？“ユ、ハノ  IVtUIcIId ridricu, ou riviub ao l<io ae Janeiro. 
T mPem terF',' aC -i4.- 4n n nnnvi十凸  nつrつ  ハ ‘IAr、～、I一  H一  ‘hIニ“I一』一  I～ご  r’…～'''‘、j'“竺clとFI“コuU o convite para o voo-cola cia felicidade. Para 
quem, como S. Ex.. tar' rsist'」 2tndユにコく nr口ee六。  - ．、。1一右一、“ニ二にに？,,：ージー  γ‘’プ～フ  “'"'I.'., ‘ロo'ouu a'Uudbis pressoes peio Tim da 
e srsriIiriavie ,1r 和nCiOnaIismn n .',ii:_ ,. h i_ - -っ  ‘ 。hr 一一‘ムーlー、一一二二  ー‘“ーー”ツγー一  “、J'u『 ’しI、ノIIロlIoIIIU puunuo, cneqa a ser estranha essa 
cOncordancia,,. 
Nesse caso, todos os limites do bom senso Darecem ter sIrio rornridr\ 
黒「喪鷺da reforma administrativa, de auem se esoerava rio-I-- 	 証m 姦 
豊serieda喪！ ,V?ndo~se ern conね o assun --c _ rlevando-se em conta o assunto com otie lieI ジ  nrrtri tm, 
desconversar: "Nao sei se conseguirei viajar".1 Ora,quaid6マgsar 
讐讐豊翌o essencial de um deputado 一 ex-governa 面  rei可Estado, 
conりecedor portanto do que est em jogo~n師os虜gde rei諾嵩各  【喪聖色9gtamanha importnciaつ  o 向d6 epi6i露「ig両らデ茎h蒔
璽讐慧「門co:, o vo-co/a ou a viabilidade fl品nce落お姦論姦誌 iento da 
B9p,bli99no prximo anoつ ’'P Vo-co/a da厄licir*4d てビ編おお§器  
Paulo, 18/Jul/96, s/autor, editoria: Notas, se頭o:1 Editorial) 

A questao nao chega a ser uma irregularidade, mas 6 apontada como um 

escndalo moral: parlamentares aceitam uma viagem paga por uma empresa 

(multinacional), no momento em que deveriam estar reformando o paIs (carente 

de mudan9as) e para o qual esto recebendo salrios extras 

O segundo editorial tem como tema as concess6es de r白dio e TV, tema 
sempre polmico. Os editorialistas salientam que o sistema brasileiro de 

radiodifusao passar por altera96es profundas com modifica96es no formato das 

concess6es. Ap6s afirmar a disposi9ao do Poder Executivo de abrir mao da 
distribui9白o de concess6es, questionam a posi9ao do Congresso Nacional 

:';,とぎ聖ciada mudan9a de critrios coloca o co ngresso c'b a 
!！烈熱！二豊op！璽o p,blica, que estar at命E p5ra a品ミデse p誌  
99ntar com ele para um esfo叩o de reaenera頭よお nosお義5討篇る  polIticos. De タto, pouco adiantar o Executiマo eiisnn雨gg嘉読品gI Illais  tentコn n -I- ___ m .or~，、  .，ー一～  --二二 二でー『～'vー γ ！ "4'-, '''QtO O LじIILd1dO ue nr mIar aI - I--g gP ,.n -ハnnrロ  -eh hハr“一‘；ー一．．一nー  一一一 一, L .ー ニー  で二’一'4. ”、一」  '4, , ttj#O Oc 」 I‘ノしuliqiesso uerstsiir a valha 
mental,aacje clientel istica. E nraciso n o 白に  ,,, t 、。r "ti 
§竺喪9 9laramente (art・ 49. XII) aue 6 d‘品品e 器  

8o讐讐 ’apreciar os atos de coness証 an品 品読読誌  
de emissoras de rdio e televis白o". - S可velhos hbitos i' i品 ご； 
豊讐黒 門 叩tados e senadores, os critrios t 品cns ‘篇

testados e P0 讐一,transformar a nronnst ri可iimo mI, rir'- 
讐Ie竺Instrumento de manobra e ba -讐Ie竺Instrumento de manobra e ba a  -ical em instrumento de manobra e baraanha politir.a A eivi de So 

l9 ご 豊a crer 二」ustifica-se mais em reI 6so (onrt篇or ri誌器  
EXecutNo o EXec NO,se9uramen , tem' -y-- 「る  '4.Executivo, O Executivo, seguramente, tem a mesma preocupaミ o nose 
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tanto 	assim que os novos critrios valem daqui para a frente: o
passado passado! 

欝麟難鷲 

鱒難難纏  

Os dois editoriais do Estado possuem em comum a vis白o positiva do 

Poder Executivo e, negativa do Legislativo. Em rela頭o a s concess6es de rdio e 

televis白o, a simples disposi頭o do Executivo de abrir mao das concess6es 6 vista 

com positividade. A posi9白o do Congresso Nacional duvidosa. As justificativas, 

para a dロvidas, estao baseadas em matrias publicadas pelo prprio jornal, que 

demonstrariam o interesse dos parlamentares em velhas prticas, de manobra e 

barganha poltica, em outras palavras, nos beneficios polticos de que podem 

usufruir enquanto detentores de um canal de televis白o ou r白dio. Importa ainda 

destacar que, ao afirmarem que as concess6es serao, a partir de agora, dadas "a 

homens do ramo e com visdo empresarial", os editorialistas estao sugerindo que 

estas nao sao caracteristicas de polticos, a estes somente importa "consolidar 

uma base poltica de apoio". 

Entre as denロncias de irregularidades legais, de corrup,o, sao 

noticiados o envolvimento de parlamentares em superfaturamento de empresa 

estatal; a remessa de d6lares ao exterior11 e dois grandes escandalos: a den白ncia 

de cobran9a de propina, em concessao de r白dio,12 e de compra de votos na 

1l Deputado do PR 6 acusado de superfaturar compras de estatal - 1O/Dez/96, autor: MOnica 
Santanna; BC condena deputado a pagar R$ 6 mi - 27/Jun/97, autor: Frederico Vasconcelos 
(Folha de S白o Paulo. editoria: BrasiD. 
12 Esta tpico tem centralidade na Fotha pois o jornal 白  o autor da denロncia. Grava戸es 
comprovam a頭o de lobistas; Revelado esquema paralelo de venda de FM (autor: Elvira Lobato; 
Josias De Souza); Motta diz que 6 'quadrilha7 Veja como foi realizada a investiga9白o; Uma 
concess白o de FM sai por at; O Ministrio das Comunica96es est para liberar (s/autor); 
Operadora do esquema quer fundar partido - autor: William Fran9a (201Dez196); Cmara decide 
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vota9ao da emenda da reelei9白o13. N白o faltam, por parte da imprensa, matrias 
questionando a aus6ncia -de puni如es aos parlamentares envolvidos em 
irregularidades'4, O exemplo escolhido e um editorial da Folha, que tem como 
tema a den自ncia sobre irregularidades nas concess6es de rdio 

"A revela弾o feita ontem por esta Folha de que existe um com6rcio ileciai 
ae concess6es de r dios 白  grave e exige uma seria e detalha' 1a Investi

ga9ao no setor. Independentemente de esse esquema envolver ou 
nao airetamente membros do Executivo ou do Legislativo, est claro au 
circulam livremente dentro da administra9白o pblica Dessoasー  au ne

g
ociam. benesses conse

q
uentes de sua 

proximidade com o DOder ’ー  ー  
oflhirmado junto a vrios de seus participantes, que tiveram suas 

aeara99es gravadas, o esquema sugere que existem ramificac6es．ーnn conhirmaclas, dentro do prprio Ministrio das Comunicaces. - ー  ー  ー  ’ ーー  

Mas sao tortes os indicios de participa9白o de Delo menos um 
representante do Legislativo, o deputado federal Jo白o Jensen (PPB-PR' ヒrn ConVerSa 旭lef6nica nrコ  .-J- - -! -h”十。Hハーーh右ーー～．ー．一、ー  二二ニノ’ 二二門’',’と～q‘そ三I?"Iザ  J1dvdua, o oeputaao contirmou aue o cnntatn 
corn, a intermedi白ria Naura Beatriz Severo, sua assessra, aarantiri2 
privilegios na disputa por concess6es de rdios. Devido ao teor desii 
aeclara es, o deputado deve ser alvo de investiqaco. Seconflrmith 
sua participa9'o, Jensen deve ser punido, ate mesmo corn a Cassaco 
ae seu mandato. 
Pode no ser surpreendente, mas 白  veroonhoso par o pais o fato de 
amg鷲I製！arem dentro do Congresso e"do蔵気tivo p姦藤品ン篇  
utilizam de sua posi弾o para vender facilidadesー  
As concesses para rdio e televis白o est言n prevists para se remcl' 
魯
「豊cidas por meio de concorrncias DblichぐA 茄  r品rreばぎ 
鷺登eI.ー烈！曳や！ ,preciso aue esse nroc議n詞  fr葺誌磁 e 
esteja distante de suspeitas de Irre9uI'naa扉る16詳こa旨罵姦誌応  
incio, des盟,I！烈些竺p伯誓asesβb{!a ------. i轟  ... 4 ylizado por prticas esprias que insistem ms姦  lojar,I /#-. 	 篇 
豊！vi8o pblico’コ9om6rcio Eserio"FoIh'de§証Paulo.ー  21/5易蓄‘ 
s/autor, editoria: Opini白o, se,o Editorial) 

A den自ncia levada a efeito pelo jornal aponta possiveis irregularidades na 

concessao de rdio, envolvendo dois poderes da Unio: O Executivo e o 

investigar venda de concess6es de FM~autor: William Fran9a; Beatriz diz estar "estarrecida"; Ex- 
deputado tem vers6es contraditrias; Para entender o caso (s/autoりIEmpres白rio confirma 
intermedia如es ・  autor: Elvira Lobato; Envolvido no esquema diz que entrou como "laranja" - autor: 
Francisco Campera; Com6rcio Esplrio - s/autor, editoria: opiniao, se9白o: Editorial (21/Dez/96); 
Jornalistas da Folha dep6em sobre esquema de venda de concesses - 07/Jan/97, s/autor; 
Sarney 6 citado em grava戸o telefnica como incentivador - autor: Lucas Figueiredo; Senador 
nega envolvimento - s/autor; Esquema oferece rdios piratas a polticos; Mrcio De Moraes; 
Esquema oferece rdios piratas a polticos (autor: Lucas Figueiredo; Marcio De Moraes) 
(19/Jan/97); PF investiga esquema com TVS educativas - 20/Jan/97, autor: Lucas Figueiredo; 
Cmara ainda n奇o apurou o esquema de concesses ・  21/Jan/97, s/autor; Suspeita dep6e e 
agride fotgrafo ・  01/Fev/97, slautor (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil); Cmara apura esquema 
de concessdo de rdio - 20/Dez/96, autor: Jo含o Domingos; Sindicncia fica para depois do dia 6- 
30/Dez/96. s/autor (Estado de S白o Paulo. editoria: Politica). 13 ‘，里一  一一一,里一  一一一一一二一‘一一」一一  一一ー, 一一  一一一一＝一一  ー．．一  一」：一ーー一  ー一L一一，‘一  一一  一一一A一一』一I一  一」一  ～ーーー一』J一、ー、‘一一  ~Nao sero apresentadas aqui as materias que thzem respeito ao escanciaio cia compra cie votos 
pois j台  constam do capitulo que trata especificamente da vota9ao da emenda da reelei頭o para os 
cargos Executivos. 
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Legislativo. Mas 6 sobre um membro da Camara de Deputados que recai a 

suspeita. Todos os editoriais acima expostos tem em comum a desqualifica9白o do 

Poder Legislativo, seja em termos morais, ou legais. A legitimidade da institui9ao 

6colocada em questo com a permanente denancia de envolvimento de seus 

membros em escandalos. 

Paratelamente a informa96es sobre irregularidades no tratamento da 

coisa publica, os jornais noticiam quest6es ligadas diretamentea elabora9白o da 
reforma politica15 e temas que lhe fazem fronteira imediata, como a crise dos 
partidos polIticos16 e a reforma eleitoral17. Dois editoriais sao apresentados como 
exemplo. O primeiro, 白  publicado pelo Estado, e tem como terna a proposta, do 

ministro Sergio Motta, de realiza9ao de um plebiscito sobre reforma poltica. Ap6s 

discorrer sobre a possibilidade de inclusao do voto distrital, os editorialistas 

passam a tratar de problemas enfrentados pelo sistema poltico 

"...一  Outra proposta sobre a qual tambem j白  h白  ooInio favnrvI -f 
comiss白o especial do Senado 白  aquela aue estaぬece a fiiIiru1 
partidria. ' O texto aprovado prev色  que o deoutado cue ahanrnnr o 
partido pelo qual se elegeu perder o mandaio. Quando se sah nu可  
nesses ltimos dois anos e meio, 120 deDutados mudaram品西扇Jに  
muitos mais devero faze-lo at outubro: data fatal para q正編誌示 se 讐creva num partido se pretende disputar as e肩員葡お品薪器茄に  
compreende-se a necessidade de se estabelecer esse principjo.Odifcji 

14 Emenda 'abafa' escandalos da Camara - OlIFev/97, autor: Daniel Bramatti; ' bobagem', diz 
deputado - s/autor; CCJ bloqueia julgamento de parlamentares - autor: Luiza Dam白; Raquel Ulh6a; 
Silvana De Freitas (16/Jun/97) (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil). 
15 Reformas administrativa e poltica s白o consIderadas mais importantes - 10/0ut196, s/autor; 
Congresso examina fim da imunidade - I 91Dez196, s/autor; Ser? - 19/Fev/97, s/autor; Agenda 
comum correr paralela a emendas - 05/Jul/97, autor: Cl白udia Carneiro e Jo白o Domingos; 
Lisonjeado - s/autor, editoria: Poltica; Regras esperam vota戸o h白  um ano no Congresso - autor: 
Jo白o Domingos (08/Jul/97); Reforma poltica deve ser feita depois de 98 - s/autor, 14/Jul/97 
(editoria: Poltica); A atua頭o do Congresso - 05/Fev/97, editoria: Notas e informa如es, se9o 
Editorial; Mritos de uma proposta extempornea - 09/Jul/97, editoria: Politica, se'o: Editoriais 
(Estado de Sao Paulo); Reforma Urgente ー  Folha de S台o Paulo, 25/Mai/97, s/autor, editoria 
ODinl白o. seCao: Editorial. 
16 congrasso vira apendice do Executivo; Partidos no poder atraem parlamentares (autor: Lucio 
Vaz); Intelectuais vem crise - autor: Fernando De Barros E Silva; Grandes partidos vivem 
decadncia - autor: Carlos Eduardo Alves; A cara dos partidos - s/autor (15/Abr/96); Partidos 
Desbotados - 21/Abr/96, s/autor, editoria: Opini白o, se頭o: Editorial; A grandeza de um voto - 
14/Jul/96, autor e se頭o: Janio De Freitas; Deputados do PR debandam para o PSDB - 21/Jan197, 
autor: Deise Leobet; PSDB ganha 33 deputados em dois anos - 04/Mar197, autor: Fernando 
Rodrigues; PSDB enfrenta agora a 'peemedebiza頭o' - 15/Jun/97, autor: Eliane Cantanhede 
(Folha de S白o Paulo, editoria: Brasil); Fora do alvo - 21/Mai196; Mudan9a de cen白rio - 031Fev197 
(s/autor); O difcil caminho - 22/Set196, autor: Oliveiros S. Ferreira (Estado de Sao Paulo, editoria: 
Pol itica). 
17 Congresso tenta votar Reforma eleitoral h白  5 anos - Folha de Sao Paulo, 1 5/Abr/96, autor: LudIo 
Vaz, editoria: Brasil; Comisso aprova cria頭o de voto distrital - 20/Ago/96, autor: Cludia 
Carneiro; Enfim, voto distrital - 21/Ago/96, s/autor; A crise da elite poltica - 01/Seti96, autor: 
Oliveiros S. Ferreira; Nomenclatura - 02/Nov/96, s/autor (Estado de S白o Paulo, editoria: Pol itica) 
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ser sua aprova弾o. A comissao especial aprovou, igualmente, o fim do 
segundo turno nas elei96es para prefeito e governador - seguramente 
para atender a s composi96es partid白rias nos Estados e municipios, mais 
do que por uma questo de principio longamente amadurecida, e o voto 
facultativo. 
O que provocou a maior rea頭o na proposta de Sergio Motta foi ter 
pretendido transferir para a consulta popular os temas da reforma 
pol itica. Foi nesse ponto que, como se diz popularmente, o carro 
pegou... 
Os senadores que foram eleitos esto examinando os problemas que o 
ministro Sergio Motta quer resolver pela via plebiscitria, sempre 
perigosa. O melhor ser deixar que o Congresso decida - agora, sob a 
press白o da discuss白o que a proposta do ministro deve provocar. Se o 
Congresso estiver realmente disposto a rever aqueles pontos do sistema 
politico que deveriam ter sido reformados desde o inicio do governo 
Fernando Henrique Cardoso - permitindo que a maioria governamental 
fosse organizada -, com certeza o sistema politico funcionar com uma 
coerncia maior e ser possivel ao Congresso dar resposta politica 白  
altura dos problemas socioecon6micos que o novo modelo de Estado 
regulador come9a a colocar para toda a sociedade." (Mritos de uma 
proposta extempornea - Estado de S白o Paulo, 09/Jul/97, s/autor, 
editoria: poltica, se頭o: Editoriais) 

O texto explicita ao menos um ponto da reforma politica defendida pelos 

editorialistas: a fidelidade partidaria. A u ltima frase do texto da uma pista para 

compreender a defesa da reforma. A falta de uma coerncia maior do sistema 
politico esta ligada a desorganiza9白o da maioria governamental. Em outras 
palavras, a reforma politica e necess白ria, para que o Planalto consiga o apoio 

atrav6s de votos favorveis aos seus projetos, dos parlamentares integrantes dos 

partidos que comp6em a base governista 

O segundo editorial, publicado pela Folha, tem como foco os partidos 

polIticos. Os editorialistas partem da constata頭o da (in)fidelidade partid白ria para 
defender a necessidade de uma reforma poltica 

"Seria ingnuo imaginar que, em algum luaar. a existneia cfns narfidos 
e四esse ocorrer totalmente 白  maraem dos imn扇fivog dr "ma 
熱きolitik".一  A representatividade dるs legendas Am5郵2rveI 諾  
realiza9白o de gestes junto ao Executiv可n『 -na forma da 品； 6こ  
participa堕o nas decis6es de governo, tendo em vista, em tese, faciHtar o 
atendimento das demandas gerais dos reoresentados' 
Se, porm, como se afirma iio senso co1urn,"na prtica a teoria pode 
讐outra", 照「望e que o sistema partid白rio brasileiro c扇aou乳需β品6 
em que, seja l白  qual for a teoria que se aueira adot'r『  nn h扇er 
conceito que de conta da excessiva Dermeabilidade das leganrhs do 
variados interesses fisiol6gicos. Resultado: na at偏百e罪latura n詣a 
menos que 92 deputados federais i白  trocaram da narhrin一  Srmnf 
PSDB e PFL, os dois partidos que esto no Centro do OodeI atraram 32 
e 24 deputados respectivamente, em aDenas 14 meses 
O fenmeno, que nao 6 recente, causa arande inouiets9白n, sobrfi 'do se 
焦豊三！豊三空讐e a unio de parlamentares§ ob urn;誌sm蓑萌  
deveria ter como fundamento a existncia de urn iderio politico comi 
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Mas a fr.r,, Ancia com _...e VArl, - - -rm -H - - 。、I七，。  ..ハ h~+i司A“一一～一一  !”で ‘a'”ンりuくニ“しIロしuiii り  ue veinI ocorrenuo a evasao partidana carece 
Iflh1tr'ar rii,e r'IIti+,-r. na Iamen.......... 	口に十ろハ Hiehハc,+,、。．,.，、～、一一ふ、ー一ー  '''"’γ‘"Mずン ’"umJJ Pロ  i iai i ici i'di es nao esiao aispostos a responder oor 
quaiquer icleario e nem a constitui-lo. 
Al白m disso, alegando que precisam atender a s demandas das bases 
muitos se reagrupam mais proximamente ao poder apenas para nomear 
apaannnaaos e liberar verbas para Estados e municipios ou coisas ainda 
piores. i ampla representatividade fica assim tamb白m atinqida. O 
Longresso corre o risco de deixar de ser o espa9o de discussao dos 
pnncipais temas nacionais e de delibera9白o em torno de Reformas de 
granae " importancia. Seus integrantes virariam ento "vereadores 
reaerais -expressao usada por um deputado. 
竺竺讐9 isso, como, era 旦e esperar, uma Reforma poltica que 
wIlLrnpIe,. por exemplo, a tidelidade partidaria, fica releqada a um 
enesirno piano. I rata-se de um atentado a Politica, na mais qenuina 
鷲恕望土  ao termo."(P aIidos Desbotados ・  Folha de S白o1 Paulo. 
ziIPtDrflJb, s/autor, editoria: Opini白o, se頭o: Editorial) 

Embora partam de discuss6es diferenciadas, os editoriais t6m em comum 
a constata頭o de que as dificuldades encontradas, pelo Executivo, para promover 

as reformas necessrias a estabilidade s6cio-econ6mica do pais, encontram-se 

no modelo de sistema poltico adotado no Brasil. A fidelidade partid白ria aparece 
como quest白o central a ser modificada. A troca de legendas, por parte dos 

parlamentares, assinalada pelos dois jornais, e apontada como problema que 

impede uma boa rela9ao entre os Poderes Executivo e Legislativo. Os 

editorialistas deixam transparecer em seus textos que a boa rela頭oe a 
aprova9ao, por parte do Congresso Nacional, das medidas estipuladas, pelo 

Executivo, como fundamentais para as mudan9as que o pais necessita. A Folha 
destaca com mais clareza a rela頭o de conflito de interesses entre os dois 
poderes. 

Um ponto se destaca: o problema da fidelidade partid白ria est centrado 
na base de apoio, do Planalto, no Congresso Nacional. Se o Estado j自  chama 
aten頭o para esta questao, os editorialistas da Folha ampliam o debate. Embora 

nao informem os partidos polticos de origem dos parlamentares, apontam que o 

deslocamento se da para os partidos que detm o poder no Governo, quer dizer 

para o PSDB, partido do Presidente da Repoblica, e PFL, maior aliado do 

Executivo. O problema apontado nos editoriais parece estar centrado, antes, na 

falta de uma fidelidade dos novos membros, aos programas dos partidos aos 
quais aderiram, e 白  s propostas de reformas do Planalto, do que propriamente na 
troca de partidos. 
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Como pode ser visto pelos noticiarios publicados e nos editoriais que 

serviram de exemplo, a discussao da reforma politica 6 paralela a s denロncias de 
desvios de conduta dos representantes eleitos. Se neste momento existe uma 

fronteira entre os dois assuntos, a divulga9ao de novos escandalos, envolvendo 

parlamentares ou a prpria institui9ao legislativa, acaba por diluir esta fronteira 

Os escndalos e o consequente desgaste de imagem que projetam ao Poder 

Legislativo, acabam servindo de suporte, aos jornalistas, para defender ou 

pressionar os parlamentares a aprovarem uma reforma do sistema poltico 

brasileiro, como se esta fosse a solu頭o para todas as mazelas do paIs 

7.2. 0 caso Brgido 

A primeira irregularidade a ser investigada envolve o deputado Chica( 

Brigido (PMDB-AC). Este parlamentar, j白  implicado no caso da venda de voto1 

pr6-reelei,o18, e acusado agora de alugar seu mandato, para sua suplente, e d' 

receber parte dos salrios dos funcionarios de seu gabinete19. A denancia part 

do jornal Folha, que argumenta ter em seu poder grava加es, comprovandoI 

irregularidade. A explora9ao do caso 6 feita em noticias, colunas de opinio' 

editoriais, que atacam fortemente o Congresso Nacional, relembrando os vario1 

escndalos anteriores e a falta de puni●o dos envolvidos. A coluna de opini白（  

abaixo destacada 6 um exemplo claro da estratgia utilizada, pela imprensa, pan 

desqualificar a institui9ao. 

"Uma venda de votos daqui, um aluguel de mandato dali. E assim, di 
gro em gro, que os deputados espertalh6es enchem o papo. E assirr 
tambem, que o poleiro do Congresso vai ficando cada vez mais sujo. 
E inロtil tentar melhorar a imagem da institui頭o junto 白  opini白o pロblica si 
a cada dois meses surge um novo escandalo, e a sensa弾o di 
impunidade s6 faz aumentar. 

18 As matrias sobre seu envolvimento com a compra/venda de votos na vota頭o da emenda da 

reeleico nao sero apresentadas aqui porja constarem ao capitulo especiJK.0 b uuiedIじじIじIyc乳山  
19 

Braldo. aue vendeu voto, 'aluga' mandato - I l/Ago/97; Deputado confirma 'al
ug

uel' de car
go

、ー  

12/Aao197: Deputado afirma gastar salrio desviado com viagens e aluguel (autor: Lucio Vaz); 
'Isso n白o Dode ocorrer', diz Temer - autor: Luiza Dam6 (I 31Ago197) (Folha de S,o Paulo, editoria 
Brasil'): Para o ano... - I 3/Aqo/97, s/autor; S/tituio - I 4/Ago197, se堕o: Jogo Rpido; Bens de 

ChICO Brgido v白o a leilo -20/Ago/97, s/autor; Largada - 22/Ago/97 (s/autor) (Estado de S白o 

Paulo, editoria: Pol itica). 

293 



Marquinho Chedid foi declarado inocente. Pedrinho Abro perdeu oor 
apenas um voto na CCJ (Comiss白o de Constitui9白o e Justicai Os 
vendedores de votos Zila Bezerra, Osmir Lima e Chic白o Brigido 
continuam ciscando livres no terreiro 
O que mais se ouve no Congresso 6 que "n白o h白  oravas" e "n白n se 
podem cometer injustias". Logo, fica dificil tentar punir aqueles que 
todos sabem culpados. 
S6 que o Congresso n白c 白 O SuDre「1lo ThhnnコlF -d---' △ rrIH。  ．、 A ’ ーー 一ーーりマーーーー ‘‘ーー  ー、J v、』ドIに”‘v IIIUUIIdI reuピ1dI. ハ  ししi aa 
じarnar nar e Ima CnけA ng dロr、IけっHハe ，、ろハ  ーA一  一一一～ーー＝一一ー L一  ーy''"'"'''’ロv c Ui I Ia しU1 L. LJb ueputauos nao sao. necessariamente 
aavoaaaos. Dromotores fill ii li7eに  
i rata-se ae um 'oro nnlitfrn nn ni コI r ii,I門つ  m,ri+,'~．、  i'.ー、  - 一一Im一一  
6品読謡c岩‘I嵩盆γ業ニス』崇さ豊こ翼ぎ讐？讐讐 9望ep可竺o. ー“"y。 “'""J‘、ノo・しv'lIU ueju5itus oancarios, mas aravadas e sinais 
exIeriorS de naueZa nOr RYAn,nIn f_.. - ff%r -,HA己、一ー～一一  ー.一  一ニツー ’竺ー、’ 、ーレ II'1'4ン'.ロ, JJJc入cI I IPIU, しピIll a mrca aas oravas aue os 
triounais exigem. 
O que conta 白  a evidencia da culpa, aue surce desses inrfrins 白  
transportada para os jornais e, finalmente', salta aos olhos de qualquer 
um. 
O deputado Chico Brgido j白  era acusado de vender vntns Arnr se 
sabe que ele tamb白m aluga o mandato oara sua suolente p 嵩ら‘5 
sal白rio dos seus funcion,ri6s. Mais do que indrcios, os ongressistas足r 
a sua confissao, que a Folha publica hoje 
Que me desculpem os juristas e os puristas, mas n白o tem sentidn abrir 
票！製巴巳匹essa de 旦ura頭o longa 'e resultado incertab'fde Rr崩A 
merece rito sum白rio. E os deputados aue metem narte r(r 	lri0 dos 
funcionarios no bolso, uma dura investia白c白o. Braid nng n (tnirn、  
O mesmo Congresso que devidament' ouniu Fernando Collnr como um 
児思nopo曳讐‘覧叩rpo mole diante de seus rus cOn扇晶るに萌磁o 
贈！り祭己I canta雲e galo. (Ordem no qalinheirn - Folha de S白o Pa品】  
12/Ago/97, autor: Eliane Cantanhede, editoria: Opiniao)20 

A coluna de opinio e contundente, ao culpar o parlamentar, e ao exigir 

sua puni9ao. Ao mesmo tempo, desqualifica o Congresso Nacional, ao sugerir 

que, mesmo com as provas "incontestveis", nao pune rapidamente o deputado 

por ser um julgamento polItico. Al白m disso, afirma que este tipo de irregularidade 
n白o se trata de um caso isolado, mas de algo comum no funcionamento da 
institui頭o. A sugestao nao 6 seguida de nenhum exemplo que lhe de 
sustenta9白o. A frase で inUtil tentar melhorar a imagem da institui 白o junto 
opinio pUblica se a cada dois meses surge um novo escndalo, e a sensa頭ode 
impunidade s faz aumentar" aponta para um desgaste anterior do Poder 

Legislativo. Com  a u ltima expressao do texto, "a opinio pロblica vai cantar de 

galo", a jornalista esta, ao mesmo tempo, sugerindo que a impunidade do 

deputado tende a aumentar o desgaste da ja combalida imagem da institui9ao 

frente a esta opiniao p自blica. Embora o texto n白o defina a no頭o de ooini 

20 __ - 

誌utro exemplo : Culpados impunes - Folha de S白o Paulo, 15/Ago/97, autor e se・o: Janio DeFreitas, editora: Brasil. 
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p6blica, a autora atribui a96es a ela (vai cantar de galo) e sobre ela (melhorar a 

imagem da institui9ao). 

A Folha publica dois editoriais, nos quais os editorialistas partem do caso 

do deputado Chicao Brigido para discorrer sobre a impunidade que assola o 

Poder Legislativo. Nos dois textos, a reforma poltica e apontada como a solu9白o 

para os problemas de irregularidades na institui9ao. 

"Extors白o e estelionato. N白o ha outra designa,o para os atos 
praticados pelo deputado Chic白o Brigido (PMDB・AC), conforme fitas 
obtidas por esta Folha e divulgadas na edi9白o de ontem do jornal... 
Dificil dizer o que e mais lamentvel no epis6dio, se a sua ocorrncia 
em si mesma ou o fato de se tratar de mais um escandalo envolvendo 
parlamentares. 
A sequencia j白  est se tomando to corriqueira que o notici白rio sobre as 
atividades do Congresso come9a a ter mais afinidade com as p自ginas 
policiais. O pior6 que n白o ha puni96es para os envolvidos nos 
sucessivos escandalos. 
Desde o afastamento de alguns -infelizmente poucos- deputados 
apanhados na CPI do Oramento, n白o houve mais a,o alguma do 
Conaresso oara erradicar o aue se vai transformando em um cncer. 
ヒ  veraaae que aois aeputaaos, citaoos no caso aa compra ae votos para 
a reelei9白o, renunciaram aos mandatos. Mas essa manobra para evitar 
puni96es maiores evidentemente nao redime a imagem do Parlamento. 
Primeiro, porque os demais citados nas fitas n白o foram nem sequer 
investigados. Segundo, porque o Congresso n白o se moveu para 
descobrir quem comprara os votos. 
Com isso, tem-se a primeira opera,o de compra e venda em que se 
sabe quem se vendeu, mas n白o se sabe quem comprou. O novo 
escndalo envolve, ali白s, um parlamentar citado nas fitas da compra de 
votos. 
Nessas circunstncias,e pouco pedir apenas uma Reforma poltica, de 
todo modo indispens白vel, para amenizar as mazelas e os vicios do 
sistema poltico-partid白rio brasileiro. 
Acima de tudo, urge uma opera9白o cirurgica por parte da presidencia da 
Camara, antes que o cncer atinja por metstase todo o Parlamento 
diante dos olhos entre atnitos e enfastiados da opini白o pablica." 
(Cncer no Congresso - Folha de S台o Paulo, 12/Ago/97, s/autor, editoria: 
Opinio, se9白o: Editorial) 

O segundo editorial, publicado ainda em agosto,6 precedido de novas 

denancias de desvios de verbas de gabinete, por parlamentares da Camara de 
Deputados21, junto a informa96es sobre a medida implementada, pelo Presidente 

da Casa Parlamentar, MicheJ Temer, de dobrar as verbas de gabinete dos 

21 Emprstimo de servidores 6 regular, diz Temer - I 8IAgo/97, autor: Ana Cristina Rosa; S/titulo 
231Ago197 - s/autor, se●o; Jogo R白pido; Uma lei para o senador - O5ISet/97, se頭o: Editoriais, 
(Estado de Sao Paulo, editoria: Politica); Deputado ter de provar pagamentos - autor: Luzia 
Dam白; Deputado desvia verba do auxlio-moradia - autor: LudIo Vaz; Ricardo Amorim; Fabiana 
MeIo (19IAgo/97); As denロncias continuam a surgir: Tucano 白  acusado de usar servidor em rdio 
22/Ago197; Cmara apura pagamento a jogadores - I6ISet/97 (autor: Ludio Vaz) (Folha de So 
Paulo, editoria: Brasil) 
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deputados federais22. Os editorialistas passam a exigir um c6digo de decoro 
parlamentar. 

"Na semana passada, foi o escndalo do deputado Chico Brigido 
(PMDB-AC), acusado de obrigar sua suplente a lhe repassar parte do 
salrio e de reter vencimentos de funcionrios de seu gabinete. 
No s白bado, era a vez de Aiceste Almeida (PPB-RR), acusado de pagar, 
com recursos da Camara dos Deputados, pelo menos duas funcionrias 
de sua clinica de saロde. 
Domingo, outra denロncia, desta vez contra o ministro de Assuntos 
Pol iticos, Luiz Carlos Santos (PMDB-SP), em cujo escritrio paulista 
trabalhariam funcion白rios pagos com dinheiro do Congresso. 
Parece n白o passar um dia sem que surja um fato desabonador contra 
algum parlamentar. Pior: mesmo quando comprovadas as 
irregularidades, as puni如es ou tardam demais ou nem sequer ocorrem. 
Essa sequ白ncia de escndalos torna incompreensivel o fato de a 
Camara n台o dar andamento ao projeto do C6digo de Decoro 
Parlamentar, encalhado em alguma gaveta do Parlamento, conforme 
informou ontem o "Painel" desta Folha. 
E evidente que n白o ser白  um cdigo, por mais rigido que seja, que 
impedir a ocorrncia de irregularidades. 
Mas e igualmente evidente que falta um instrumento para agilizar o 
processo de puni頭o a parlamentares por falta de decoro. Vale, no caso, 
o surrado ditado segundo o qual 白  mulher de Cesar n白o basta ser 
honesta; tem tambem que parecer honesta. 
Homens pロblicos, da mesma forma, tem que manter um decoro m inimo 
no exercicio de suas fun96es. H白  inロmeros atos de parlamentares que 
ficam no limite da legalidade, mas violam claramente o decoro. 
Sobram, pois, motivos para aplicar aos parlamentares um c6digo 
rigoroso que faa a distin,o entre o que pode at ser legal, mas n台o 
est permitido a quem exerce mandato decorrente da vontade popular. 
Sob pena de o descrdito crescente da opiniao poblica acabar por atingir 
nao apenas uma minoria, mas toda a institui,o." (Decoro Mnimo - 
Folha de S白o Paulo. 191Aqo197. s/autor, editoria: Opini白o. secao: 

Os dois editoriais v白o ao encontro das noticias e colunas de opinio 

publicadas pelo jornal. A s6rie de irregularidades, de parlamentares, denunciadas 

na imprensa, num periodo de tempo relativamente curto, somada a s dificuldades 

da institui9ao, em punir os envolvidos, surgem como base para que o jornal passe 

a desqualificar a institui9ao como um todo. Os editorialistas da Folha deixam de 

tratar as irregularidades como casos isolados e passam a generaliza-los 

constituindo uma imagem degradante do Legislativo. A impunidade dos 

22 ACM critica Temer por ter dobrado verba - 19/Ago/97, autor: Christiane Samarco; Temer rebate 
crticas de ACM - 2OIAgo/97, autor: Cl白udia Carneiro; Polmica sobre gastos continua - 
21/Ago/197, autor: C.C. (Estado de S白o Paulo, editoria: Pol itica); ACM critica aumento de verba - 
I 9/Ago/97, s/autor; Reduzindo o perigo - autor e se●o: Janio De Freitas; S/titulo - se,o: Painel 
Tiroteio; (20/Ago/97); Temer reage aos ataques do Senado - 21/Ago/97 (slautor) (Folha de So 
Paulo, editoria: Brasil). 
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envolvidos, a argumenta9ao de dificuldades (falta de provas), para julgar e punir 

os congressistas, 白  percebida, pelos jornalistas, como uma justificativa dos 

parlamentares, para se pouparem, quer dizer, para n白o aprofundarem as 

investiga96es, tentando impedir que a opinio pロblica perceba o tamanho das 

falcatruas existentes no Congresso Nacional. Naoe a tentativa de preserva頭o da 
institui9ao, to importante 白  consolida頭o da democracia brasileira, como destaca 

o jornal, que est por trs da impunidade, mas, como sugerem os jornalistas, a 

tentativa, por parte dos congressistas, de ocultar o cncer de corrup9ao, que est白  
se espalhando pelo Parlamento brasileiro. 

Mencionar o termo corrup9白o 白  proposital, pois leva a outro ponto 

salientado pelos editorialistas: o decoro parlamentar. Segundo os editoriais, n白o 
basta a reforma poltica, modificando o sistema politico brasileiro em seu elo mais 

frgil, que sao os partidos politicos, ou a cria9台o de um cdigo de tica permeador 

da conduta dos representantes do Legislativo. E necess白ria uma mudan9a moral 

no comportamento dos parlamentares, ja que muitos casos de irregularidades, 

denunciados na imprensa, nao se constituem como ilegalidade, mas como 

imoralidade. Que a cren9a moral dos eleitores, nos politicos,6 base de 

sustenta9ao de sua legitimidade enquanto representantes eleitos,6 sabido, por 

intelectuais e, sem dロvida, pelos jornalistas. A desconstru頭o da moralidade e a 

sugestao de que a corrup9ao 6 algo congenito (um habito ou costume arraigado), 

no Parlamento, fragiliza a posi9ao deste como local, por excelncia, da 

representa9ao. 

Por fim,e possivel supor que a impunidade dos parlamentares, 

envolvidos em irregularidades (legais ou morais), denunciadas nas p白ginas dos 
jornais, fere o espa9o de representa9白o do pr6prio jornal. A Folha, por exemplo, 
a autora de duas denロncias, o caso da compra/venda de votos da emenda da 
reelei頭o e o caso do aluguel de mandato do deputado Brigido. A nao puni頭o 

dos envolvidos na compra de votos pode ter como efeito o desgaste de sua 

legitimidade frente aos leitores. E prov自vel que esta seja a raz白o de tao fortes 

crticas, ao Congresso Nacional, em rela9ao ao caso Brigido. A disputa pela 

23 Exemplos de mat白rias que tratam de decoro na Casa Parlamentar sao: S/titulo - l8IAgo/97, 
s/autor, se9白o: Painel; Tiroteio; Emenda facilita a頭o contra parlamentar - O31De7J97, autor: Luiza 
Dam白  (Folha de Sao Paulo, editoria: Brasil). 
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expressao da palavra pロblica rege as a96es, tanto dos parlamentares, ao 

tentarem preservar a imagem da institui9ao a que pertencem, quanto dos 

jornalistas, que apresentam-se como representantes ou porta-vozes da opinio 
pロblica, lembrando que 6 a imprensa que d白  sentido ao conceito, ao constituir a 

mesma, como no9ao relevante, portadora de atributos, como olhar atnito e 

enfastiado e descrdito crescente e como sustenta頭o para exigir mudan9as no 
sistema politico-partid白rio. 

Embora a denancia parta do jornal Folha, o Estado nao fica imunea 

repercussao do mau uso das verbas pロblicas. Publica um editorial, dando 
amplitude 白  questo. No texto chamado Pequenos escndalos, os editorialistas 

discorrem sobre a querela entre os presidentes da Camara e do Senado, em 
torno do aumento das verbas de gabinete, na percep頭o dos editorialistas, uma 
discussao pロblica de quem "gasta pior o dinheiro pロblico". Partindo do caso 
BrIg ido, passam a tratar ao que chamam de "indstria de suplentes" 

"... Para desgraa da Camara, na esteira do escndalo do denutacin niu 
cobrava "ped agio" de sua suplente e de seus funcIon 言rin 'iejoou'ro: 
fund!o吟rios de gabinete prestando servi9os Darticula這saci命屈品る  
Agora, para coroar tudo, abre- se de novo a caixa de Pandora"- nii 
contm pesares e desgraas: existe uma Drtica na Cam'rn『  nIa rinIr 
豊
聖9些，1色Pede Iにen9a,seu supIen加 ass正  ----------, ii品  'i 『'deputado eleito pede licena, seu suplente assume. oede licn 

segundo suplente assume, pede licen9a e a cadeia - d2 feflidade 
9讐讐aa竺que o titular volte: Aparenten'ente. tudo no而

a1
1 Sn 前論革

鷺盟聖§空門智os que ocup月  -鷺盟聖§空門智os que ocup月m posbs no Exec -鷺盟聖§空門智os que ocup月m posbs no Exec吐I -鷺盟聖§空門智os que ocup月m posbs no Exec吐Iv----1-1 ---- - .,'- ..d訟  
Distrito Federal, Territ6nos, prefeituras de caoitais - e orefrrn n sIrir 
de deputado, o que prova que nao ganham pouco... O aue ra tici tnrnn 
normal revelou-se irregular: o titulr se licencia e onta nin 	irir d' 
deputado; o suplente assume, licencia-se e - contiva recebendo os 
proventos do mandato; o segundo suplente, este recebe, tambm 
鷺no え  difi9竺u門「 que haja, no mesmo oa扇可ふt5範溺osn白0 
eI輿os que permitam licena, pode-se supor que a licenca do suil 誌  
era para tratar de assuntos outros. Pode-si sucor. n台o!s云be二ge二言§6「慕
四！盟9o巴竺白o de Constitui戸o e Justi9a da Camara d 品が菊  
prtica irregular. Irregular, mas vinha sendo pratIぬ面F可品芥訂毒
翌堕ら9竺chamada "indostria de suplentes"b nvolve a可ud崩e ‘韮
聖恕と聾四禦竺recebem ao tomar Dosse. Se envoIvr 言 c而i谷晶る  
da caixa de Pandora sero ainda maiores. Dois' ntnデ  indstriag de 
fato muito rendosa para todos - menos para c contribuinte! 

Os editorialistas passam, entao, a tratar do papel da imprensa na 
divulga9白o destas irregularidades 

ーー  E triste que tais fatos aconteam... Mais do aue triste norm cera 
rea堕o que j, vislumbramos vir dentro em' breve:ー  a imnrnるg 4 
responsavel pelo fato de a popula9ao saber disso tudo~ PeI『  Vn;rin 
Brasil, ela nada disso fica sabendo; apenas fica informada de aue 
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acordos internacionais assinados h白  mais de dez anos e alguns h白  bem 
menos foram aprovados h白  dias de uma s6 vez. 
O desejo sincero dos democratas e que a caixa de Pandora - a que 
contm pesares e desgra9as - seja fechada rapidamente no Congresso e 
no sejamos mais obrigados a comentar assuntos to rastaq ueras." 
(Pequenos escndalos - Estado de S白o Pauto, 25/Ago/97, s/autor, 
se9ao: Editoria同  

Embora centre seu editorial na indlstria de suplentes, a posi9白o dos 
editorialistas do Estado 6 similar 白  quela apresentada na Folha. Segundo sua 

visao, as contraven96es se disseminam no Poder Legislativo, que busca na 

impunidade dos envolvidos ocultar irregularidades generalizadas (sejam elas 

legais ou morais). Quem sai prejudicado? A popula9ao que somente toma 

conhecimento das falcatruas atrav6s da paginas dos jornais. A expectativa de 
uma rea頭o negativa dos congressistas, em fun頭o da divulga9ao de informa96es 

sobre as irregularidades, al6m de solidificar as suspeitas de que os membros do 

Parlamento tem muito a esconder, acabam por deixar entrever que a imprensa6 

o local, por excelncia, de controle das a96es dos politicos 

As criticas a Camara de Deputados, publicadas nos jornais, parecem 

surtir efeitos, o C6digo de tica da Camara, em tramita9ao desde 1992,6 

resgatado pelos parlamentares24. Ao mesmo tempo, a Comissao de Constitui頭o 
e Justi9a (CCJ) amplia seus poderes para investigar denancias contra 

congressistas, atrav6s de emenda constitucional "... que permite que, nesses 

processos, Camara e Senado convoquem os acusados e as testemunhas, 

requisftem provas e quebrem os sigilos fiscal, bancrio e telefnico dos 
envoIvidos'25. Embora os jornais cobrem uma investiga9ao rpida e um 

julgamento mais rigido, para parlamentares envolvidos em irregularidades, 

publicam matrias nas quais a emenda, que deve ser votada em dois turnos pelas 

Casas Parlamentares, sofre crticas, Por parte do presidente da CCJ, de um 

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e de especialistas no tema26 

24 
Cr ticas levam C百mara a a

pressar c6digo de 6 tica - Folha de S台o Paulo, 23/Ago/97, s/autoreditoria: Brasil. 
25 A #% 	. 

惑

mssao ae Uonstitu o e Justia tem podeos em irregularidades. CCJ aprova emenda7, autor: Luiza Dam, editoria: Brasil. 	篇muito limitadose amplia seu p0謬’punir paFolha de霊●ntaresPaulo, 
‘ロ  ハーー  ‘ , 

惑繊羅ョ芦gp讐器a乞器静認撫慧農認貿貌鷲で野蹴 alo, 
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Com a decisao do CCJ,de pedir a cassa9ao de mandato do deputado 

federal Chic白o Brigido, a puni9ao dos parlamentares infratores volta a ser tema 

das matrias dos jornais. Al6m do caso Brigido, ainda cabe ao Congresso votar 

os pedidos de cassa頭o de mandato de Pedrinho Abro (PTB-GO), acusado de 

cobrar propina, para manter verbas no Oramento da Unio, e dos deputados 

federais Chicao Brigido (PMDB-AC), Osmir Lima (PFL-AC) e Zila Bezerra (PFL- 

AC), acusados de receber dinheiro em troca de votos favorveis a emenda da 

reelei9台o27. As noticias, com declara96es criticas do ministro S白rgio Motta, ao 

Congresso Nacional, retomando a questo da necessidade de uma reforma 

politica bem como as rea96es adversas dos parlamentares a estas declara96es, 

tornam ainda mais delicada a posi9ao do Poder Legislativo28 

A absolvi9ao do deputado Chic白o Brigido e a condena頭o da suplente 

Adelaide Neri, autora da denancia, na CCJ, geraram protestos. Frases como "tudo 

vale no Congresso", "os deputados que absolveram Chico Brgido estavam 

absolvendo a si mesmos e, no caso particular da extorsdo de vencimentos, a 

todos os inllmeros parlamentares que tamb6m a praticam"29; "CC力ogou fora a 
Constitui 白o e a Justia E o vale-tudo. O Congresso, que faz as leis, n白o tem 

mais lei', demonstram a indigna9ao dos jornalistas da Folha. A a頭o dos lideres 
da Camara de Deputados, tentando reverter o quadro, e punir o parlamentar,31 
nao 6 suficiente, para evitar a publica頭o de editoriais que, partindo da absolvi9ao 

de Brgido, eliminam a fronteira entre impunidade e reforma poltica. Na Folha, os 

respons白veis pelo editorial criticam as vota96es na Camara de Deputados e no 
Senado, qualificando-as como manuten9白o de privil6gio e de impunidade, 

27 Chico confirma "aluguel de mandato" e pode ser cassado - I OISet/97, autor: Luiza Dame; 
Congresso realiza a 12a investiga頭o desde 1995 - 16/Set/97, autor: Ludio Vaz; Cmara deve 
votar cassaC6es no mesmo dia - 20/Set/97, s/autor (Folha de S白o Paulo. editoria: Brasil'). 
28 Motta v 1 liga戸o 'incestuosa' com Congresso -'autor: Emanuel Neri; Sltitulo, s/autor, se9白o 
Painel; Tiroteio (Folha de S白o Paulo, 09/Set197, editoria: Brasil); Motta condena "incesto" com 
Congresso - 091Seti97, autor: Regina Terraz; Parlamentares atacam discurso de Motta - autor: 
Christiane Samarco e Ricardo Amara); A serjada da vez - autor: Cristiana L6bo (lOISetI97) (Estado 
de S白o Paulo. editoria: Politica'). 
29 Em causa prpria - Folha de Sao Paulo, 251Setl97, autor e se 白o: Janio De Freitas, editora 
Brasil. 
30 0 forrobod Chicano e Adelaide - Folha de S白o Paulo, 26ISet/97, autor: Elaine Castanhedo, 
editora: ODini白o. 
31 - - 一一  二  I一 I一  一  ， . 	L 	一，  ー camara tenta puni9ao para deputado absolvido pela CCJ - Folha de Sao Paulo, 26/Set/97, 
gIコII十nr pdi十nrコ・  RrコQil・  PhinつコnAm nruiコ  ー  F叶コ,1r Hロ  くろn pっ''Iハ  つRIくcf/O7 &つI'十ハr ロt'Ii十hrつ・  
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demonstrando assim sua indigna頭o e defendendo a reforma politica como 

solu頭o para os descalabros. 

"Desatento e indigna●o. Esses sao os termos mais apropriados para 
traduzir o sentimento diante de certos congressistas que, num ロ  nico dia, 
mantiveram a aposentadoria especIal para si prprios, estenderam o 
privil白gio para a magistratura e ainda absolveram o deputado Chic白o 
Brigido (PMDB-AC), acusado de alugar o seu mandato, mais um dos 
inomeros casos de revoltante falta de 6 tica nas ロ  ltimas legislaturas. 
O palco da primeira decis白o foi o Senado, que votava a Reforma 
previdenci白ria; a segunda foi tomada pela Comiss白o de Constitui頭o e 
Justi9a da Camara. As duas vota96es contribuiram assim para 
desmoralizar irresponsavelmente uma institui,o chave da democracia, o 
Parlamento... 
No momento em que o governo empenha-se em convencer a sociedade 
de que 白  preciso sanear a Previd色ncia, ajustar as contas pablicas e 
racionalizar o Estado, muitos de seus aliados no Parlamento atuam sem 
escrpulos em sentido contrrio e legislam em causa prpria. 
Esses exemplos de ausencia de espirito pロblico, para dizer o minimo, 
decorrem em grande medida da irracionalidade do sistema politico, que 
facilita a elei,o de deputados de pouca representatividade e baixa 
qualifica頭o. Uma Reforma politica, sempre esquecida, certamente 
ajudaria a tomar esses descalabros menos corriqueiros. Mas causa 
desanimo a dificuldade, ao que parece imensa, de acabar com a falta de 
pudor de tantos congressistas." (Escrnio no Congresso ー  Folha de S白o 
Paulo, 26/Set197, s/autor, editoria: Opinio, se9o: Editorial)32 

O editorial publicado pelo Estado faz uma breve referncia 白  absolvi9ao 

de Brigido, e centra sua temtica na reforma politica. 

"Dos dois partidos brasileiros do Segundo Reinado se disse que se 
equivaliam em tudo: "Nada de mais parecido com um Luzia (o Partido 
Liberal) que um Saquarema (o Partido Conservador)." Hoje, nem isso se 
poder dizer da maioria dos 18 partidos com representa,o no 
Congresso: falta-lhes uma fisionomia, para se assemelharem. 
Nem a causa nacional das reformas produz aglutina,o, a favor ou 
contra. As fronteiras s台o fluidas, fazendo-se e desfazendo-se a cada 
vota'o, quase. Nada inibe o carrossel das migra96es partid白rias, ora 
em ritmo acelerado, em fun9ao dos projetos pessoais para as prximas 
elei96es. Assim, n白o se pode criticar a maioria da Comiss白o de 
Constitui中o e Justi9a da C白mara por absolver o deputado Chic白o 
Brigido: por que conden白-lo por uma barganha especifica, quandoe 
difuso o clima de barganha? 
Tudo isso e pessimo para a democracia, que requer um espectro 
partid白rio de cores definidas, para refletir a sociedade pluralista sobre 
que ela se assenta. E para a linha politica do Executivo, sempre 白  merc 
de coligaゆes em que se apagam as virtudes dos que as comp6em e se 
potencializam os vicios. 
No caminho das reformas de que o Estado brasileiro precisa e a que a 
sociedade aspira, est atravessada a resistncia dos partidos a prpria 
institucionaliza●o. Ento, ou se comea pela reforma politica, ou a 
tramita弾o das outras n白o nos levar a lugar algum..." (Luzias e 

32 o editorial Paradoxo no Congresso, apesar de ter como tema central a vota,o da lei eleitoral, 
tamb白m critica a posi弾o da CCJ em rela9白o a absolvi9ao de Rigido. (Folha de S白o Paulo, 
271Set197, s/autor, editora: Opini含o, se,o: Editorial) 

ーーーーー一-七敵GS ～ーーー  ～・～ー～~ 
Blbfloteca Setodat de Ciencias Sociais e Humanidades 
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Saquaremas ー  Estado de S白o Paulo, 28ISet/97, s/autor. sec白o 
亡‘“一“一＝、  JO 	 ' 	'' 
LUILU1 IdIb) 

Os editorialistas destacam trs quest6es (vicios), que compreendem 

como fundamentais para serem atacadas na reforma politica: a lista aberta para 

escolha dos candidatos ao Legislativo; a coliga頭o em elei96es proporcionais e a 
aus6ncia absoluta de fidelidade partid白ria. 

Se os editoriais apresentam diferen9as de enfoque na constru頭o do 
texto, o argumento final similar: 6 necess白ria a efetiva頭o da reforma politica. A 

absolvi9ao do deputado Chicao Brigido, pela CCJ,e utilizada para constituir a 

id6ia de irracionalidade do sistema poltico brasileiro. Para a Folha, a 

irracionalidade esta na suposi9ao de que o atual modelo "facilita a elei 白o de 
deputados de pouca representatividade e baixa qualifica9白o". Para o Estado, o 
problema no sistema politico est na fragilidade ideol6gica dos partidos polticos 

A solu9ao apontada, pelos dois jornais,6 modificar o sistema politico-partidario 

A s6rie de informa96es contidas nas noticias e editoriais permitem 

constatar que os dois jornais constituem uma situa頭o conflituosa entre os 
poderes Executivo e Legislativo. Em ltima inst含ncia, a critica ao Congresso 

Nacional reflete a insatisfa9ao dos jornalistas, com os membros dos partidos que 

comp6em a base governista, pela atitude assumida, pelos legisladores, de n白o se 
submeterem automaticamente aos projetos encaminhados pelo Planalto 

As noticias sobre o desenrolar dos processos de cassa頭o dos 
parlamentares acusados de envolvimento em irregularidades3' sao publicadas 
paralelamente a informa96es sobre a tramita9ao da reforma politica35. A nova 
absolvi9ao pelo CCJ, agora dos deputados federais acusados de receber dinheiro 
em troca de votos favor白veis 白  emenda da reelei9ao, gera um editorial no jornal 

Estado. Neste, os editoriais tratam de dois casos, a absolvi9ao dos deputados 

33 O Estado apresenta outro editorial discutindo os problemas que a falta de uma reforma politica 
criam para a poltica brasileira, centrando a questao na fidelidade partid自ria: Aves de arriba夢o ー  
301Set197. s/autor. sec含o: Editoriais). 
ー Na pauta - ObiOutJ9; I-'res,ciente cia CじJ acna cflticli punir - U(/OutI9(, ts/autor); ULJ juiga 
amanh奇  acusados de vender votos - 0710ut197, autor: Cl白udia Carneiro (Estado de S白o Paulo, 
editora: Pol itica). 
ー A(..M e lemer vao investir na retorma poiitica - UbiUut9; iemer aceiera aiscussao ae novo 
sistema poltico - 3010ut197 (Estado de S白o Paulo, autor: Cristina Sarampo, editora: Politica). 
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envolvidos com a venda/compra de votos, e o arquivamento do pedido de 

impedimento do governador, Paulo Afonso, do Estado de Santa Catarina 

"A pergunta qUe se deve fazer, hoje,e dirigida ao deputado Michel 
i emer: "A aosoiviao de deputados acusados de vender seus votos 
resgata a imagem da Casa?' A decis白o da Comiss白o de Constitui 白o e 
Justia ((.J，しJ) aa Camara dos Deputados, absolvendo ー  alegadamente 
por raita. ae provas - os deputados Osmir Lima, Zila Bezerra e Chic白o 
b rigiao aa acusa9ao da venda de seus votos, mostra com clareza aue o 
espinto. corporativo ainda predomina na Casa e que ser preciso muita 
critica aa Imprensa, int白rprete da opinio pロblica, para que os deputados 
muaem ae comportamento. 
Nesse caso, coder-se-ia dizer nHA fri r o。r 「rf, ～、”、～一＋；、”、ー一  ．、ー一．．一 ‘一一一．．  一一一一一  , , 	． 	’ 	ー  ーーIーーーー  ーー’rー’、一‘''v M、』し  prevaieceu num luloamento em nue 白  (C 一 Iqh r'irdロriつ eと， r、r，、～ーんー  一一，ュ！一一一一一」一 1 	ー  ．. ． 	一 	’ 	ーーー  ーー  『ーーーー’’ー  ーー  ’''v''"''v'"' P'.JIJUしOil 1ヒI ne ーじorno aiias aeseiav月  o rAltor MAlQrn ('tr,.k r、ハh、I己、一一；“一 一 	． 	． 	一 	一 	 ‘ 	 一  一ーーー’ '’ー’ーー’’ ー‘~~’', vv''’~’'v'"v 

、1”~ vv"''" "q し“'vロ0llIU0uヒ  uUS aGE1Saflflg 一  p ft tnt'つ  r'rm, +riI., ,y.-,I #4.. ・ ，  ・  ．  . 	． 	一 	 ー 	ー  ’’ー’’ーー  ~~’'’~ ‘''""''"' "v 

'I-..’，」~’M"''"v.'JIJIし  ロ  v'vVO UUb dI」IOS 'vn mt'にmn 門‘つ  パロenrつ~りHり．，、~~‘~ 
一ー一  一  一， 一一一一一  一．  ， ’ 	 一 	 ーー’ーーー ’ー  ーー’ 、～つ’ーy、～"'I IしI JL 
para a aemocracia. houve outro c agn・ ndo コrot Iiiom凸n十ハニハー．、hHiH，、 -a一 
一 I一一ー』ー一ー一  L 	 ．  一 	 ーー  ー’ーIー’’ー’'’ー’'“ー  ーv r~“'Mv uし  
aUCI LUtO ue processo ae imoeaehmAnt rio nouArnっdrir Dり,tIr. 
Santa Catarina.. 
O caso da absolvic白o Dela CCJ da CAm月rn ーコ  inrコ  ntta d。、,irr ，ー  
一一一一一一一工,一  」一  一 	 ． 	 ． 	一 	一 	 ーーーーーー  ’ーー  ーー’’~v ~v 

v、‘'rv‘ロ‘'v‘ロ“lo~C しUI IUヒI IdVピI e ooriva a orirur貞r コ【：コqつ nor r,ろ,、っ＋凸r,Hハ．・ 
白  quilo que a opiniao pロblica dela esnera 

観轟I監器線I禁u轟eo器」烹蕊鷲漂「認鴛竺 
一一一． .，一一里一  ．一  一  一 	 ．． 	 ’ 	 「  ー  ーーー  ー  ‘ーー’ー  ，ーー  ー~’~ ~ 

'~r"'"Y''v ドvJ口q,OC1100 bじ uiuuinar a o mRnnに  nつr t'Oneir4or _h- r.ir, 
desprezo." (Um dia de veraon万a~Estado ri可Sうに  P'ttIri二んえ，篇りI 
s/autor. editoria: Editoriaiに、  

A absolvi9ao dos deputados federais envolvidos no caso permitem aos 

editorialistas qualificar os parlamentares de corporativistas, novamente, sao 

desenhados como defensores de interesses pessoais, que buscam, na 

impunidade, ocultar outras irregularidades, como j白  vem sendo sugerido em 
outros editoriais. Mas o ponto nevralgico deste editorial encontra-se na rela頭o 
entre opinio pロblica e imprensa. Neste editorial os jornalistas se nomeiam como 
intrpretes da opinio pロblica. Como porta-vozes da opinio publica, sabem o que 
ela deseja, o que fica claro na frase "a absolvido n百o atende aquilo que a opinio 
pUblica dele espera". Constituir-se em intrprete da opinio pablica (conceito 

pouco claro, como deixam transparecer os prprios jornalistas, mas que parece 

adquirir fora, pela importancia que os jornais lhe dao)e uma estrat6gia que 
permite aos jornalistas interferir no campo politico 

As denuncias de irregularidades continuam a marcar presen9a nas 

paglnas dos jornais, junto a noticias sobre as puni96es dos envolvidos nos 
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escandalos36. Mas, se o enfoque central dos editoriais localizava-se na rela9o 

impunidade versus infidelidade partid白ria, a constancia das denロncias leva ao 

questionamento de um novo ponto: a imunidade parlamentar. A extin9ao da 

imunidade parlamentar, para crimes comuns, passa a ser o novo t6pico da 

reforma poltica desejada. O Estado publica um editorial, que parte da aprova9白o 

da CCJ, sobre pedido de licen9a do Supremo Tribunal Federal, para processar 

um deputado, acusado de praticar fraude contra o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), para discutir a imunidade parlamentar 

"... N白o h白  como confundir a imunidade que devem ter os parlamentares 
peios atos decorrentes do exercicio do mandato e a imunidade aue os 
usos e costumes brasileiros estenderam para isentar de 
responsabilidade os detentores de mandatos leqislativos aue cometeram 
crimes comuns, alguns deles de natureza s6rdida. Nao s台o raros os 
casos de pessoas de notria ma reputa,o que entram cara a vida 
poltica, por intermedio de legendas de aluguel, simplesment para obter 
um mandato que lhes garanta a imunidade. O parlamentar deve receber 
todas as garantias para manifestar tivrement as suas opini6es. N白o 
pode ser imputvel pelo que diz da tribuna ou pela maneir como vota 
Deve ter todas as garantias para se deslocar no exercicio do mandato 
Essa 6 a essencia da representa頭o democrtica. Mas os crimes 
comuns, praticados antes de conquistado o mandato ou durante o seu 
exercicio, nada tm a ver com as garantias fundamentais da democracia 
o autor, a despeito do mandato parlamentar, deve responder p or seus 
atos perante a Justi9a, como qualquer cidad白o. 
uesae sempre o congresso e as Assembl6ias foram refqio seciuro oara 
pessoas que conseguiram se eleger apesar de suas vidas pregressas 

Os editorialistas ressaltam a rea頭o positiva do Congresso Nacional, em 
rela頭o ao fim da imunidade, para crimes comuns, citando o projeto de emenda 

constitucional, que dar poderes semelhantes aos de uma CPI,a CCJ 

" Aprovado o projeto, a Comisso de Justi9a poder auebrar o siailo 
telefnico, banc白rio e fiscal dos parlamentaras Drocessa los Dor Quebra 
de decoro, o que dever tornar dificil a repeti,ci de casos, como os das 
escandalosas decis6es da prpria Comiss白&de Constitui弾o e Justica. 
que negou autoriza「o para que se instaurassem processos contra oS 
deputados Marquinho Chedid, acusado de extorcaiir binaos. e Chico 
Brgido, acusado de alugar o prprio mandato para sua suplente 

36 Deputado e acusado de falsificar documentos de identifica,o providenciaria: CCJ autorIza pela 
primeira vez que deputado seja processado - Folha de S白o Pauto, 06/Nov/97, s/autor, editora: 
Brasil; O Congresso no bom caminho - Estado de S白o Paulo, 07/Nov/97, s/autor, editora: 
Editoriais. Outra denロncia trata-se da manuten,o do apartamento funcional pelo ex-deputado 
Ronivon Santiago que renunciou ao mandato, ap6s acusa頭o de venda de seu voto: Ronivori 
mantm apartamento da Cmara - Folha de S白o Paulo, 15/Nov/97, autor: Luis Costa Pinto, 
editoria: Brasil. Por fim, h白  denuncias de nepostismo (emprego de parentes) contra o deputado 
Moreira Franco, relator da Reforma Administrativa: "No 6 uma mutreta" - s/autor; Mulher de 
relator trabalha de forma rregular no Rio (18/Nov/97); Mulher de relator n奇o ser transferida ー  
19/Nov/97; Mulher de Moreira pede aposentadoiね no Senado - 21/Nov/97; Moreira Franco旭n加u 
empregar cunhado - 30/Nov/97 (autor: Lucio Vaz) (Folha de S台o Paulo, editoria: Brasil). 
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No Senado, o senador Antnio Carlos Magalhaes est desengavetando 
27 processos em que o Supremo Tribunal Federal pede licena para 
processar senadores por crimes comuns e eleitorais. Al白m disso, a 
comissao de reforma poltica do Senado acatou proposta de emenda que 
praticamente acaba com a imunidade, no caso dos crimes comuns... 
Com essas medidas, o Congresso demonstra que n台o mais aceita ser o 
refgio seguro para pessoas que andam a margem da lei, mas detm 
mandato parlamentar. Est atrasado. O Brasil inteiro vem reclamando 
essa rea戸o h白  anos." (O Congresso no bom caminho - Estado de So 
Paulo, 07/Nov/97, s/autor, editoria: Editoriais) 

O crdito dado ao Congresso Nacional, pelos editoriais do Estado, em 

fun9ao das medidas que buscam facilitar a puni頭o dos parlamentares infratores, 

dura pouco. O adiamento das vota96es de cassa96es dos mandatos dos 

parlamentares, para o prximo ano37, medida tomada pelo presidente da Cmara 

de Deputados, gera um editorial na Folha. Os editorialistas questionam a 

veracidade das tentativas de moraliza頭o do Parlamento. 

"A posterga弾o dos julgamentos de cassa,o de deputados acusados de 
irregularidades pode ser um primeiro passo para a impunidade. Os 
processos contra suspeitos de venderem votos pela emenda da 
reelei頭o, de alugar o mandato e de cobrar propina' oara manioular o 
Oramento foram relegados para 1998, fim da atual !egislatura'e ano 
eleitoral. 
Reconhe9a-se que o Congresso tem realizado votaces imoortantes 
Lembre-se de que, apesar da atua頭o lamentvel de alauns d'eoutados. 
a Camara rendeu-se aos imperativos da crise financ'ira e terminou 
aprovando a Reforma Administrativa, inclusive os dispositivos que 
encontravam maior resistncia. 
Mas seria ingenuidade ignorar a possibilidade de que alguns desses 
aeputaaos tiveram os julgamentos adiados por pertencerem a partidos 
aa ease governista (PFL, PTB E PMDB), os quais deram votos Dela 
aprova9ao aos projetos de interesse do governo e da presidencia da 
y arnara. No tiflal de julho, o lider do PTB ameacava n白o votar as 
1-celormas se iosse cassado o deputado Pedrinho Abro (GO). acusado 
ae coorar propina de uma empreiteira. E o julgamento n台o ocorreu. 
Igora, o presidente da C白mara dos Deputados, Michel Temer, afirma 
que o oojetivo dos novos adiamentos teria sido o de evitar aue eventuais 
aDsoivi9oes manchassem a imagem do parlamento neste fim de ano 
irata-se, no minimo, de uma tentativa de esconder do poblico as 
arncuiaaaes l-'ollticas da Cmara para tomar medidas moralizadoras. Ou 
ainaa pior, de condenar deliberadamente ao esquecimento as suspeitas 
ae improbidacle e quebra de decoro parlamentar. contando rnie nn糸vpk 
CondenaCOeS Se「“昏O 月in J. ........:...d ifirロien"",つhハ,、,、， ,~, ..．、～、i一話一  -一  --一  v、ノII、～'‘ロyvcJ ocI av d utud UIdIS uiiceis num ano ocuoado Dela eleiC言n 
i-azer taoula rasa dessas suspeitas de corrup頭o 白  um passo atrs na 
tentativa ae meIht- rr a PO量'ca nacinnコI Rロ十rnI,ロぐぐハ十つnレ、 r,，。i。  ー’'’ー’ニー  ーー  ’'”ー’"v~' 'a ''.JII LIしロ  IIロし101 IdI・  「wirocesso tanto mais 
vergonnoso se tol um modo de ajudar a aprovar medidas necess白rias 白  
estaoiiiaaae da economia." (Amea9a De Impunidade - Folha de S白o 
i-'auio, UtIL)ez197, s/autor, editoria: Opinio, se弾o: Editorial) 

37 Temer adia vota頭o de cassa戸es para 98 - Folha de Sao Paulo, 02/Dez/97, autor: Denise 
Madueho, editoria: Brasil; S/ttulo - Folha de S白o Paulo, 08/Dez/97, s/autor, editoria: Brasil, se9ao: 
Painel; Tiroteio. 
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O editorial volta a salientar as dificuldades da Camara de Deputados em 

julgar "as suspeitas de improbidade e quebra de decoro parlamentar. Os 

editorialistas sugerem existir uma troca de favores entre o Executivo e o 

Legislativo: os parlamentares nao sao julgados, se os partidos a que pertencem, 

da base governista, votarem a favor dos interesses do Planalto. Embora este 

editorial aponte uma mudan9a de rumo, ao sugerir o envolvimento do Executivo 

na impunidade dos congressistas acusados, o papel central ainda 白  localizado no 

Legislativo: sao os pertencentes a este que trocam seus votos por favores 

corporativistas38. 

7.3. 0 caso Naya 

As materias que discutem propostas da reforma politica sao seguidas de 

um novo escandalo envolvendo um parlamentar. Mas diferente dos demais, este 

n白o diz respeito a irregularidades no tratamento de dinheiro poblico. O 

desabamento de um prdio de apartamentos, na cidade do Rio de Janeiro, 

construido pela empresa Sersan, pertencente ao deputado federal, S6rgio Naya, 

(PPB-MG), passa a ser a pauta dos jornais. O desabamento do prdio projeta 

noticias sobre outras irregularidades, envolvendo o deputado Naya. A Folha 

publica matrias, afirmando que o parlamentar possui emissoras de rdio e 

televisao, e que sua construtora possui dividas, com o Banco do Brasil, n白o 
cobradas, em fun頭o de prtica fisiol6gica39. A matria abaixo exemplifica com 
clareza a quest白o: 

38 O Estado publica um editorial questionando e apontando os limites da proporcionalidade na 
representa●o da Camara de Deputados: ok3Representa戸o no Congresso - I 51Dez197, s/autor, 
editoria: Editoriais. A reforma polticae tema de duas colunas. A primeira trata da proposta do 
deputado Miro Teixeira de convoca9白o de uma Assembl白ia Constituinte; o segundo, discorre 
sobre as dificuldades de relacionamento entre dos candidatos a elei,o ao cargo de Presidente da 
Repablica e o Congresso nacional, respectivamente: Os passos da reforma poltica - Estado de 
S白o Paulo, 02/Fev198, autor: Pedro Luiz Rodrigues editora: Politica; Fisiologia at 2007 - Folha de 
S白o Paulo. 02/Fev/98. autor: Fernando Rodriaues. editora: Ooini白o. 
39 -、一一一  一,ー  ーーーーーユー ,ー一  一一一一一に  一上工ーー  ー  ，一、 ”、  ーf、h，~一．一『、 f、  ーーュ二ーー ~ーーーーーー，ー  ハーエーL一一 ~．一に一ー，一L一‘一  ーDono Ce empreiteira possui racios e I VS -z iit-ev/9ど, autor: t-ernancio (.oralnflo; enviar LoDato; 
S6rgio Torres; Abonar Gondim; Presso poltica evita cobran9a de dvida - 27/Fev198, autor: Lucas 
Figueiredo (editoria: Cotidiano); Neg6cios - 27/Fev198, autor: Cl6vis Rossi, editoria: Opinio; Por 
que os prdios de S6rgio Naya s6 caem no Brasil? - 01/Mar/98, autor e se,o: Elio Gaspari; Um a 
mais, nada mais - 01/Mar/98, autor e se9ao: Janio De Freitas (editoria: Brasil) (Folha de S白o 
Paulo); A戸o quer que deputado devolva R$ 60 milh6es - Estado de Sao Paulo, 03/Mar/98, autor: 
Edson Luiz, editoria: Cidades. 
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"O desabamento na Barra da Tijuca tornou pロblica uma parte dos golpes 
e fraudulncias que deram ao deputado Sergio Naya vida de bilion自rio -e 
extinguiram nao se sabe quantas vidas e desgra9am milhares de outras. 
Entre os escombros que Sergio Naya vai deixando n台o emerge, porm, 
a figura de um parlamentar incomum, que escandalize agora os seus 
pares do Congresso como estarrece e revolta os comuns, sejam ou n台o 
vitimas suas. 
Sob diferentes disfarces de nome, de partido, de Estado, s白o muitos os 
sergios nayas do Congresso. Comp6em o grande contingente dos que 
no se elegem em raz白o de idias, de compromissos, de entusiasmo 
com programas polticos, mas para usar a condi,o de deputado. Como 
gazua. Como arma. 
S台o s6 sergios nayas os componentes do bando que vende votos para 
aprovar Reformas, para aprovar a reelei弾o, para engolir 1.300 medidas 
provis6rias, para trair o seu e todos os eleitorados. S含o os que recebem 
emprstimos favorecidos nos bancos oficiais, como S白rgio Naya. E 
fazem ou intermedeiam neg6cios com o governo, como Sergio Naya. E, 
como S白rgio Naya, contam com a prote弾o do governo para falcatruas 
nas suas obriga如es com o INSS, com os impostos, com as dividas nos 
bancos, nas caixas e nos fundos. E que recebem do governo as verbas 
oramentrias, hoje como antes os an6es do Oramento. 
N白oe propriamente por esses expedientes que os sergios nayas se 
fazem parlamentares. Por trs de cada um deles h白  sempre neg6cios, 
empresariais ou n含o. Por algum modo, sempre se valendo da rela弾o 
entre o mandato parlamentar e o governo.. 
Os que nao so sergios nayas comp6em a menor porao do Congresso. 
Impossibilitados, por isso, de impedir que o caso revoltante de Sergio 
Naya nao seja apenas mais um na sucess白o dos escndalos impunes do 
Congresso." (Um a mais, nada mais - Folha de Sao Paulo, 01/Mar/98, 
autor e se頭o: Janio De Freitas, editoria: Brasil) 

As irregularidades s白o apontadas paralelamente ao questionamento da 

imunidade parlamentar e possivel cassa頭o do mandato do congressista40 
Segundo matria do Estado, h白  dispositivos na Constitui9白o, que asseguram a 
imunidade parlamentar, mesmo nos casos de crimes comuns, matria que o 

jornal exemplifica com o pargrafo 30 do artigo 53, que ". . .livra o parlamentar da 
pris白o at em caso de flagrante de crime inafian頭vel, se a Casa a que pertencer 
一 Cmara ou Senado~se opuser, em vota戸o secreta,a iniciativa da Justia "o 

mesmo artigo informa o interesse do Congresso Nacional em rever a imunidade e 

40 Imunidade n白o vale para indeniza頭  o - 261Fev198, autor: Silvana De Freitas; Luiza Dam白, 
editoria: Cotidiano; S白rgio Naya afirma que a imunidade parlamentar 6 um direito constitucional - 
281Fev198, autor: Abnor; E o mandato, vira p6? - 01/Mar/98, autor: Etiane Cantanhede, editoria: 
Opinio; Corregedor deve pedir cassa頭o de Naya - autor: Rui Nogueira; Moradores pedem 
cassa頭o de Naya a ACM - autor: Marcelo Oliveira; M白rio Magalhaes (O2IMar/98); ACM defende 
a戸o da Cmara e sequestro de bens - autor: Augusto Gazir (editoria: Cotidiano); O faro e a justia 
ー  autor: Clvis Rossi, editoria: Opini白o (03/Mar/98) (Folha de Sao Paulo); ACM defende a 
cassa9白o de S6rgio Naya - 03/Mar/98, autor: Rosa Costa, editoria: Cidades; Desigualdade perante 
a lei - 02/Mar/98, autor: Pedro Luiz Rodrigues; Reputa9百o desmoronada - 03/Mar/98, autor: 
Marcelo de Moraes; ACM quer apressar fim de imunidade total - autor: Rosa Costa; S/ttulo - 
s/autor, se9白o: Jogo R台pido; C谷mara abre processo para cassar Naya - autor: Joao Domingos 
(04/Mar/98) (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica). 
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punir o deputado Naya. A justificativa para essa a9ao est自  na preserva9台o da 

imagem do Parlamento, como expressa as palavras do presidente do Senado: 

"... O presidente do Senado disse que vai propor a revis白o desse 
beneficio com a maxima urgencia, para que a imunidade fique restrita a 
atos de natureza politica. 
Ele reconheceu que a neutralidade da Cmara em v白rios epis6dios que 
justificariam a cassa頭o do mandato - como a venda de voto e desvio de 
verbas do gabinete - pode levar a popula,o a duvidar da cassa,o do 
deputado S白rgio Naya (PPB-MG). 'A medida que n台o respondamos com 
rapidez, o povo passa a descrer de nossa a,o e isso pode desacreditar 
o trabalho de reabilita●o que est sendo feito para melhorar a imagem 
do Congresso' ..." (Imunidade de parlamentares pode ser revista - 
Estado de S白o Paulo, 03/Mar/98, autor: Rosa Costa e Joao Domingos, 
editoria: Cidades) 

O caso Naya se mantm como noticia dos jornais. Seja pela informa,o 

de a96es dos moradores, contra o parlamentar41, seja por noticias sobre a 
dificuldade de modificar as regras da imunidade parlamentar'2. A divulga9ao de 
um vIdeo, em que o deputado federal S6rgio Naya aparece assumindo outras 

irregularidades, amplia em muito a critica dos jornais bem como a cobran9a por 
puni9白o e o receio de impunidade. Os textos falam dos demais casos em aberto e 

da tentativa do parlamentar para evitar a cassa頭o43. Foi selecionado um exemplo 
entre as matrias publicadas: 

"Tudo indica que o deputado S白rgio Naya (PPB-MG) caminha para o 
caaataiso. Basta? Nem remotamente. 

41 Grupo leva escombros 白  sala de Naya - 04/Mar/98, autor: Sergio Torres; Governo diz que 
indenizar vtimas do prdio - 06/Mar/98, s/autor, (Folha de Sao Paulo, editoria: Cotidiano); O 
Proer da Barra desabou - Estado de Sao Paulo. 08/Mar/98. autor: Ricardo Amaral. ditoria: Poltica. 
42 Elei 白o atrapalha mudan9a na imunidade parlamentar - 04/Mar/98, autor: Marta Salomon; 
Silvana; Imunidade ser votada em 3 semanas - 12/Mar/98; Cassa如es sero revistas - 17/Mar/98 
(s/autor) (Folha de S白o Paulo, editoria: Cotidiano); S/titulo - Estado de S白o Paulo, 12/Mar/98, 
s/autor. editoria: Pol itica. secao: Joao R白oido. 
43 Naya est nas m奇os do PPB - 04/Mar/98, autor: Fernando Rodrigues; Bom de lbia - 05/Mar/98, 
autor: Carlos Heitor Cony (editoria: Opini白o); As cassa戸es pendentes no Congresso - s/autor; E o 
trofu cara-de-pau da semana vai para... ー  autor: Barbara Gancia (06/Mar/98); Naya usa regimento 
para evitar cassa戸o - 12/Mar/98, autor: Denise Madueno; Pizza Sersan 6 clssico da gastronomia 
Poltica - 13/Mar/98, autor: Barbara Gancia; Naya vai ao Supremo contra cassa戸o - 18/Mar/98, 
autor: Denise Madueho; Abnor Gondim; Parecer sobre cassa頭o pode sair at quarta - 20/Mar/98, 
autor: Abnor Gondim(editoria: Cotidiano); S/ttulo - 10/Abr/98, se,o: Painel; Tiroteio; Naya tenta 
evitar vota●o de cassa●o - I 5/Abr/98, (s/autor, editoria: Brasil) (Folha de S白o Paulo); Acusados 
saram livres da cassa頭o - 04/Mar/98, autor: Marcelo de Moraes; Argumentos de Naya 
prejudicam sua defesa - 06/Mar/98, autor: Jo白o Domingos, Declarar embriguez n白o ajuda, diz 
Brindeiro - 07/Mar/98, autor: Edson Luiz; CNBB quer cassar poltico que troca favores por votos - 
15/Mar/98, autor: Eliane Azevedo (Estado de Sao Paulo, editoria: Pol itica). H白  duas matrias que 
apontam a critica e cobran9a de puni9白o a Naya pelos pr -candidatos a Presidencia da Repロblica 
ou mesmo do atual Presidente: Ciro xinga S6rgio Naya e critica FHC - Folha de S白o Paulo, 
04/Mar/98, autor: Fernando Rodrigues, editoria: Brasil; FHC defende puni 白o para parlamentar - 
Estado de S白o Paulo, 05/Mar/98, autor: Isabel Braga e Tania Monteiro, editoria: Politica. 
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O caso do deputado 白  , na prtica, uma amostra da profunda degrada「o 
dos costumes polticos no Brasil. 
Basta examinar um pouco mais atentamente a, digamos, evid白ncia que 
ps em movimento a engrenagem do Congresso Nacional, na dire'o da 
cassa頭o. Trata-se do teipe exibido domingo pelo "Fantstico", da Rede 
Globo, feito por um cinegrafista amador, no qual Naya confessa que 
falsifica assinaturas e usa material de segunda nas suas constru"es, 
como se fosse de primeira. 
A confiss白o nao foi feita em um crculo reservado de amigos e/ou s6cios, 
mas na presen9a de um grupo de vereadores. N白o consta que qualquer 
um deles tenha, na hora, tido a dignidade (e, claro, a coragem) de 
levantar-se e pelo menos protestar. 
Foi preciso que ruIsse o Palace 2 para que algu白m exumasse o 
documento que incrimina Naya. 
Se foi to descarado em um bate-papo com vereadores,e mais que 
razo白vel supor que muitos dos colegas de Naya no Congresso j白  tenham 
ouvido dele confiss6es similares. 
Algu白m abriu a boca? Ao contrrio. Um punhado deles emitiu apenas 
mensagens de solidariedade ao companheiro, em ntida resposta 
corporativa. 
N白o que esse tipo de atitude surpreenda. O que mais d6i白  ver que todos 
os escndalos ate agora ocorridos no a mbito do Parlamento, na atual 
legislatura, tiveram como personagens parlamentares da bancada 
governista. Num raciocinio cinico, pode-se suspeitar que o monop6lio 
dos escandalos se deva ao fato de que os partidos de oposi,o tm 
nacos limitados de poder, a fonte maior de corrup9白o. 
Mas 白  triste ver que o governo de um partido cuja maior qualidade era 
seu suposto republicanismo (o PSDB) tenha esse tipo de gente como 
companheiro de rota." (Os bons companheiros - Folha de Sao Paulo, 
04/Mar/98, autor: Cl6vis Rossi, editoria: Opini白o) 

O escandalo Naya tem grande repercussao entre os feitores dos jomais 4 

Uma polmica de tal vulto gera editoriais. A Folha publica trs editoriais, tratando 

do caso. No primeiro, denominado Moraliza頭o Pelo Voto, os editorialistas 

chamam aten9ao para o papel central da sociedade e da imprensa na rea9o 

moralizadora do Congresso Nacional. 

"A CasociedSrgio繊os Deputadosiniciar com agiuPPB-MG). , ai灘forma positiva s presses dacesso de cassao do deputadoiedade, soberana na escolha de 

鷺presentantes, que deve partir o primeiro impulso para que nosejam destitudos os maus representantes como, maisite, que se escolham congressistas de bom nvel tcnico, poltico 

驚嘉e devlo porま聞譜nto a iluso drepublicano q認器篇濃resso foi subitames lhe tem faltad簾  

44 Isto pode ser constatado pelo nameros de cartas publicadas nos jornais e que ser白o descritas 
no final desta sess白o. 
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processos de cassa9ao. S台o trs por compra de voto, um por aluguel de 
mandato e outro por cobran9a de propina de empreiteira-, emperrados 
por corporativismo ou motivos ainda menos confess自veis. 
Nao se deve infelizmente descartar que essas mesmas raz6es possam 
tarnoem prevalecer em rela頭o a Naya quando, e se, o caso arrefecer. 
りao no minirno vergonhosas as mensagens de solidariedade que o 
oeputaao recebeu por escrito de alguns de seus pares, como Sandro 
IviaDel( t-'Mu-(o), Mrcio Reinaldo Moreira (PPB-MG), Pedrinho 
やraao (I-' Ib -(.0) e Joao Carlos Bacelar (PFL-BA). O eleitor tamb6m 
aeve ricar muito atento ao comportamento desses parlamentares. 
ivias,,. enrim, e preciso ressaltar mais uma vez que as medidas 
morauzaaoras que eventualmente venham a ser tomadas neste caso 
pelo Congresso, de qualquer modo fundamentais, jamais vo substituir o 
voto consciente dos cidad白os, este sim capaz de elevar o nvel do 
Parlamento." (Moraliza頭o Pelo Voto - Folhade S白o Paulo, 04/Mar/98, 
s/autor, editona: Opinio, sec白o: EditoriaFi 

A positividade da atitude da C含mara de Deputados se dilui rapidamente 

no texto. A rpida a頭o punitiva do Parlamento nao 6 fruto de um esprito 

republicano da institui9ao, segundo os editoriais, mas consequ6ncia da 

contesta9ao da sociedade e da divulga9台o de outras irregularidades cometidas, 

pelo deputado federal, e publicadas na imprensa. A sustenta9ao da falta de 

espirito republicano do Legislativo est, na l6gica dos editorialistas, na 

impunidade a que ainda esto relegados os demais casos denunciados. Ao 

clamar por maior manifesta頭o da sociedade, para que os demais casos de 

irregularidades sejam investigados e punidos, os jornalistas evidenciam como 

constituem a rela頭o entre a imprensa e a sociedade: o jornal, alm de informar a 

sociedade, sinaliza o poder de moraliza9ao, do Parlamento, que a sociedade 

possui, pelo voto e, por fim, se constitui como porta-voz de sua contesta9ao, leia- 

se, o local Por excelncia da manifesta9ao da palavra pロblica 

No transcorrer do julgamento politico do caso Naya, outro escandalo toma 
as p白ginas dos jornais. O presidente da Camara de Deputados denuncia 

irregularidades cometidas por deputados federais nas vota96es: o caso dos 

pianistas. 亡  chamado de pianista o parlamentar que vota no lugar de um colega, 

constituindo uma pratica de fraude do voto45. As constantes denoncias de 

45 Temer aponta fraude de voto - 19/Mar/98, autor: Luiza Dame; Prtca de vota頭o dupla 
comum; Michel Temer armou o flagrante usando a TV Cmara; 佐 h自bito' diz Andrade Vieira 
(s/autor); Borba assume 'piano' e tenta livrar colega - autor: Denise Madueno; Luiza Dame; Fl白vio 
Arantes; Cdmara abre processo de cassa頭o contra "pianista" ー  autor: Luiza Dam白; Denise 
Madueho (20/Mar/98); Cmara pede explica戸o a Vieira; Briga poltica entre paranaenses motivou 
denDncia ー  (s/autor); Viaduto6 piv da provvel cassa戸o - autor: Fl白vio Arantes (21/Mar/98); PTB 
tentar preservar 加ianista"- 23/Mar/98; 'Pianista' recua e acusa dono da senha - 25Mar/98 
(autor: Luiza Dam白; Denise Madueno); Para acusado de 'pianismo', suspens白o 6 pena razovel ー  
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improbidades e de falta de decoro parlamentar de congressistas, somadasa 

impunidade, projetam o retorno, aos noticirios, dos casos de puni9ao ainda 

pendentes, parados no Congresso Nacional46. Um editorial publicado ap6s a 
denロncia de fraude de votos, no Congresso Nacional,6 interessante de ser 

apresentado, pela centralidade que os editorialistas dao a imprensa (que chamam 
de midia) na democracia 

"E dificil que passe uma s6 semana sem que o Congresso Nacional 
apare9a na midia de maneira vexatria. Num pais em que a cultura 
autorit白ra, mesmo que arrefecida, ainda permanece enraizada e vez por 
outra se manifesta com o primitivismo caracteristico, nunca e demais 
repetir que o Congresso白  uma institui,o essencial ao funcionamento da 
democracia, este sim um valor que cabe a todos cultivar. 
N白o se oode. obviamente. festeiar os escndalos envolvendo o 
Parlamento. E evidente que devem e precisam ser apurados e punidos 
com rigor m台ximo. N含o obstante, cada fato ilicito ou imoral cometido no 
ambito do Congresso, quando flagrado pela midia, tem um efeito 
paradoxalmente pedag6gico. A cada vez que vem a pロblico uma 
falcatrua parlamentar,, a cada vez que se toma visvel um arranjo 
fisiolgico, a cada vez que vem 白  tona uma barganha, 白  a democracia 
que avana,6 a cidadania que est sendo convocada a se manifestar. 
Sabe-se, infelizmente, que grande parte dos parlamentares legisla em 
causa prpria ou em fun弾o de interesses particularistas, que pouco ou 
nada tm a ver com os prop6sitos da Repロblica. A melhoria da qualidade 
da representa弾o Politica, porm, s6 poder ser obtida com o 
acompanhamento permanente das atividades do Congresso e a 
identifica●o de parlamentares pouco dignos do cargo p自blico para que 
foram eleitos. A responsabilidade final, cabe dizer, 白  sempre do eleitor, 
que escolhe na uma seus representantes. 
Mas n白o se deve, por isso, tolerar que o Congresso s6 demonstre 
empenho em se corrigir quando acossado por alguma pressao externa. 
O caso S6rgio Naya e, agora, o epis6dio do deputado Jos Borba (PTB- 
PR), o pianista, precisam ser rapidamente resolvidos, mas h白  v白rios 
outros casos de congressistas com conduta suspeita e conden白vel que 
permanecem acobertados pelo corporativismo da institui弾o. H白  cinco 
outros processos de cassa9台o de mandato emperrados na Camara -trs 
por compra de voto, um por aluguel de mandato e outro por cobrana de 
propina. O presidente da Casa, deputado Michel Temer (PMDB-SP), 
ainda deve satisfa96es a sociedade. 
Mais graves, talvez, que esses escndalos isolados tm sido as rodadas 
sucessivas de barganha a c白u aberto envolvendo vrios parlamentares e 

27/Mar/98, s/autor; Comprovada nova fraude de 加ianista" - 03/Abr198, autor: Denise Madueno; 
Deputado confessa mais um caso de 加ianismo" - O9IAbr/98, autor: Denise Madueno; S/titulo - 
10/Abr/98, s/autor, se9ao: Painel; Tiroteio; Deputados "pianistas" tero de depor novamente em 
comiss白o - 20/Abr/98, autor Denise Madueho; Deputados negam novo "pianismo" - 301Abr198, 
s/autor; CCJ aprova cassa戸o de 'pianistas' - 06/Mai/98, autor: Denise Madueho (Folha de S白o 
Paulo, editona: Brasil); Andrade Vieira defende manuten戸o do mandato - 20/Mar/98; S/titulo ー  
se9o: Jogo Rapido (s/autor); Presidente da CCJ vai escolher relator na tera - autor: C.C. 
(21/Mar/98); Coitadinho! - 07/Abr/98, autor: Antonio Carlos Pereira (Estado de Sao Paulo, editoria: 
Pol itica'. 
4fi ノ、一ーー二 一一一I一ー  ー一一  一一l一  一  一 	一一 	 ， 	 ー 	”．  . . 	， 	一” 	一 	． 	一」 ,.. ，一一  ー c.orregeaor quer retomar processos cie cassa9ao - estado de Sao Paulo, 2i IMari98, autor: 
Cludia Carneiro, editoria: Politica; Deputado confessa mais um caso de 加ianismo" - 09/Abr/98, 
autor: Denise Madueho; Cassa96es pendentes no Congresso - 16/Abr/98, s/autor (Folha de S白o 
Paulo, editona: Brasil) 
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鷲鱗難薫難鷲鷺驚  

tamb m a obrigaconduta, antigosRepblica em serSo Paulo, 22/Ma鷲麟鷲ir de sua prpriaBrasd seja umarnigos - Folha deEditorial) 

A importncia fundamental do Poder Legislativo, para a democracia,e 

apontada pelos editoriais, mas, como em outros momentos ja mencionados, a 

esta coloca9ao segue-se uma intensa desqualifica9白o da institui9ao, atrav6s da 
exposi頭o de irregularidades denunciadas e da sugesto de outras. Grande parte 

dos parlamentares s白o qualificados' como: legisladores em causa prpria ou de 

interesses particulares, corporativistas, votando em fun頭o de barganhas ou 

fisiologismo, quer dizer, trocando seus votos, por favores. Embora o Poder 

Executivo seja apontado, pelos jornalistas, como conivente com esta forma de 

fazer politica, o respons白vel, em ltima instancia,6 o eleitor. Estee quem tem em 

suas maos, melhor, em seus votos, a responsabilidade pela melhoria da 

qualidade da representa頭o politica. Por ser ano eleitoral, cumprindo a fun9白o 

politica que crem ter, de possibilitar, atravs da exposi9ao das irregularidades 

cometidas pelos parlamentares, um efeito pedag6gico, para o avan9o 

democrtico, os editoriais da Folha dao destaque ao papel central dos eleitores 

para a corre9ao dos problemas do sistema poltico brasileiro47 

Enfim, o deputado federal S6rgio Naya e cassado. Segundo os notici白rios, 
o placar da vota9含o secreta foi apertado, o parlamentar teve seu mandato 

cassado por vinte (20) votos a mais do que o minimo necess白rio. As noticias dos 
jornais divulgam esta informa頭o junto a criticas a expressiva vota9ao favorvel, 

ao deputado federal, e questionando a posi9ao do Congresso Nacional sobre os 

demais casos ainda nao resolvidos48. 

'7 H白  um editorial do estado que trata do caso dos pianistas, onde os editorialistas fazem a 
interpreta頭o dos desejos da sociedade: uma nova imunidade, a imunidade 白  corrup,o e ao 
corporativismo. Ainda salientam a necessidade de reformar toda a institui,o: A nova imunidade 
esperada - Estado de Sao Paulo, 22/Mar/98, s/autor, editoria: Notas e informa96es, se頭o: 
Editorial. 
48 Naya 白  cassado com margem de s6 20 votos - autor: Luiza Dam白; Denise Madueno; irmd de 
cassado d anjo a Naya; S/ttulo - se●o: Painel; Tiroteio (s/autor) (Folha de S台o Paulo, 16/Abr/98, 
editoria: Brasil); Vtimas do Palace 2 acompanham sess白o - 16/Abr198, autor: D.O.; Naya tem 
registros de engenheiro civil e eltrico cassados pelo Crea - autor: Evaldo Magalh白es; S/ttulo, 
s/autor, se9白o: Jogo R白pido (1 7IAbr/98) (Estado de S白o Paulo, editoria: Politica) 
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Cada um dos jornais dedica espa9o em seus editoriais para o tema. O 

Estado publica a sua opini白o, no texto intitulado A cassa頭o ndo redime o 

Congresso, como o prprio titulo expressa, os editorialistas discorrem sobre o 

descrdito da institui9ao 

"A cassa9ao do mandato do deputado Sergio Naya n白o limpa o 
Congresso das n6doas acumuladas em anos de permissividade e 
corporativismo, durante os quais a imunidade parlamentar tem 
funcionado como escudo protetor para personagens que estariam melhor 
na crnica policial do que na poltica. O Congresso entregou a cabe9a do 
Sr. S6rgio Maya, com relutncia que revela h白bitos to ruins quanto 
arraigados, n白o porque seus membros entendessem n白o mais poder 
conviver com quem faz da atividade politica uma trincheira para neg6cios 
duvidosos e trfico de influencia, mas porque a press白o da opini白o 
o自blica foi avassaladora. 
N白o fora o fato de um dos' edificios construidos por empresa cio Sr. 
Sergio Naya ter ruido, causando a morte de oito pessoas e provocando 
uma rea,o p自blica que o Congresso n白o podia ignorar, esse senhor 
continuaria dono de seu mandato parlamentar, a despeito de sua vida 
pregressa ser do conhecimento geral. 
O fato de o Sr. Sergio Naya ter conquistado simpatias entre seus 
colegas, com generosa distribui,o de favores - emprstimos de dinheiro 
sem cobran9a de juros; alojamento gratuito em apartamentos de luxo; 
viagens graciosas em jatinhos, etc. ー  dep6e tanto contra seu 
comportamento quanto contra o comportamento dos parlamentares que 
aceitaram os obs6quios sem se perguntar se o que faziam era 
moralmente correto. 
O resultado dessa lassidao moral que deixa o Congresso em m白  
situa弾o no julgamento que dele faz a opinio pablica se refletiu na 
vota9白o do pedido de cassa"o... 

A expressiva vota9白o contra a cassa頭o6 destacada pelos editorialistas 

bem como relembram os demais casos de irregularidades nao punidos ou 

aguardando investiga9ao. A partir destes exemplos, sustentam que a rpida 

rea9白o da Camara, ao caso Naya, nao corresponde a "um basta ao 

corporatWismo que beneficia quem faz da imunidade parlamentar um escudo 

contra o C6digo Penal", mas apenas a uma rea頭oa "press白o da opinio pllblica, 
nada mais". Apontam ainda o nロmero de casos de pedidos para processar 

parlamentares e de suspensao de imunidade parlamentar, e constatam 

一  O Congresso n台o vota tais pedidos e, quando cheqa a faze-lo. 白  Dara 
negar sistematicamente os pedidos, como se todos os Drocessosfos'sern 
atentatrios 白  liberdade de palavra e voto no exercicio do mandato 
parlamentar. No entanto, esses processos v白o de crimes de sanaue2 
crimes de recepta●o e falsifica,o, que nada tm a ver corn o exercicio 
da atividade parlamentar 
A cassa'o do deputado Sergio Naya n台o pode ser isolada desse 
quadro desolador. Daria motivo a manifesta加es de jロbilo e de 
esperan9a na regeneraro dos costumes do Congresso se a ela se 
seguisse o julgamento dos demais parlamentares quる  aguardam na fila 
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A imunidade parlamentar ainda 白  escudo para pessoas que estariam 
melhor na crnica policial." (A cassa戸o n白o redime o Congresso ー  
Estado de S白o Paulo, s/autor, I 7/Abr/98, editoria: Notas e Informa96es) 

O editorial publicado pela Folha 6 bastante similar. A cassa頭o do 

mandato do deputado federal Naya tamb6m nao sensibilizou aos editoriais do 

jornal. 

"Entre os congressistas brasileiros h白  pelo menos um homicida frustrado, 
um que aluga mandato, alguns vendedores de voto, pianistas 
fraudadores e uma bancada amiga das barganhas no balc白o de 
neg6cios, a qual, diga-se de passagem, tem sido estimulada pelo 
Executivo. Tudo isso e mais do que sabido e e motivo de pesar para os 
que prezam a democracia, pois o Parlamento e uma de suas institui加es 
fundamenta亙  
Com a cassa弾o do deputado S白rgio Naya, ex-PPB de Minas Gerais, a 
C白mara cumpre, mas apenas nesse caso, com o seu dever, o que, dado 
o hist6rico de corporativismo e de prote頭o de maus politicos na Casa, 白  
motivo de alento. Nao se devem, porm, alimentar ilus6es nem cedera 
demagogia. Sem a press白o da sociedade civil e dos meios de 
comunica,o, Naya certamente teria hoje seu lugar preservado em 
Bras ilia. 
O fato de que, mesmo com toda a visibilidade de seu caso, Naya tenha 
perdido o mandato por uma margem de apenas 20 votos -163 de seus 
colegas votaram a seu favor- 白  uma lamentvel demonstra弾o do tipo de 
gente que ainda representa a popula,o no Parlamento, uma gente que 
chancela os m白todos e o comportamento do cassado. E preciso insistir 
na responsabilidade do eleitor, na hora do voto e no acompanhamento 
dos congressistas, pois 白  sobretudo de suas a如es que depende a 
qualidade da representa,o Poltica. 
Quanto ao Congresso, precisa ainda fazer muito para provar que a 
cassa弾o de Naya n白o foi um epis6dio isolado. H白  sete cassa96es de 
parlamentares ainda pendentes, todas anteriores a eclosao do caso 
Naya, para n白o falar das dezenas de parlamentares acusados de crimes 
diversos, ainda beneficirios de uma imunidade que precisa ser revista 
com urgencia. 
Seria talvez esperar demais que o Congresso fizesse a higiene 
necess自ria at o final da atual legislatura. O eleitor deve, pois, ficar 
atento, para fazer ele a reciclagem nas urnas." (Os Colegas De Naya - 
Folha de S白o Paulo, l7IAbr/98, s/autor, editoria: Opini白o, se,o: 
Editorial) 

Os dois textos possuem muito em comum: percebem, na baixa vota9ao, 

que permite a cassa頭o do mandato do parlamentar, a exist6ncia de uma 

arraigada estrutura corporativa no Congresso Nacional. Para os editorialistas dos 

dois jornais, a cassa頭o do mandato do deputado federal S白rgio Naya se deve 

antes a rea9ao da Casa Parlamentar a pressao da opini白o publica ou sociedade 

civil (e, no caso da Folha, dos meios de comunica頭o), do que a uma tentativa 

dos membros do Poder Legislativo de moralizar a institui9白o. Apontam o 

descrdito de que esta puni9ao seja o inicio de uma mudan9a, fortemente 
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defendida nos jornais, que extirparia os maus habitos ou costumes, as 

irregularidades morais ou legais, que povoam o Poder Legislativo, desgastando a 

imagem da institui頭o (to importante para a democracia) 

Os editoriais sao similares ainda na cobran9a de medidas punitivas aos 

demais casos de irregularidades pendentes na institui9ao, e na necessidade de 

rever os limites da imunidade parlamentar. 

As constantes denロncias, envolvendo parlamentares, abrem espa9o para 

a vincula9ao entre irregularidades e reforma politica. O Estado publica um 

editorial, que parte da discussao da proposta de emenda constitucional, do 

deputado Miro Teixeira (PDT-RJ), que prev6 a cria頭o de uma Assembl白ia 

Constituinte restrita, a ser votada em plebiscito, pela popula頭o, junto com as 

elei96es de outubro de 1998. Os editorialistas defendem a aprova9ao da emenda 

proposta e argumentam as raz6es para essa posi9ao. O balco de barganhas em 

que se constituiu o Congresso Nacional o ponto que justifica a necessidade da 

reforma politica. 

"... Quanto a reforma poltica, a maior evidencia de sua necessidade est 
na indefini'o do que sejam, no Congresso Nacional, maioria e minoria, 
efeito direto da carncia de um sistema partid白rio real e de uma 
legisla●o casuistica, que adulterou a representa,o proporcional. Em 
conseq oencia, ao se discutir e votar uma lei, troca-se a busca de 
convergencias, natural numa democracia, pelo balc白o das barganhas. 
Negocia-se tudo, no Congresso Nacional, dentro daquela faixa cinzenta 
e espessa chamada de baixo clero. Com  uma boa reforma politica, 
ficaria mais dificil para um Sergio Naya montar sobre a distribui頭o de 
favores o respaldo de 166 votos contrrios a sua cassa,o. Ou se 
transformar a aloca頭o de verbas para obras pablicas em moeda de 
troca pelo voto pelas reformas. 
A reforma poltica daria mais verdade a representa頭o, se estendesse o 
controle do eleitor sobre o voto para o controle sobre o exercicio do 
mandato conferido. Faria com que a dignidade das institui96es 
representativas passasse a conduta de seus membros. E esconjuraria o 
risco de serem as bancadas, partid白rias ou regionais, meras fachadas de 
lobbies. 
Se apenas essas duas reformas resultassem da Assembl6ia Constituinte 
restrita, j白  seria benefcio de valor extraordin白rio. Quanto mais n白o fosse, 
arrolando o Congresso Nacional na dinamica de transforma,o do Pais, 
razo de ser de sua renova,o peri6dica. 
A aprova弾o da emenda Miro Teixeira seria uma maneira de encerrar 
bem a legislatura." (Constituinte restrita - Estado de Sao Paulo, 
21/Abr198, s/autor, editoria: Politica, se,o: Editorial) 

Para o jornal, a reforma politica 白  constituida como a solu9ao para as 

distor6es do sistema politico atual: sistema partid白rio frgil e representa9o 
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proporcional, baseada em uma legisla頭o casuistica. Na perspectiva dos 

jornalistas, a modifica頭o do sistema politico-partid白rio coibiria casos como o de 

S6rgio Naya, troca de verbas por votos ou bancadas, que se constituem em 

meras fachadas de lobbies e equivaleria a "mais verdade d representa頭o" Mais 

verdade a representa頭o 6 significada como a passagem do "controle do eleitor 

sobre o voto para o con trole sobre o exercicio do mandato conferido". Mas em 

nenhum momento do texto fica claro como a fidelidade partid自ria e as mudan9as 

na representa9ao proporcional equivalem a um maior controle dos representados 

sobre seus representantes. A transforma9ao da rela頭o entre Executivo e 

Legislativo em um balcao de neg6cios tem como respons白veis os parlamentares 

que comp6em um grupo: o "baixo clero". 

Os julgamentos politicos dos casos pendentes, de envolvimento de 

congressistas em irregularidades, levam a retomada da divulga9ao de 

informa96es sobre os avan9os na mudan9a das regras de imunidade 

parlamentar49. Os jornais destacam a vota9ao e absolvi頭o dos deputados 

federais Chic白o Brgido - acusado de alugar seu mandato para sua suplente - e 

de Pedrinho Abro - acusado de pedir propina, em troca de manuten9ao de 

verbas, para um obra no Oramento da Uniao, questao tratada no capitulo 

anterior. Ocorre tamb6m a absolvi9ao, em plenario, dos deputados federais, 

acusados de trocar seu voto, favorvel reelei9ao, por dinheiro50. O receio de que 

os mesmos fossem absolvidos, em fun9ao da puni頭o do deputado Naya, 

divulgada na Folha, em periodo anterior a vota頭o, parece ter se confirmado51 

"A Camara enfim julgou os casos dos deputados Pedrinho Abro (PTB- 
GO), Chic台o Brigido (PMDB-AC) e de sua suplente Adelaide' Neri 
(PMDB-AC). O voto do plen白rio absolveu Abro, acusado de cobrar 
propinas de empreiteira, e Chicao e Adelaide, flagrados quando 
negociavam como inquilino e locatrio a renda do mandato de deputado 

'9 Senado vota imunidade parlamentar - 20/Mai/98, autor: R.C.; CCJ aprova texto sobre imunidade 
- 21/Mai/98, autor: Rosa Costa; Proposta contra a impunidade passa no Senado - 05/Jun/98, 
autor: R. C. (Estado de S白o Paulo, editoria Politica); Senado aprova novas regras para imunidade 
- 05/Jun/98, s/autor; Senado aprova processos contra deputado sem autoriza9含o prvia - 
19/Jun/98. s/autor (Folha de S白o Paulo. editoria: Brasil). 
50 Cdmara deve votar cassa頭o na quarta - 1 7/Mai/98, s/autor; Deputados votam contra a 
cassa頭o de Pedrinho Abro - 28/Mai/98, autor: Denise Madueno; Luiza Dame; Os deputados e as 
acusa96es; 'A Casa fez justia', diz Chico Brgido (29/Mai/98, s/autor); Entenda o processo contra 
deputados - s/autor; Camara inocenta deputados acusados de venda de voto, autor: Luiza Dame; 
Denise Madueho (03/Jun/98) (editoria: Brasil); Pizzaria Nacional ・  04/Jun/98, autor: Valdo Cruz, 
editoria: ODinio (Folha de S白o Paulo). 
cl -一一一 	‘一  一‘一 ’'‘一一一 	一」一  ，！一  一 	一i一 	I 一I 一  
v'Cassa頭o de Naya pode livrar deputados - Folha de Sao Paulo, 1 iI/AbrI9S, autor: uenlse 
Madueno; Luiza Dame, editoria: Brasil. 
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N白o tendo carter judicial, o resultado do processo exime pelo menos de 
culpa Politica aqueles deputados, embora o desenlace da histria n白o 
pare 9a justo. A combina●o das fortes suspeitas que pesam sobre o trio 
com o notrio corporativismo da Camara deixa dロvidas sobre o resultado 
do julgamento. A manifesta弾o do plenario n白o passa de modo algum a 
impressao de que o Parlamento brasileiro enfim se tornou rigoroso pelo 
menos com o decoro parlamentar, para dizer o minimo. 
Casos de cassa頭o, como o de S白rgio Naya, s白o exce96es. S6 
costumam ocorrer quando h白  pressao da sociedade sobre o Congresso 
e ampla cobertura da midia. N白o se deve esquecer que, apesar da 
notoriedade que ganhou o dubl de poltico e empreiteiro, ele foi cassado 
por uma margem de 20 votos e que 163 de seus colegas votaram a seu 
favor. 
Esses processos de cassa頭o na Camara dependem muito mais de 
circunstncias Polticas do que de tecnicas ou jurdicas. Esto 
condicionados tambem pelo tipo de deputados que comumente 
preenchem as cadeiras do Parlamento, conhecidos como "baixo clero", o 
que diz algo sobre a qualidade desses politicos. 
Brigido foi inocentado apesar de admitir que tomava parte do sal白rio dos 
funcion白rios de seu gabinete. Abro foi absolvido por falta de provas. 
Mas nenhum dos 247 colegas que votaram a seu favor foia tribuna para 
defender o inocente. 
O resultado dessas vota96es n白o contribui para a moraliza,o do 
Legislativo, com prejuizo evidente para a imagem da democracia. Ao 
cidadao indignado resta o recurso da puni弾o por intermedio das urnas." 
(intocveis ・  Folha de S白o Paulo, 29/Mai/98, s/autor, editoria: Opiniao, 
se'o: Editorial) 

O editorial refor9a posi96es assumidas anteriormente pelo jornal: s6 ha 

puni9ao com ampla manifesta頭o da sociedade e cobertura da midia. De modo 

similar ao editorial do Estado, apresentado anteriormente, os editorialistas da 

Folha fazem referncia ao "baixo clero". Alm de insinuar que as vota96es estao 

atreladas a circunstncias politicas, ha um novo ingrediente que evita as 

puni96es: um tipo de deputado que, em seu conjunto, comp6e o chamado baixo 

clero. Os editorialistas sugerem que o apelido, dado ao grupo que comp6e parte 

do Legislativo, representa simbolicamente o perfil dos parlamentes, leia-se, que 

sao parlamentares de nivel baixo. Conota9ao diferente daquela dada pelos 

prprios parlamentares (em outro capitulo) a este extenso grupo: este seria 

formado por parlamentares que nao possuem influencia ou visibilidade na Casa 

Parlamentar, quer dizer, que nao alcan9am notoriedade, Por estarem excluidos 

das comiss6es, sejam permanentes, tem白ticas ou especiais, nao, 

necessariamente, envolvidos em irregularidades 

Se em outros momentos a absolvi頭o dos parlamentares, ou suspeita 

desta possibilidade, fazia com que os jornais salientassem o risco de desgaste da 

imagem do Congresso Nacional, frente a opinio publica, a vota9ao que deu 
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vit6ria a manuten頭o dos mandatos dos congressistas acusados de envolvimento 

em irregularidades, 6 apontada pelos jornalistas como um risco para a 

democracia52 

7.3.1. A rea頭o dos leitores ao caso Naya 

Dada a centralidade no que o jornal chama de manifesta9ao da sociedade 

civil ou da opinio pロblica,a puni●o, com perda de mandato do deputado federal 

S6rgio Naya, optou-se neste momento por tratar da manifesta9ao dos leitores dos 

dois jornais, em rela頭o ao caso, nas cartas publicadas. 

Como foi dito, a rea頭o dos leitores, ao desabamento do prdio Palace 2, 

no Rio de Janeiro,6 significativa. Os leitores discorrem sobre varios a ngulos do 

caso. Sao cartas criticando o PPB, partido a que pertence o parlamentar53; 

protestando em favor das vitimas, mas sem referncia ao fato do construtor ser 

um deputado federalTM; exigindo justi9a para os moradores atingidos pelo 

desabamento55. Mas nao sao s6 estes pontos que aparecem nas cartas. A critica 

aimunidade parlamentar, para crimes comuns, tema bastante debatido nas 

52 No ano de 1998 h台  matrias sobre irregularidades legais e morais e sobre reforma politica 
Optou-se por restringir a an白lise aos trs momentos previamente selecionados. Para maiores 
informa96es ver as matrias e editoriais: Senado gasta R$ 100 mil com CDS - 19/Jun/98, autor: 
Xico S白; PFL quer aprovar fidelidade partidria depois da elei 白o - 23/Jun/98, autor: Valdo Cruz e 
Fernando Rodrigues (editoria: Brasil); O voto do Norte, o voto do Sul - 24/Jun/98, autor: Vinicius 
Torres Freire, editoria: Opiniao; Senador tenta elei 白o sem acabar mandato - 12/Ago/98, autor: 
Wilson Silveira; Novo painel estria, mas 'pianista' fica - 17/0ut198, autor: Denise Madueno; 
Deputados perdem e contratam parentes - 01/Nov/98, autor: Lucio Vaz; Sem renovar mandato, 
dez deputados viajam para os EUA - 29/Nov/98, autor: Lucio Vaz; Deputado nega ser mandante 
de crime - 23/Dez/98, s/autor; Contra fisiologia, tucano quer fidelidade partidria - 24/Dez/98, 
autor: Kennedy Alencar (editoria: Brasil); "No palitinho" - 29/Dez/98, autor: Eliane Cantanhede, 
editoria: Opinio (Folha de S白o Paulo); Temer e os militares - 06/Jul/98, autor: Pedro Luiz 
Rodrigues, editoria: Politica; As reformas necessrias - 13/Jun/98; Vo cego, 26/Set198 (editoria: 
Notas e informa如es, se'o: Editorial); S/titulo - I 9/0ut198; S/ttulo; Comisso aprova investiga戸o 
sobre morte de tucana (30/Dez/98, s/autor. seco: Coluna do Estad台o) (Estado de S白o PauLo). 
53 Palace 2, de Gracindo Caram, S含o Paulo,5P , 03/Mar/98; Moraliza'o total, de Mrcio Accioly, 
Brasilia, DF, 11/Mar/98 (Folha de S白o Paulo, editoria: Ooini白o. secao: Painel do Leitor. 
54 S/titulo, de Isaac Finguermann, engenheiro civil, 28/Fev198;' S/titulo, de Ibraim I Calichman, 
03/Mar/98; S/ttulo, de Nicolau Luppo, 04/Mar/98 (Estado Sao Paulo, editoria: Notas, se頭o; FOrum 
dos Leitores); Desabamento na Barra da Tijuca, de Emanuel Jorge de Almeida Cancella, Rio de 
Janeiro, RJ, 01/Mar/98; S/titulo, de Marcos Barbosa, Casa Branca, SP, 06/Mar/98 (Folha de So 
Paulo, editoria: ODini白o, secao: Painel Do Leitor'. 
55 S/titulo, de Angelo A nt6nio Maglio, Cotia - Estado de S白o Paulo, 24/Fev/98, editoria: Notas, 
se9ao: F6rum dos leitores; S/ttulo, de William James Pereira Junior, Jandaia do Sul, PR - Folha 
de S白o Paulo, 24/Fev/98, editoria: Opini白o, se9白o: Painel do Leitor 
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matrias dos jornais, aparece com fora nas manifesta96es dos leitores56.56 A carta 
O povo quer justia e um exemplo claro da rea9台o dos eleitores frente ao 

benefcio concedido constitucionalmente aos congressistas 

"... Quanto ao dono da empresa, o fato de ser deputado federal o isenta 
oe tais responsabilidades, se seus pares nao aprovarem a licenca oara 
responaer por crimes praticados. Tal dispositivo, contemplado no 
pargrafo 1。  do artigo 53 da Constitui頭o federal,e uma aberracao aue 
causa nojo aos cidad台os comuns. J白  est em tempo de se moralizar o 
じ  ongresso Nacional e o primeiro ato daquele que se diz bom 
congressista e elaborar emenda constitucional retirando do artiao 63 da 
じ  arta Magna os pargrafos 10, 2。, 30 e 50, deixando permanecer acenas 
os relerentes e inviolabilidade por opini白o, palavras e votos, nada mais. 
i N a9ao brasileira clama por justi9a e exige a reestruturac白o dos 
aDerrantes, parcials, an6malos, distorcidos beneficios auferidos oelos 
congressistas, em dispositivos criados por eles mesmos auando da 
!iaD?racao da Carta de 1988." (William James Pereira Jロnior, Jandaia do 
ど  ui, vK ー  Lstado de Sao Paulo, 241Fev198, editoria: Notas, sec白o: FOrum 
aos L eitores) 

As demais cartas seguem uma linha similar, qualificando em termos 
negativos a imunidade parlamentar. 

"... e [cabe) ao Congresso, expulsar os maus parlamentares que dele se 
utilizam para praticar todo tipo de crime por conta da imunidade, 
sin6nimo de impunidade. Cadeia nele!" 

"... Na minha modesta opini白o, at o sr. presidente da Repロblica teria de 
intervir no caso, para que n6s, o povo, possamos ter alguma esperan9a 
de um Brasil livre desses assassinos com imunidade parlamentar, ou vai 
ficar provado que e tudo farinha do mesmo saco!" 

"... enquanto existir a malcheirosa "imunidade parlamentar" nos moldes 
em que est hoje, os canalhas se infiltraro na politica - e 白  isso que 
grassa no Brasil, porque, ap6s papos e papos entre eles, tudo termina 
sempre numa emporcalhada pizza." 

"...e preciso uma "autoriza頭o' da C白mara dos Deputados para poder 
ser processado pelos seus crimes, pois goza dessa outra infmia, quee 
a imunidade parlamentar..." 

"... Por outro lado, temos o caso do Sr. Sergio Naya. S6 h白  uma coisa a 
ser dita: se ele nao for expulso imediatamente da Camara e se essa 
ridicula imunidade parlamentar n白o acabar ー  imunidade que n白o faz 
outra coisa senao injusti9a para com o resto da popula9白o -, o presidente 
que feche o Congresso: ele n白o nos representa mais." 

"Se o Congresso Nacional representasse o povo, estaria reunido desde o 
dia do desmoronamento do edifcio Palace 2 e j白  teria cassado o 
mandato, provisoriamente, do deputado e dono da construtora Sersan, 

56 0 povo quer justia, de William James Pereira Jロnior, Jandaia do Sul ,PR, 241Fev198; S/titulo, 
de Wanderley da Silva Campos, Aguai, 03/Mar/98 (Estado de Sao Paulo, editoria: Notas e 
informa96es, se9白o: FOrum dos Leitores) 
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Sergio Naya (PPB-MG), para retirar a sua impunidade oficial, disfarada 
‘一；ー，．一:j一ー  i一  一一一『一一一一一‘一一 ,,57 
uじ  iii iuuiuduヒ Pdl ldIlltIJLd「. 

Mesmo a a●o dos lideres do Congresso Nacional, para possibilitar a 

puni'o do deputado federal,6 vista com descrdito por um leitor. Os interesses 

eleitorais dos congressistas sao apontados, pelo leitor, como a raz台o da rpida 
rea9白o da institui9ao frente ao escandalo. 

"A atitude dos lideres da C白mara e do Senado visando a agiliza「o do 
processo de suspens白o da "imunidade parlamentar' do deputado Sergio 
Naya faz com que eles posem de paladinos da justi9a, da moral e da 
白tica. 
Entretanto nao devemos nos esquecer de que estamos em ano eleitoral 
e que tudo 白  feito para agradar os eleitores." (Aviso ao eleitores, de 
Salom白o Assayag, Rio de Janeiro, RJ - Folha de Sao Paulo, 15/Mar/98, 
editoria: Opinio, seao: Painel do Leitor). 

Outras cartas apontam o descrdito dos leitores em rela9ao a uma 

possivel puni頭o do parlamentar58. Sem dロvida, a sensa9白o de impunidade est 

ligada a falta de julgamento de parlamentares envolvidos em outras 

irregularidades, amplamente divulgadas nas p自ginas dos jornais 

農論黒認罵農器器idade foi parida quando aconteceu o 
Caros proprietrios, n白o percam o seu valioso tempo nos tribunais 
brasileiros, porque 白  mais fcil Saddam Hussein invadir os EUA do que 
haver puni9白o para esse tal de Sergio Naya 
Aqui em Brasilia ningu白m p6e a mao nessas figuras." 

"Sabem o que vai acontecer com o deputado Sergio Naya? Nada! Tudo 
sob o patrocinio da ja conhecida "lmpunebrs" e - do Congresso59 

Nas demais cartas, os leitores tm o Congresso Nacional como local, por 

excelncia, da impunidade no Brasil. O Congresso 6 o culpado final: seja por ser 

57 As cartas citadas s白o respectivamente: Desmoronamento, de Jose Roberto Nunes da Silva, 
Itapetininga, 28/Fev/98; S/titulo, de Wanderley da Silva Campos, Aguai, 03/Mar/98; de Benedito 
Molinaro Corazza, 04/Mar/98; de Marcos Pacheco da Silva, 09/Mar/98 (S/titulo, Sao Paulo) 
(Estado de S白o Paulo, editoria: Notas e informa96es, se,o: FOrum dos Leitores); Srgio Naya, de 
Eduardo Grgolo, Jundial, SP, 06/Mar/98; Impunidade oficial, de Pedro Cardoso da Costa, S白o 
Paulo, SP, 13/Mar/98 (Folha de S白o Paulo. editoria: Ooiniao. sec含o: Painel do Leitor'. 
58 一、一一ーI一一一一一一一  一一  r、；一  一1 ， 	‘一  ．  ‘． 一  一” 	‘' , ， ’ 一一 	．、．、  一』．ー 	．A一  ,、，.,. ーー uesaoamenro no IイIO, ae LauroN ey batista, Sao Jose dos eampos, SF', 24II-evi98; Sit itulo, de 
Geraldo Sampaio Neto, Brasilia, DF, 01/Mar/98 (Folha de S台o Paulo, editoria: Opini白o, se弾o: 
Painel do Leitor); "Impunebrs", de Rubens Jorge Montesano, S白o Paulo - Estado de S白o Paulo, 
03/Mar/98, editoria: Notas e informac6es, seC白o: FOrum dos Leitores. 
59 - 一  一一11ーー  ーユー」  一  型 	且． 	‘ 	‘ 	一二．,．  ' ー AS cartas citaaas sao, respectivamente: 5/titulo, de (ieraldo Sampalo Neto, Brasilia, L トー  Foifla 
de S台o Paulo, 01/Mar/98, editoria: Opinio, se9ao: Painel do Leitor; "Impunebrs", de Rubens 
Jorge Montesano, S白o Paulo - Estado de Sao Paulo, 03/Mar/98, editoria: Notas e Informa96es, 
se9台o: F6rum dos Leitores. 
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o produtor de leis ineficazes60; seja por estar submisso ao poder econ6mico61; 

seja por abrigar outros s白rgios nayas, que "agiram e agem nas sombras'62. Al6m 

do desgaste de imagem do Congresso Nacional e de seus membros, os leitores 

generalizam suas criticas para toda a classe politica 

"Todo politico (e s白o muitos) que sabia das atividades do deputado 
S白rgio Naya e se vendeu a s suas benesses ou se caloue , no minimo, 
conivente e tem as m白os sujas de sangue. O Brasil nunca teve politicos 
to mesquinhos, to baratos, to imorais. E um nojo." (S/ttulo, de 
Targino Jose da Silva, S白o Paulo - Estado de S白o Paulo - 04/Mar/98, 
editoria: Notas, se弾o: F6rum dos Leitores). 

V自rios qualificativos negativos s白o imputados, aos parlamentares, nas 

cartas dos leitores/eleitores: corporativistas e arraigados a impunidade, picaretas, 

demagogos e coniventes, beneficiados ou dependentes do deputado S6rgio 

Naya63. Duas pequenas cartas, publicadas no Estado, demonstram a perspectiva 

negativa dos parlamentares e do Congresso Nacional nos eleitores 

"O deputado Sergio Naya 白  o prottipo do zool6gico politico do Pais" 

"Quando vai cair a m白scara dos outros S6rgios Nayas que habitam a 
granae casa ae toierancIa chamada Congresso Nacional?" 。4 

Em rela頭o ao caso Naya, h台  cartas que defendem a necessidade da 

reforma politica, como solu頭o para a corrup9ao que assola o Legislativo. Uma 

delas defende a reforma do Congresso e do Judiciario para que assim as demais 

reformas possam ocorrer. Na segunda carta o autor concorda com uma matria 

publicada, na qual o jornalista percebe nos partidos politicos a razao dos 

60 Cobran9a errada, de Aroldo Costa Filho, Cajuru, 25/Fev/98; S/ttulo, de Ademar Braz de Lima, 
S白o Paulo, 28/Fev/98 (Estado de S白o Paulo - editoria: Notas, se9白o: F6rum dos Leitores); Justia 
pela metade, de Ademar Soares de Souza, ltapeva, SP, 14/Mar/98; Esforo em vo, de Roberto 
O. Gomes de Oliveira, Joinville, SC, 22/Mar/98 (Folha de Sao Paulo, editoria: Opinio, se9ao: 
Painel do Leitor. 
61 ~- -1一一，一  v"S/titulo, de Olavo Principe Credidio, S白o Paulo - Estado de Sao Paulo, 28/Fev/98, editoria: 
Notas, se頭o: F6rum dos Leitores; S/ttulo, de Jos白  Renato Maciel, Porto Ferreira, SP - Folha de 
Sao Paulo, 09/Mar/98, editoria: Opini白o. sec白o: Painel do Leitor. 
62 Desabamento, de Fernando 1'Avila, Rio de Janeiro, RJ - Folha de S白o Paulo, 07/Mar/98, 
editoria: Opinio, seCao: Painel do Leitor. 
63 Sltitulo, de Jose Roberto Nunes da Silva, Itapetininga; S/titulo, de Roberto Gomes Caldas Neto, 
S白o Paulo (Estado de S白o Paulo, 04/Mar/98, editoria: Notas, se頭o: FOrum dos Leitores); Palace 
2, de Cleyson D.C. Pereira, Campinas, SP, 05/Mar/98; S/titulo, de Idalmir Souza Martins, Itajub白, 
MG, 06/Mar/98; Efeito Srgio Naya, de Oswaldo Catan, S白o Paulo, SP; S/titulo, de Solange Mota, 
Bel6m, PA (09/Mar/98); Cassa頭o, de Silvio Sam, S白o Paulo, SP - 06/Abr/98 (Folha de S白o Paulo, 
editoria: Opini白o, se頭o: Painel do Leitor). 
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problemas atuais65. O desejo expresso, pelo Presidente da Repablica, de 

moralizar os costumes politicos, tambem e tema de cartas. Sao duas cartas 

escritas, pelo mesmo autor, aos diferentes jornais, critica Fernando Henrique 

Cardoso, por contribuir para a obstru9ao de investiga96es e de puni96es em 

escandalos que envolviam o Poder Executivo66. Uma terceira carta critica a 

disposi9ao do governo de indenizar as vtimas do desabamento67. As demais 

cartas tratam de criticas a s tentativas do deputado federal, S6rgio Naya, de se 

eximir da culpa68 

Enfim,6 chegado o momento da votaao da cassa頭o de mandato do 

parlamentar. Duas cartas anteriores a a vota9ao questionam o regimento interno 

da Casa Parlamentar, que define a cassa9白o de mandato por vota9ao secreta. Os 
autores exigem vota頭o aberta, pois a mesma possibilita saber quem vota 

favorvel ou contra o parlamentar. 

"Que o deputado Sergio Naya vai ser cassado nao h白  duvidas. Agora, 白  
preciso que a Camara conduza a votaao em aberto. Nada de voto 
secreto, muito menos a fuga da responsabilidade pelas famigeradas 
"absten如es". Queremos saber quem vai votar a favor e contra a 
cassa弾o. E queremos saber, tamb白m, que deputados v白o estar 
ausentes, "visitando as bases". O regimento? Ora, o povo n白o quer 
saber do regimento: o povo quer transparncia e tem todo o direito de 
saber como votam seus representantes." 

"Se a vota,o para a cassa,o dos deputados Pedrinho Abro e S白rgio 
Naya for secreta (e parece que assim ser, por fora do famigerado 
regimento interno), est claro que a transparncia do Congresso 6 uma 
piada. Protesto. oois auero saber como o deDutado em auem votei vai 
pronunciar-se: ーー  

64 As duas cartas citadas sao, respectivamente: S/titulo, de Manoel de Souza, S白o Jose do Rio 
Preto; S/titulo, de Mauro Campello, S台o Paulo (Estado de Sao Paulo, 04/Mar/98,editona: Notas, 
seC白o: FOrum dos Leitores). 
65 1?eformas x Nayas, de Osvaldo Feltrin, Capivari; S/titulo, de Anibal Desoz. Santos (Estado de 
りao i-'auio, ubiMari9o, eaitona: NetEstado. secao: FOrum dos leitores). 
66 S/titulo, de Hugo Maia, S白o Paulo - Estado de S含o Pauto, 06/Mar/98, editoria: NetEstado, 
se9白o: FOrum dos leitores; S/titulo, de Hugo Maia, S白o Paulo, SP - Folha de S白o Paulo, 
09/Mar/98, editoria: Opinio, sec白o: Painel Do Leitor. 
67 L一‘一  一  interesse encoberto, ae Manoel Fibeiro dos Santos (Sao Bernardo do Cameo. SP) ー  Folha de 
亘ao vauio, uどiMari9o, ethtoria: ODiniao. secao: Painel Do Leitor. 
68 S/ttulo, de Isaura L. P. Nascimento (63/Mar/98); Mal sロbito..., de Antonio Arthur Parente 
(16/Mar/98), (Estado S白o Pauto, editoria: Notas e informa96es, se頭o: FOrum Dos Leitores); Nada 
de concreto, de Curt Nees (Joinvitle, SC - Folha de S白o Paulo, 08/Mar/98, editoria: Opini台o, 
seC台o: Painel Do Leitor. 
69 、 一 	‘ 
-ー A s cartas citaaas sao, respectivamente: S/ttulo, de James F. Sunderland Cook, 04/Mar/98; 
Piada de mau gosto, de Sundertand Cook, I 5/Abr/98 (Estado de S白o Paulo, S白o Paulo, editoria: 
notas e informa96es, se9白o: F6rum dos Leitores) 
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O mandato do deputado federal cassado. As cartas publicadas, ap6s a 

aprova9ao da cassa9ao de mandato, tratam da escassa margem de votos, que 

gerou a puni9ao do parlamentar. A vota頭o secreta volta a ser tema de criticas 

dos leitores/eleitores. 

"Para os 163 deputados que votaram pela nao-cassa●o de S白rgio 
Naya, falta de decoro, falsifica9白o de documentos, desrespeito a vida 
humana sao fatos normais na vida de qualquer pessoa. Se a vota頭o 
nao fosse secreta, e tambem pelo fato de estarmos em ano de elei,o, 
ser que eles manteriam a mesma posi戸o? Ou a expressao "uma m白o 
lava a outra" prevalece? Oh, dロvida cruel!" 

"Por que foi secreta a vota,o, na Camara, da cassa,o do deputado 
S白rgio Naya? Ser porque estamos a s vsperas de uma elei,o? 
Quando do impeachment de Collor, a vota,o foi poblica e de viva voz. 
Ser porque os tempos eram outros e o povo brasileiroe muito 
esquecido, tem mesmo mem6ria curta e, nas prximas elei96es, j自  ter 
esquecido o nome dos dignissimos deputados, para rejeit-los na urna?" 

"O povo elege deputados como procuradores de sua confian9a. Com  o 
voto secreto, como vai conferir se seu representante est trabalhando 
pelo seu interesse?" 

"A exemplo do leitor sr. James F. S. Cook (Piada de mau gosto, 15/4), eu 
tamb白m quero saber quem votou contra a cassa,o do deputado S白rgio 
Naya, para, assim, poder avaliar o meu antigo candidato e escolher o 
meu futuro. 

"Por 
g
raa de Deus, a Camara cassou o mandato de Naya, por 277

votos. 

Foi pouco. E triste saber que 163 deputados votaram contra a cassa頭o 
mais iu votaram em branco e 21 se abstiveram. Ou seja, 194 dos 
ueputaaos presentes lutaram para que a Camara continuasse a ser 
rerugio tranquilo para bandidos comuns, desde que suficientemente ricos 
para comprar seus mandatos."' 

Por fim, h白  uma carta que faz referncia aos demais casos de 

irregularidades, que aguardam puni96es, por parte das Casas Parlamentares, e 

que, em uma quest白o colocada pelo autor, define o desgaste de imagem do 

Congresso Nacional para os leitores/eleitores 

"Por que Sergio Naya? E os outros? Cunha Lima continuar sem 
julgamento ate quando? Quando 6 que teremos um Congresso de que 
possamos ter orgulho?" (S/titulo, de Alan Morgan, Cotia - Estado de So 
Paulo, I 5/Abr/98, editoria: notas e informa96es, se9ao: F6rum dos 
Leitores) 

7o S/titulo, de E. Maretti, Sao Paulo; S/tituio, de Joaquim Carlos das Eiras, Sao; S/titulo, de C白lio 
Silva, Sorocaba; S/titulo, de M白rcia Chinelato, S白o Caetano do Sul (1 5/Abr/98); Cassa9白o de 
Sergio Naya, de Joao Marcos Coelho Barker, S白o Paulo -17/Abr/98 (Estado de S白o Paulo, 
editoria: Notas e informa96es, se弾o: F6rum dos Leitores) 
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H白  uma convergencia clara entre as cartas dos leitores e as matrias, 

colunas de opiniao e editoriais publicadas nos dois jornais. Temas, como o 

descrdito na rea,o da Casa Parlamentar, a conivencia de demais 

parlamentares, com as irregularidades do deputado Naya, suspeitas de demais 

irregularidades bem como a rela頭o entre a imunidade parlamentar e a 

impunidade, tao fortemente destacados nos jornais, sao apontados pelos leitores 

Por fim, h白  uma similaridade entre a critica dos jornais e a dos leitores, ao alto 

nmero de deputados que votaram contra a cassa,o de Naya. Estas cartas 

permitem supor que os leitores elaboram sua percep頭o do caso, levando em 
considera頭o as noticias e posi96es assumidas pelos jornais. 

Considera96es finais 

A rela頭o que os jornais constituem entre as denロncias de 

irregularidades, envolvendo parlamentares ou a institui9ao, e a reforma poltica6 

um processo de constru9白o crescente e que traz consequencias significativas 

para o campo politico brasileiro. Num primeiro momento, o paralelo entre as 

irregularidades e a defesa da reforma politica mantm uma fronteira tenue. As 

denロncias que proliferam nas p白ginas dos jornais apontam uma fluida rela頭o 

com a critica aos sistema politico-partidario: o problema da ocorrncia de 

irregularidades est白  relacionado 白  ausencia de fidelidade partid白ria. Como os 

jornais defendem a proposta do Executivo, de racionaliza9ao da maquina publica, 

6 possivel supor que a critica a infidelidade esteja ligada, muito mais, 白  
infidelidade dos membros dos partidos que comp6em a base governista e aos 

novos integrantes do PSDB e PFL, do que a troca de partidos, propriamente dita 

A fidelidade partid自ria desejada pelos jornais 6 antes um comprometimento dos 

novos membros dos partidos, com os programas destes partidos politicos, aos 

quais se filiaram. Como a crtica 6 centrada na falta de fidelidade nos partidos que 

comp6em o governo ou sua base de sustenta9ao no Congresso Nacional, 

principalmente ao PSDB e PFL, pode-se dizer, sem muito risco, que a fidelidade 
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esperada pela imprensa e de aprova9ao dos projetos apresentados pelo 

Executivo. 

A crescente incid6ncia de den白ncias, atingindo o Poder Legislativo, agora 

no tocante ao escandalo Chicao Brigido, traz novos dados a reforma politica. Os 

escandalos tm, como contraponto, a ideia de impunidade, da falta de decoro 

parlamentar. As criticas a demora nos julgamentos ou a absolvi,o de 

parlamentares acusados, permite aos jornalistas qualificar os parlamentares como 

corporativistas: legisladores em causa pr6pria, ao nao punir os colegas, esto 

ocultando outras irregularidades, leia-se, irregularidades daqueles que votaram 

contra a puni頭o. Dois pontos se destacam. O primeiro deles 白  a nomea9ao dos 

parlamentares, que permitem a prolifera頭o de irregularidades, os congressistas 

corporativos: sao aqueles parlamentares que comp6em o grupo denominado 

baixo clero, este termo se refere aos deputados federais. As matrias e editoriais 

permitem a constata9ao de que a centralidade das crticas 白  direcionada aos 

membros da Camara de Deputados, que tm a fun頭o primeira de discutir e votar 

as reformas constitucionais propostas pelo Poder Executivo. Ao Senado tamb白m 

sao dedicadas matrias, denunciando irregularidades, mas em nロmero 

significativamente menor. 

O segundo ponto refere-se 白  inclusao de um novo item na reforma politica 

idealizada pelos jornais: al白m da fidelidade partid自ria, os jornalistas passam a 

questionar a representa●o proporcional, baseada, em suas palavras, numa 

legisla9ao casuistica. Por que casuistica? Por privilegiar alguns Estados, em 

detrimento de outros. Segundo as matrias, os maiores Estados da Federa9ao, 

leia-se, os mais ricos e populosos (Sul/Sudeste), tm representa頭o menor dos 

que os pobres (Norte/Nordeste), se englobados em dois blocos. Havendo uma 

rela9台o entre os escndalos e a representa頭o proporcional, os jornalistas esto 

insinuando que os parlamentares que cometem irregularidades - o baixo clero - 

t白m, no minimo, maior representa頭o no bloco dos Estados pobres da Federa頭o 
Aumentando-se a representa頭o dos Estados mais ricos, ou se preferir, mais 

populosos, diminuiriam-se os escndalos? 

No terceiro momento - o escandalo Naya - a fronteira tnue, entre 

irregularidades ou escandalos e a reforma politica, j白  se dissipou. A preocupa9o 
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dos jornais, com o desgaste de imagem do Congresso Nacional, da lugara 

preocupa9ao com a democracia. A divulga頭o de um escandalo de crime comum, 

envolvendo um parlamentar, traz 白  s p白ginas dos jornais a discuss白o de um novo 

ponto da reforma poltica: a imunidade parlamentar. Antes,6 importante notar que 

h白  uma passagem gradual, do caso Naya, de um crime comum, logo, dedicadoa 

editoria Cotidiano ou Cidades, para um crime poltico, com matrias nas editorias 

Brasil e Politica. Os jornais dedicam em suas p白ginas espa9o nao apenas para 

informar sobre o desabamento do prdio construido pelo engenheiro Naya, mas 

passam a denunciar irregularidades do parlamentar enquanto representante eleito 

para a Camara de Deputados. Aos poucos, Naya deixa de ser um mau 

engenheiro para ser um mau deputado federal. 

A impunidade de parlamentares que cometem irregularidades, a falta de 
puni頭o politica, leia-se, cassa9ao de mandatos, por parte da institui9ao a que 

sao ligados, encontra um local, por excelncia, a ser questionado: a imunidade 

parlamentar. Constri-se assim um novo ponto da reforma politica, almejada 

pelos jornais: o fim da imunidade parlamentar para crimes comuns 

A constru頭o de um discurso de mudan9a do sistema politico-partid自rio 
brasileiro ocorre em simbiose com a constru9ao do discurso de deslegitima9ao do 

Poder Legislativo. H白  uma rela頭o circular entre os problemas do sistema politico- 
partid白rio e a prolifera9白o de denancias de irregularidades no Congresso 

Nacional, um leva a outro. Os dois, juntos, sao culpados por todas as mazelas 

sociais e econ6micas que o pais enfrenta. 

Embora o sistema partidario englobe, em seu conjunto, o Poder 
Executivo, este tem um carter positivo frente a um Legislativo, negativo. Ao 

Executivo, 6 dado um papel central , para a redefini9ao do Estado brasileiro, como 

defensor da racionaliza頭o da m白quina poblica. A posi9白o assumida pelo 
Executivo, de impedir a forma9含o de uma CPI, para investigar as denoncias de 

compra/venda de votos, para aprova9ao da emenda da reelei9ao, somada a s 

negocia96es fisiol6gicas,a s quais teria se submetido, para aprovar as reformas 

constitucionais, prtica questionada pelos jornalistas e pelo prprio Presidente da 

Republica, parece fragilizar as rela96es entre o Planalto e os jornais, atingindo a 

positividade do Executivo. Mas, mesmo recebendo criticas, ao Executivo6 
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relegado um papel de coadjuvante nas denuncias de irregularidades, que 

baseiam a argumenta9ao na necessidade de uma modifica頭o do sistema 

pol itico-partidario brasileiro, de uma reforma politica 

A rea9ao do Congresso Nacional, na busca de facilitar a puni9ao dos 

parlamentares envolvidos em atitudes espロrias, e a puni頭o de perda de 

mandato, ao deputado federal S6rgio Naya, nao sensibiliza os jornalistas. Os 

mesmos nao acreditam que os congressistas estejam interessados em moralizar 

a Casa Parlamentar. Quando os parlamentares absolvem um colega acusado, os 

jornalistas qualificam a a9ao como corporativista, em que os parlamentares 

estariam tentando ocultar as demais irregularidades. Quando um parlamentar 白  
punido, como o deputado federal Naya, a a9ao nao se constitui num exemplo do 

inicio de moraliza9ao da Camara de Deputados, e sim na simples rea9aoa 
contesta頭o da sociedade ou opinio poblica, informada pela imprensa das 

irregularidades; e tendo na ltima seu porta-voz, assim constitu ida, a rea頭o 
passa a ser conseq蛇ncia das criticas da imprensa. As cartas dos leitores, 

referentes ao caso Naya, publicadas nos dois jornais, apontam a similaridade de 

temas desenvolvidos pelos leitores/eleitores, com aqueles desenvolvidos pelos 

jornalistas. O questionamentoa imunidade parlamentar ea crena na impunidade 

dos envolvidos, presente nas cartas, aparece como um reflexo das matrias e 

editoriais dos jornais. Embora nao se pretenda tomar as cartas dos leitores como 

manifesta頭o da opinio pablica,e possivel supor que a opini白o p自blica, de quem 

os jornalistas se descrevem como porta-vozes, e pela qual justificam a press白o de 

crticas ao Poder Legislativo,6 , em muito, constituida pelos prprios jornais 

O descrdito do Poder Legislativo acompanha em igual sentido o 

crescimento de denuncias de irregularidades morais e legais, envolvendo seus 

membros, atingindo a legitimidade dos parlamentares, como detentores da 

palavra pロblica bem como da institui9ao Congresso Nacional, como local da 

discussao p白blica de seus representados. A rea9ao das Casas Parlamentares, 

buscando a melhoria da imagem da institui9ao, acaba dando crdito aos jornais, 

para se legitimarem como informantes da verdade sobre a politica, e aos seus 

jornalistas, como formadores da opinio pロblica. Ao retirar a legitimidade dos 
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representantes eleitos, os jornais acabam por constituir a legitimidade dos 

jornalistas, como representantes não eleitos. 
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Concluso 

Neste trabalho, buscou-se, a partir de noticias, colunas de opinio, 

editoriais e cartas de leitores, reconstituir o discurso da imprensa sobre o Poder 

Legislativo, para responder a s seguintes indaga96es: o discurso de 

desqualifica頭o dos parlamentares tem, como consequ6ncia, o questionamento 

da legitimidade da institui9白o e de seus componentes? Este discurso se constitui 

numa disputa pelo espa9o de representa頭o do pablico? Partindo da constata9o 

de que existe a difusao de um discurso de desqualifica9ao do Poder Legislativo, 

na imprensa, buscou-se neste discurso desvendar as estrat6gias utilizadas, por 

esse veiculo de comunica頭o, para edific台-lo e assim desenhar os limites de 

interferncia e os efeitos que este discurso, constituido no campo jornalistico, 

produz no campo politico brasileiro. 

Resta agora sintetizar os resultados desta investiga9台o, cuja hip6tese 

elaborada afirma que a imprensa brasileira constitui um discurso que afeta a 

legitimidade da institui頭o Congresso Nacional e que, a partir desta 
deslegitima頭o, a imprensa disputa um espa9o de representa頭o, de imposi9ao 
de sua verdade, ao maior numero de indivduos, buscando assim tornar-se o local 

privilegiado da express白o da palavra pablica, em detrimento do Parlamento, O 

questionarnento da legitimidade ocorre pela desconstru9ao do capital politico 
individual e coletivo dos parlamentares, atravs da divulga9ao constante de 

noticias sobre a inefici6ncia dos trabalhos parlamentares e de denoncias sobre 

irregularidades, morais ou legais, cometidas por congressistas. Al6m da 

deslegitima頭o dos parlamentares, para a imprensa se constituir como o emissor 

do discurso verdadeiro sobre a politica, para dar poder ao seu discurso, ela 

apresenta sua leitura dos acontecimentos, como se esta representasse os 

acontecimentos em si; ao mesmo tempo, se institui como porta-voz da opinio 
p白blica, como sua representante, tanto no momento de expor as demandas e as 

criticas, quanto na defesa do bem pロblico. A imprensa tem de nomear o 
representado em seu discurso e o faz atrav白s da utiliza9白o da no頭o de opinio 

pblica. Seu representado 6 o cidadao, que coletivamente se forma atrav白s da 
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constru9白o sempre presente de opini白o pロblica, da qual ela se coloca como porta- 

voz. Ela necessita criar este representado para poder se instituir como 

representante. 

Como foi destacado na introdu頭o deste estudo, o jornal Folha dedica um 

nmero maior de p白ginas a cobertura politica do Congresso Nacional, se 

comparado ao concorrente, o jornal Estado. Constatou-se tamb6m que a Folha 

dedica mais espa9o ao jornalismo investigativo, pois muitas das denロncias de 

irregularidades, noticiadas neste periodo, tm no jornal a sua autoria. O exemplo 

mais significativo e polmico trata da den自ncia de troca de votos, por parte de 

parlamentares favorveis a reelei9ao, por dinheiro, tema trabalhado no captulo II, 

no qual o jornal nao apenas destaca a importancia desta forma de jornalismo, 

como publica matrias, descrevendo sua estratgia, para comprova9白o da 
denロncia com a grava9ao das fitas. Alm disso,6 na Folha que ocorre a 

transforma9ao de um dado acontecimento em uma grande polmica, por 

exemplo. Como foi analisado no captulo Ill, o jornal valoriza um pequeno 

desentendimento entre o deputado Gibson e um jornalista da Folha, construindo, 

a partir de um acontecimento especfico, uma grande polmica, gerando a rea,o 

de parlamentares, que pedem a urg6ncia da vota9ao da lei de imprensa, 

permitindo ao jornal resgatar o discurso da liberdade de imprensa 

Esta constata9ao da centralidade da Folha, em reescrever o discurso 

pol6mico do politico, aponta para uma questao assinalada na literatura, que 

discute a rela9白o entre midia e politica: a homogeneiza9ao das informa96es. O 

jornal concorrente nao pode deixar de se referir, em seus notici白rios,a polmica 

gerada pelo outro veiculo. O Estado tem de tratar dos temas e o faz, tanto no que 

se refere a denuncia de irregularidade na vota9ao da emenda da reelei頭o, 
quanto no conflito entre imprensa e Congresso Nacional, buscando n白o apenas 

divulgar as informa96es, mas divulg-las sob novos a ngulos da polmica, 

demarcando sua posi9ao. O Estado se destaca na cobertura da vota頭o da 
reforma administrativa, em primeiro turno, tema tratado no capitulo IV, mas este 
fato est白  ligado ao deslocamento da Folha para a polmica da den白ncia de 

compra/venda de votos da emenda reelei9ao, que ocorre no mesmo periodo 
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O discurso da imprensa deslegitima os parlamentares, ao questionar seu 

capital politico individual e coletivo, e faz isso atrav白s de constante divulga頭o de 

uma imagem negativa do Congresso Nacional e de seus membros. A estrategia 

discursiva da imprensa est白  baseada na avalia9白o permanente da eficiencia e 

moralidade dos parlamentares. Como foi apontado, nas mudan9as 

constitucionais, o Congresso Nacional tem papel destacado. O discurso da 

imprensa apresenta os parlamentares como interessados, antes, em quest6es 

pessoais ou paroquiais, do que em questes polticas ou pロblicas. 

Nos trs capitulos que tratam das mudan9as constitucionais, nos quais os 

temas sao reelei●o, reforma da previdencia e reforma administrativa, ao noticiar 

as negocia加es para as vota96es, os jornais informam sobre a possibilidade de 

ocorrncia de prticas fisiol6gicas. Na divulga9ao de informa96es sobre a emenda 

da reelei頭o, os parlamentares s白o qualificados como: bancada da barganha, 
bancada da negocia頭o, turma do depende; que buscam algum tipo de proveito 
ou compensa戸o, praticantes do 6 dando que se recebe. Se, no inicio, os 
qualificativos s白o para alguns parlamentares, no periodo que antecede a vota頭o 
da emenda, os barganhadores ou romeiros sao grande parte dos membros da 
institui9台o, o baixo clero. No tema Reforma da Previdencia, quando a polmica 

encontra-se na aposentadoria dos parlamentares, estes sao qualificados como: 

defensores de interesses pessoais, de interesses duvidosos e de absurdos 

privilgios, corporativistas, al6m de desatentos e fingidos. A aposentadoria 

especial descrita como escandalosa e imoral. Nas negocia96es que antecedem 
a vota9白o de tal reforma, as mesmas sao taxadas de espetculo fisiolgco, os 

congressistas sao qualificados de corporativistas e fisiolgicos e, at mesmo, de 

chantagistas. A Fotha localiza a permanencia do espetculo fisiol6gico nos 
partidos politicos (que se deterioram, utilizam-se de negociatas, troca de favores e 

de cargos e coisas ainda piores), enquanto o Estado localiza o problema nas 

corpora96es. Mas os dois jornais sustentam que a forma de se fazer poltica, no 

Brasil, tem problemas, e defendem como solu9ao a reforma politica. No tema 

Reforma Administrativa, a constru9ao da desqualifica9ao dos parlamentares 
tamb白m centra-se na no9ao de moralidade. A emenda do extrateto, que beneficia 
os parlamentares, 白  amplamente criticada nos jornais, qualificada como 

indecncia, privilgio, vergonha, esc白rnio e mesquinharia. Aos parlamentares, 
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tamb白m nao faltam qualificativos: defensores de interesses privados e 

corporativos, oportunistas, que passam da a頭o irracional a frouxido malandra, 

etc. Se os jornais partem da critica aos parlamentares que comp6em a base 

governista, acabam por generalizar a todo o Congresso Nacional, a partir da 

no9ao de temporalidade, dando a entender que estas prticas n白o s白o novidade, 

mas um h白bito ou vcio.E importante destacar que, assim como ocorreu na 

quest白o da aposentadoria parlamentar, a critica dos jornalistas se estrutura na 

constru9ao do contraponto entre parlamentares privilegiados e trabalhadores 

comuns. 

Quando o tema 白  qu6rum e convoca96es extraordin白rias, a no9ao de 

eficiencia 白  somada a de moralidade. Nas sess6es extraordin白rias, o discurso dos 

jornais ganha sentido na rela9ao que faz entre os altos i ndices de ausencias dos 

parlamentares ao trabalho, os custos adicionais aos cofres publicos e a baixa 

produtividade dos trabalhos legislativos. A imagem construida pelos jornais e de 

um Congresso ineficiente e oneroso, no qual os parlamentares se mostram 

desinteressados pelo trabalho. 

O tema Oramento-Geral da Uniao tem nas emendas individuais sua 

centralidade. O discurso da imprensa da um sentido negativoa rela9ao entre 

estas emendas e os interesses dos parlamentares, em agradar seus redutos 

eleitorais, em troca de votos. Se a imagem negativa e atribuIda aos parlamentares 

do baixo clero, a den自ncia de um pedido de propina por parte de um parlamentar 

acaba por generalizar as irregularidades a toda a institui9ao. Interessante, aqui, 

como acontece no tema que relaciona as irregularidades, envolvendo 

parlamentares e a reforma politica, 白  que a rea,o dos parlamentares, buscando 

punir os envolvidos em irregularidades, expressa pelos congressistas, como 

tentativa de dar uma positividade a imagem da institui頭o,e reescrita pelos 

jornais: no seu discurso, n白o se trata de uma moraliza9ao, mas de uma tentativa 

de ocultar inmeras outras irregularidades, trata-se de uma a9ao corporativa. Por 

fim, a rela頭o entre irregularidades e reforma politica se constitui de forma 

crescente no discurso da imprensa, que vai compondo, a partir da no9ao de 

impunidade, a imagem de um sistema politico ineficaz, embora sua concep9白o de 

reforma politica esteja baseada na id6ia de infidelidade partid白ria, falta de decoro 
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parlamentar e representa頭o proporcional, trata-se, em ltima instancia, de uma 

reforma do funcionamento do Poder Legislativo 

Este quadro de qualifica9ao negativa dos parlamentares, baseado nas 

no96es de eficiencia e moralidade, numa avalia9ao constante das a96es dos 

congressistas, constitui uma imagem dos parlamentares como interessados mais 

em quest6es pessoais, paroquiais ou eleitorais, do que em questes politicas ou 

pblicas. Assim, o discurso da imprensa, ao desconstituir os parlamentares, como 

instancia capaz de ter moralidade e competencia dos parlamentares, acaba por 

destitu i-los de seu capital politico, de forma individual e coletiva, ja que h白  um 

crescente deslocamento da responsabilidade de parlamentares, individualmente, 

de bancadas, do baixo clero, atingindo, por fim, a credibilidade da institui頭o 

Congresso Nacional. Est assim constatado que o discurso da imprensa gera a 

deslegitima9ao dos parlamentares enquanto representantes eleitos 

Esta deslegitima頭o retira dos parlamentares a autoridade de falar de 

politica e possibilita que a imprensa se constitua enquanto autoridade para tal 

Resta apontar as constata96es sobre as duas no如es que nortelam o discurso da 

imprensa e que contribuem para o poder de seu discurso na disputa pela 

representa9ao do pロblico. Trata-se das no96es de neutralidade e opinio pablica 

Se, por um lado, pode-se constar uma relativa neutralidade da imprensa 

no sentido apontado por Manin (1996), de esta nao ser uma imprensa engajada, 

atrelada a partidos polticos, e isto projetar uma homogeneiza9白o das informa96es 

(questao assinalada anteriormente), por outro lado, ocorre a falsa neutralidade, 

destacada por Champagne (1998), em que a imprensa se coloca como um 

simples canal de informa 96es, que tem a obriga9ao de dizer a verdade, como se 

nao defendesse posi如es ou interesses. A analise do material empirico permitiu 

constatar que o discurso da imprensa 白  um discurso construido em torno de uma 

falsa neutralidade. Os capitulos que tratam das mudan9as constitucionais 

esclarecem esta questao. 

O discurso da imprensa constata o discurso poltico no seu local 

tradicional, que se caracteriza por ser um discurso pol6mico entre o Executivo e o 

Legislativo, e o reescreve, reordenando a polmica, constituindo-se como uma 

"terceira fo冬a na constru頭o da polmica, apresentando-se como apartidria e 
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com pretens白o a informa頭o verdadeira" (Pinto, 1995, P. 68/9). Se pensarmos nas 

modifica96es da Constitui頭o Federal, os jornais s白o claros em seu apoio a s 

reformas pretendidas pelo Poder Executivo, nos momentos em que h白  crticasa 

postura do Executivo, em rela9ao a s reformas, estas se caracterizam por 

question白-lo, pela demora, ou por ceder em alguns pontos, buscando sua 

aprova9白o. Na descri9ao da polmica da emenda da reelei9白o, os dois jornais 

explicitam o apoio, tanto a reelei9ao para o atual Presidente da Republica, quanto 

ao apoio a sua politica econ6mica e 白  s reformas constitucionais que pretende 

implementar. 

Mas se esta posi9ao n白o 6 explicita em todos os momentos tratados, ela 

acaba por ser explicitar, se pensarmos na permanente desqualifica頭o a que sao 

submetidos os parlamentares. O material analisado, embora acabe por constituir 

uma imagem negativa de todo a institui頭o, permite destacar que a centralidade 

da crtica dos jornalistas tem um local preferencial: a Camara de Deputados, mais 

particularmente, os deputados federais dos partidos que comp6em a base de 

apoio do Executivo no Congresso. O n含o-dito, a ausencia da oposi9白o nos 
discursos de desqualifica頭o dos parlamentares,6 significativo. O apartidarismo e 

a pretensao a informa頭o verdadeira, ocultam a falsa neutralidade. O objeto de 

critica preferencial dos jornais esta localizado na Camara de Deputados, local que 

tem a fun9ao de votar em primeiro lugar as reformas constitucionais 

A discussao da reforma politica tamb6m traz subsidios para a 

constata9ao da falsa neutralidade da imprensa. A crtica preferencial dos jornais 

esta centrada na falta de fidelidade partid白ria. Mas, a concep9ao de fidelidade 
partid白ria, expressa pelos jornais, est muito mais ligada a falta de fidelidade aos 

programas partid白rios, do que a troca de partidos propriamente dita. De fato, os 

jornais esperam que a troca de partidos seja equivalente 白  vota 9白o favor白vel aos 
projetos de reformas constitucionais 

Mas 6 importante pensar que o discurso da imprensa, ao reordenar a 

polmica do discurso politico, est disputando com este um espa9o de 

autoridade, o espa9o do que pode ser dito, do que e verdade sobre a politica, um 

suma, uma disputa de poder. 
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Em seu discurso, a imprensa renova o local da informa頭o sobre a 

politica. Os jornais deixam de ser apenas veiculos de informa9ao, para se 

tornarem defensores: da moralidade na politica (atrav6s da denロncia de 

irregularidades), da melhoria da cultura politica do pais, da estabilidade 

econ6mica da na頭o, da racionaliza頭o do Estado, de maior efici6ncia da 
m白quina poblica, do fim dos privilgios, do equilibrio fiscal, de um pais mais 
igualit自rio, da democracia, do bem p自blico, enfim, dos reais interesses do pais ou 
da na9ao, como um todo. A posi9白o de defensora dos interesses da na頭o6 

sempre construida como contraponto aos interesses dos parlamentares 

Enquanto os a ltimos defendem seus interesses particulares (sejam privil6gios, 

interesses eleitorais, paroquiais ou pessoais), a imprensa defende os interesses 

da sociedade. Este papel que a imprensa percebe como seu, este discurso, 

constitui-se em torno da capacidade dela de construir novos significados, ao n白o 
apenas informar os acontecimentos, reordenando a pol白mica do discurso politico, 

mas criando novos significados e respondendo a demandas, num papel 

francamente propositivo. Os editoriais, al白m de apresentarem a critica aos 

parlamentares, partidos e sistema politico, prop6em solu96es para as mazelas da 

na9ao. Um exemplo claro sao as suas propostas de reforma poltica 

Por fim, a imprensa disputa o espa9o de representa9白o do publico e o faz 
constituindo-se como porta-voz da opinio pロblica, mas de uma opinio poblica 

difusa, que ela significa em seu prprio discurso. Se em raros momentos a 

opinio pロblica 6 sin6nimo de eleitores, sociedade ou cidadaos, em outros, estas 

express6es aparecem como dissociadas. De modo geral, os jornais n白o nomeiam 
a opinio pロblica, mas sempre que a no頭o surge nos textos a ela e atribuida 

uma a9ao: ela deseja, toma conhecimento, age, pressiona, reage, se empenha, 

tem expectativas, vigia, fica at6nita e enfastiada, julga, at mesmo, "canta de 
galo". 

A no9ao de opinio p白blica 6 utilizada nos jornais em trs sentidos: como 

justificativa da critica dos jornais, aos parlamentares (por exemplo, ao dizer que a 

opinio p6blica percebe o Congresso como um centro de lobbies e de 

corpora96es, onde os parlamentares defendem interesses particulares e nao 

coletivos); como fator de pressao, para modificar as a96es dos parlamentares (por 
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exemplo, no discurso da imprensa, o deputado Naya foi punido com a cassa9o 

do mandato, por pressao, porque a pressao da opinio pロblica foi avassaladora); 

como temida pelos parlamentares, fato destacado pela imprensa nas declara96es 

dos congressistas, publicadas em suas p白ginas (em determinado momento, a 

imprensa destaca que parlamentares aliados temem que a derrota do governo, 

nas reformas administrativa e previdenci白ria provoque mais desgaste do 
Congresso junto a opinio publica) 

O discurso da imprensa d白  sentido a no頭o de opini白o pablica, ao buscar 

no pr6prio discurso dos parlamentares a sua importancia. Em v白rios momentos, 

so apresentadas, nos jornais declara96es de parlamentares, preocupados com 

sua imagem, ou da institui9ao frentea opini白o pロblica. O discurso da imprensa 
reordena esta no9台o, j白  significada no campo politico, e se intitula como seu 
porta-voz, seu intrprete, assim d白  novo sentido a esta no9ao, utilizando-a como 

justificativa de sua critica e como forma de pressao aos polticos. Isto fica claro 

se pensarmos nos temas analisados. Quando o tema e a reforma administrativa e 

previdenciria, a opinio pablica 6 contra os privilgios; quando o tema 白  
convoca9ao extraordinaria, ela espera maior produtividade dos trabalhos 

parlamentares; no tema da reelei9ao, ela deseja a apura9ao das denancias de 

compra/venda de votos; quanto a s irregularidades, ela deseja a regenera頭o dos 

costumes politicos; quando o Congresso pune um parlamentar, envolvido em 

irregularidades, a opiniao pablica e a respons白vel, devido a pressao avassaladora 
que exerceu sobre os congressistas. 

Constatou-se que no discurso da imprensa sobre o Congresso Nacional, 

as a96es e desejos da opinio publica est白o sempre em consonancia com as 

criticas e expectativas dos jornais, seja esta opini白o pロblica sin6nimo de 
sociedade, cidadao, eleitor, seja ela difusa: sua express白o e a express含o do 
discurso dos jornais. A opinio pロblica, que o discurso expressa,6 constituida no 

prprio discurso, e adquire centralidade pelo espa9o de importancia que a mesma 

tem no discurso politico, nas declara96es dos prprios membros do parlamento 

Esta opinio publica, difusa e vol白til, constituIda no discurso da imprensa,6 o 

publico, o representante que ela constri e que pretende representar 
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A capacidade deste discurso da imprensa, de construir significados e de 

buscar a ades白o espontnea,6 constatada nas cartas dos leitores. As 

manifesta96es dos leitores sao muito similares aos discursos da verdade sobre a 

politica, divulgados pela imprensa, em alguns casos as matrias dos jornais s含o 

citadas como base para tais posi96es. O poder de seu discurso se expressa 
tamb白m no local tradicional do discurso poltico: os parlamentares se desculpam 

publicamente, no mesmo local que os atacou, a imprensa, assim como em varios 

momentos tomam atitudes para reverter a imagem negativa divulgada pelos 

jornais, buscando a gera9ao de fatos jornalisticos positivos, as Comiss6es 

Parlamentares de Inqu白rito e as puni96es para congressistas faltosos sao 
exemplos claros. 

Os trs fatores relacionados, o questionamento da legitimidade dos 

parlamentares, o papel dos jornais, como defensores de uma causa maior, o bem 
pロblico, a sua falsa neutralidade no tratamento dos acontecimentos e a 

constru9ao da opinio pablica - de seu representado - da qual sao int6rpretes ou 

porta-vozes,6 o que permite ao discurso da imprensa construir-se como um 

discurso da verdade sobre a poltica e se instituir como um local privilegiado da 

expressao da palavra pロblica. Os fatores apontados, somados a importancia que 
os membros do campo politico dao a imprensa, 白  o que acaba por dar poder ao 

seu discurso, constituindo-a como aquela que tem a autoridade para falar o que 

pode ser dito sobre a politica. 
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(04/Jun/97); Manuel J. Marques Neto, Sao Paulo, SP, 05/Jun/97; Artur Moreira de 
Menezes, Ja自, SP, 06/Jun/97; Polticos e chimpanz6s, de Jair Bolsonaro, 
deputado federal pelo PPB-RJ, Brasilia, DF, 08/Jun/97; Plen自rio vazio, de Vicente 
Cascione, deputado federal pelo PTB-SP, Brasilia, DE, 17/Jun/97; Convoca9白o do 
Congresso, de Carlos Boer, Taquaritinga, SP, 14/Jan/98; Olho no Congresso, de 
Jos6 Barbosa Coelho, vereador, Osasco (SP) 22/Fev198; S/titulo, de William 
James Pereira Junior, Jandaia do Sul, PR; Desabamento no Rio, de Lauro Ney 
Batista, Sao Jos白  dos Campos, SP (24/Fev/98); S/ttulo, de Geraldo Sampaio 
Neto, Brasilia, DF; Desabamento na Barra da Tuca, de Emanuel Jorge de 
Almeida Cancella, Rio de Janeiro, RJ (01/Mar/98); Palace 2, de Gracindo Caram, 
Sao Paulo, SP, 03/Mar/98; Palace 2, de Cleyson D.C. Pereira, Campinas, SP, 
05/Mar/98; Slttulo, de Marcos Barbosa, Casa Branca; S6rgio Naya, de Eduardo 
Grgolo, Jundiai (SP); S/tituio, de ldaimir Souza Martins, itajub自, MG (06/Mar/98); 
Olho no Congresso, de Deraido Ruas Guimares, chefe de gabinete do senador 
Ronaldo Cunha Lima (PMDB-PB); Desabamento, de Fernando d'vila, Rio de 
Janeiro, RJ (07/Mar/98); Interesse encoberto, de Manoel Ribeiro dos Santos (So 
Bernardo do Campo, SP; Nada de concreto, de Curt Nees, Joinville, SC 
(08/Mar/98); S/ttulo, de Hugo Maia; Efeito S6rgio Naya, de Oswaldo Catan (So 
Paulo, SP); S/titulo, de Jos白  Renato Maclet, Porto Ferreira, SP; S/titulo, de 
Solange Mota, Belm, PA (09/Mar/98); Esclarecimento, de Gorett Queiroz, 
assessora de imprensa do deputado federal Mendon9a Filho (PFL-PE) (Brasilia, 
DE); Moraliza戸o total, de M自rcio Accioly, Brasilia, DF (11/Mar/98); Compromisso, 
de Vic6ncia Brtas Tahan; Impunidade oficial, de Pedro Cardoso da Costa, So 
Paulo (13/Mar/98); Justia pela metade, de Ademar Soares de Souza, Itapeva 
(SP), 14/Mar/98; Aviso ao eleitores, de Salomao Assayag, Rio de Janeiro, RJ, 
15/Mar/98; Esforo em vo, de Roberto O. Gomes de Oliveira, Joinville, SC, 
22/Mar/98; Cassa頭o, de Silvio Sam, 06/Abr/98; Meio ambiente, de Maiah Pinsard 
Vianna, 09/Jul/98 (S白o Paulo, SP); Sugesto para as elei6es, de Donato 
Friguglietti, 06/Ago/98; Olho no Voto, de Cunha Bueno, deputado federal pelo 
PPB, 01/0ut198 (Sao Paulo, SP); Convoca頭o do Congresso, de Marciano Franco 
Netto, Sao Paulo, SP, 25/Out/98; Vota9do, de Inocncio de Oliveira, lider PFL na 
Camara de deputados, 09/Dez198, Brasilia, DF; Convoca頭o extraordin白ria, de 
Napoleao Ten6rio de AIbuquerue. Olinda. PE. 22/Dez/98 

Colunasa de opinio (editoria Opinio; se9ao Janio de Freitas; se卿o
Tendncias/Debates) 

No22/F留貿協な喫i/96, autor: Vaes para acab留 Cruz; Ccom o ir器aca,to. 2扉e綴 o(a欝  
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Editoria Cotidiano 

Dono de empreiteira possui rdios e TVS, 231Fev198, autor: Fernando Gordinho; 
Elvira Lobato; S6rgio Torres; Abonar Gondim; Presso poltica evita cobran9a de 
dvida, 27/Fev/98, autor: Lucas Figueiredo; Imunidade n言o vale para indeniza戸o, 
26/Fev/98, autor: Silvana De Freitas; Luiza Dam白; S6rgio Naya afirma que a 
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imunidade parlamentar 6 um direito constitucional, 28/Fev/98, autor: Abnor; 
Corregedor deve pedir cassa戸o de Naya, autor: Rui Nogueira; Moradores pedem 
cassa戸o de Naya a ACM, autor: Marcelo Oliveira; M白rio Magalhaes (02/Mar/98); 
ACM defende a頭o da Camara e sequestro de bens, 03/Mar/98, autor: Augusto 
Gazir; Grupo leva escombros 自  sala de Naya, 04/Mar/98, autor: Sergio Torres; 
Elei 白o atrapalha mudan9a na imunidade parlamentar, autor: Marta Salomon; 
Silvana; Ciro xinga S6rgio Naya e crtica FHC, , autor: Fernando Rodrigues 
(04/Mar/98); E o trofu cara-de-pau da semana vai para... ,autor: Barbara 
Gancia; Governo diz que indenizar vtimas do prdio (06/Mar/98); Imunidade ser 
votada em 3 semanas; As cassa戸es pendentes no Congresso (s/autor); Naya 
usa regimento para evitar cassa頭o, autor: Denise Madueho (12/Mar/98); Pizza 
Sersan 6 clssco da gastronomia Poltica, 13/Mar/98, autor: Barbara Gancia; 
Cassa戸es sero revistas, 17/Mar/98; Naya vai ao Supremo contra cassa9do, 
18/Mar/98, autor: Denise Madueno; Abnor Gondim; Parecer sobre cassa戸o pode 
sair at quarta, 20/Mar/98, autor: Abnor Gondim. 

Editoria Caderno Especial 

Privatiza頭o vai acabar com cargo dIsputado por polticos, 2210ez196, autor: Lucio 
vaz. 

Caderno Especial 2- Olho no Voto: 

Mdia de comparecimento6 alta, autor: Wilson Silveira; Rafael Quirino; Conhe9a 
o trabalho das comiss6es; Por dentro do Congresso, O ranking do 
comparecimento no Congresso (s/autor) (29/Set/98); Projetos de cidado no 
s白o votados, 03/0ut198, s/autor. 

Caderno Especial Olho no Congresso 

As vota頭es que esto sendo analisadas; Veja como 6 feito o controle; Simon 
prop6s prmio 'Ulysses Guimares'; Como os deputados votaram (s/autor); 
Projetos superam capacidade de comiss6es, autor: Augusto Gazir; Daniel 
Bramatti; H6lcio Zolini (14/Jan/96); Comiss6es acumulam projetos, autor: Ricardo 
Amorim; Augusto Gazir; Os Deputado; Os Senadores; De quem sdo os votos do 
Congresso; Congresso 6 reprovado; Senador prop6e que cada brasileiro tenha 
um ndmero; Avalie seu deputado e senador As vota96es da Camara; Confira 
atua9白o de deputados e senadores; Vota96es das reformas emperram; Os mais 
ausentes e os mais assduos; As vota加es do Senado; Veja como foi feito o 
clculo (s/autor); Veja como avaliar seu congressista, autor: Wilson Silveira; 
Monarquista quer privatizar 19 'te/es', autor: Daniel Bramatti; Sistema partidrio se 
consolida, autor: Mauricio Puls; Aumenta aus6ncia no Congresso, autor: Ricardo 
Amorim; Augusto Gazir; (30/Jan/97); Cmara emite justIficativa com data 
retroativa; Aumenta frequ6ncia no Congressoに】onhe9a os projetos e saiba como 
votou seu congressista; Paim insiste em subir o valor do mnimo; Veja como atuou 
seu congressista; Recordistas somam 72 anos na Cmara; Lucena lidera no 
Senado; Entenda o c白lculo de presen9a; Aumenta frequ6ncia no Congresso; 
Salrios de faltosos so cortados (s/autor); Aliados atraem mais 20 filia如es, 
autor: Solano Nascimento; Congresso j tem 486 candidatos, autor: Solano 
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Nascimento; Fabiana Meio; Comiss6es mantm 60 faltosos, autor: Fabiana Meio 
(O5IFev/98). 

Editoria Brasil: 

Folha faz debate sobre Congresso, 24/Jan/95; Congresso estica Carnaval e 
ignora Reformas; parte do ministrio folga, 02/Mar/95; Congresso volta a 
funcionar sem qu6rum, 03/Mar/95 (s/autor); Camara e Senado 'esticam' o 
Carnaval, autor: Raquel Ulh6a; 'Olh6metro' marca presen9a de congressistas, 
autor: Wilson Silveira (04/Mar/95); Deputados se justificam; Cmara veta 49 
justificativa (s/autor); Senado aceita toda justificativa de falta, autor: Fl白via De 
Leon; Augusto Gazir (28/Mar/95); Cmara segura divulga頭o de faltas, 31/Mar/95, 
s/autor; Comisso pede substitui 白o de 9 faltosos, 02/Jun/95, autor: Liliana 
Lavoratti; 'Hora extra' do Congresso pode custar R$ 9,5 mi, autor: Denise 
Madueno; S/ttulo, s/autor, se頭o: Painel/Tiroteio (17/Jun/95); Salrio indireto 
duplica renda no Congresso, 05/Jul/95, autor: Denise Madueho, seio: Olho no 
Congresso; Cartola 'collorido'6 campe白o de faltas, autor: Cynara Menezes; 
Ausentes culpam as suas 'bases eleitorais二  autor: Augusto Gazir; Daniel Bramatti; 
Corte nos salrios dos ausentes aumenta a presen9a na Camara; Congresso tem 
alto ndice de presen 9a, mas permanece guiado pelo Executivo (autor: Flvia De 
Leon; Augusto Gazir); Dois deputados tm projetos idnticos, autor: Flvia De 
Leon; Os 113 Deputados sem faltas; Apenas dois projetos de deputados so 
aprovados (s/autor) (16/Jul/95, seio: Olho no Congresso); Presidentes se 
justificam; Comiss6es da Cdmara mantm faltosos (s/autor); Faltosos alegam 
acmulo de trabalho, autor: Daniel Bramatti; Denise Madueno; (17/Jul/95); 
Marchezan foi a todas as sesses da Camara, 24/Jul/95; Falta qu6rum para 
convocar ministros, 26/Jul/95 (s/autor); Le白o esteve presente em todas as 
sess6es, 03/Ago/95, autor: Wilson Silveira; S/titulo, 07/Set/95, s/autor, se,o: 
Painel; Tiroteio; Cmara retoma velhos vcios no trabalho, I 1/Set/95, autor: Lucio 
Vaz selo: Olho no Congresso; Samey quer mudar regras, I 3/Set/95; S6 50% dos 
membros vo 白  instala頭o da comisso; S 50% dos membros vod instala頭o 
da comiss白o, (1 4/Set/95); Cmara rellne 99, mas s6 10 vo a sesso, 15/Nov/95 
(s/autor); Zulai amea9a pedir priso de ausentes, 30/Nov/95, autor: Emanuel 
Neri; Emenda vai manter IPC, s/autor; IPC vai sobreviver自  Reforma, autor: Marta 
Salomon (14/Dez/95); Deputado 'gazeteiro' abandona o mandato, 31/Dez/95, 
autor: Daniela Pinheiro; Deputado desvia R$ 120 mi para Minas e causa tumulto, 
19/Jan/96, autor: S6nia Mossri; Deputado diz que cumpre seu dever Petista 
justifica verbas para GO (s/autor); Deputados destinam R$ 853 mi do Oramento 
para interesses eleitorais, autor: Lucio Vaz (1 1/Fev/96); Verba da Unio vai para 
parlamentares, 11/Mar/96, autor: S6nia Mossri; S/titulo, 08/Jan/96 s/autor, se,o 
Painel; Tiroteio; Samey envia telegrama em busca de qurum, 11/Jan/96, autor 
S6nia Mossri; Presidente da CCJ elogia iniciativa; Goldman cobra mais 
abrangncia, 15/Jan/96; Deputado desvia R$ 120 mi para Minas e causa tumulto, 
19/Jan/96, autor: S6nia Mossri; Carnaval pode atrasar vota頭o, 09/Fev/96; IPC vai 
sobreviver a Reforma, autor: Marta Salomon; Euler defende aposentadoria dos 
parlamentares, autor: Denise Madueho Vergonha naciona, s/autor, se o 
Painel;Tiroteio; (10/Fev/96); Deputado diz que cumpre seu dever Petista justifica 
verbas para GO (s/autor); Deputados destinam R$ 853 mi do Oramento para 
interesses eleitorais, autor: Lucio Vaz (1 1/Fev/96); Presidente do IPC promove 
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'rebelio', 14/Fev/96, autor: Marta Salomon; Lderes dizem que insistiro no fim do 
!PC; Deputado critica fim do !PC e ataca centrais (autor: Denise Madueno); O IPC 
e seus famosos aposentados; "Banana do Boris" preocupa as lideran9as; 
Dirigente do instituto quer dinheiro da Unio; Interesse pessoal 6 justificativa 
(s/autor); Conhe9a os deputados que querem manter privilgio, autor: Marta 
Salomon (1 51Fev196); Protestos congestionam telefones dos deputados, autor: 
Paulo Silva Pinto; Deputado pede que Cmara 'enquadre' Casoy, Repllblica da 
banana, se9ao: Painel; Tiroteio (s/autor); Iniciativa de Gibson causa confus白o na 
Cmara, autor: Denise Madueno; Paulo Silva Pinto (16/Fev/96); Bolsonaro se 
op6e a extin9言o, autor: Marta Salomon; 'Vou lascar voc6s'; Dutra n言o consegue 
se livrar do instftuto (autor: Denise Mad ueno), Deputados do explica如es, s/autor 
(17/Fev/96); Deputado fez proposta que mantm o IPC, 19/Fev/96, autor: Rui 
Castro; Ministros n白o emendam feriado; Congresso fica vazio (23/Fev/96) 
(slautor); Projetos tomam contribuido facultativa, 28IFev/96, autor: Lucio Vaz; 
Verba da Unio vai para parlamentares, 11/Mar/96, autor: S6nia Mossri; Petebista 
desconhece projeto - 29/Mar/96, autor: Augusto Gazir, editoria: Brasil; Camara 
tenta adiar a extin頭o do IPC, 07/Mar/96, s/autor; Deputados justificam "traio", 
autor: Augusto Gazir; Elza Pires de Campos; PFL pede a presidente fim de 
amea9as a deputados, autor: Jose Roberto De Toledo; Vivaldo De Sousa 
(08/Mar/96); Governo vai denunciar nas elei6es os "traidores", 09/Mar/96, autor: 
Marta Salomon; Deputados esto em xeque, diz Motta, autor: Fernando 
Rodrigues; Aliados pressionam, e governo decide suspender retalia戸es; 
Peemedebistas pedem punido (s/autor); Senador diz n白o crer em amea9a, autor: 
Adelson Barbosa; Presidente desiste de demitir apadrinhados de deputados, 
autor: Marta Salomon (13/Mar/96); Sess白o tem empurres, bate-boca e 
xingamentos; Presidente comemora e nega fisiologismo; Edando que se recebe 
(s/autor); Governo reverte votos e aprova Reforma, autor: Gabriela Wolthers; 
Denise Madueno; Governo investe tudo para mudar votos no Congresso, autor: 
Lucio Vaz; (22/Mar/96); S/titulo, 23/Mar/96, s/autor, se頭o: Painel; Tiroteio; 
S/titulo, 24/Mar/96, s/autor, se,o: Painel; Tiroteio; Maranh言o deve receber 
pacote de verbas federais, autor: Irineu Machado; Cardoso mudou sete votos, 
s/autor; Lder tentar reaproximar Sarney e FHC, autor: Raquel Ulh6a; Deputado 
revela negocia頭o para apoiar reforma, autor: Ludio Vaz (26/Mar/96); A Lei de 
Imprensa, s/autor; Lderes decidem ndo apressar vota頭o, autor: Augusto Gazir 
(29/Mar/96); O balco de negcios na reforma da Previdncia, s/autor; FHC 
afirma que o fisiologismo acabou, autor: Augusto Gazir; Emanuel Neri 
(31/Mar/96); Samey v campanha contra o Congresso, 04/Abr/96, autor: Raquel 
Ulh6a; Moradia de deputado receber R$ 12,2 mi; Congressistas vo passar seis 
dias na Turquia (1 0/Abr/96, s/autor); Parlamentares cobram de FHC conta do 
fisiologismo, 12/Abr/96, autor: S6nia Mossri; Ludio Vaz: Conaresso tenta votar 
tcerorma eieiiorai na b anos; Uongresso vira apendice do Executivo; Partidos no 
poder atraem parlamentares (autor: Ludio Vaz); Intelectuais vem crise, autor: 
Fernando de Barros e Silva; Grandes partidos vivem decadncia, autor: Carlos 
Eduardo Alves; A cara dos partidos, s/autor (1 5/Abr/96);O balc白o de nea6cios de 
i-i-iし; uocumentos mostram como e teita a barganha, (autor Lucio Vaz); 'No d 
certo apoiar o governo como cordeirinho' (autor: Gabriela Woithers); Ruralistas 
amea9am pedir CPI do BB; Fazenda nega acordo com o Congresso; Governo 
cede a ruralistas para continuar reformas; Governo procura maquiar barganha 
com ruralistas (autor: Gabriela Wolthers; Denise Madueno); Empreiteira doou R$ 
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560 miia campanha de FHC, autor: Olimpio Cruz Neto (1 8/Mai/96); Lobby incluiu 
PT e lderes de empresrios; Setor rural deve R$ 10 bi ao BB (autor: Gustavo 
Pat白; Gabriela Woithers); Cronologia do lobby; Rodrgues acha 6 tico socorro 
Mendes Jr. (autor Denise Madueno); Reivindica戸  es so 0esprias", diz ACM, 
autor: Raquel Ulh6a (211Mail96); S/Titulo, 22IMai/96s/autor, se9ao: Painel; 
Tiroteio; Planalto critica "minorias" do Congresso, s/autor; Governo sofre derrota e 
amea9a retirar emenda, autor: Denise Madueho (23/Mai/96); Deputado nega 
fisiologismo; Faria de S culpa o governo; 'Governo ndo atende o Acre; 5/Titulo ー  
se頭o: Painel; Tiroteio (s/autor); Governista reage a ataque do Planalto ao 
Congresso, autor: Gabriela Wolthers; Denise Madueho (251Mai196); Derrota foi 
vista como alvio, 27/Mai/96, autor: Valdo Cruz; Marta Salomon; Dissidentes j 
fazem amea9as, 28/Mai/96, autor: Denise Madueno; Deputados querem 
processar Jabor por difama9奇o e calnia, 3lIMai/96, s/autor; Parlamentares 
justificam suas emendas; Clientelismo pulveriza verbas da Unio; Clientolismo 
pulveriza verbas da Unio; Parlamentares justificam suas emendas (s/autor); 
Obras paradas torram R$ 15 bi, autor: Lucio Vaz; Olimpio Cruz Neto; Municpio 
inventa proIeto paraルstificar recursos, autor: Silvia Quevedo; Emenda de Paes 
d verba para obra j implementada, autor: Paulo Mota; Petista privilegia cidade 
em que disputa prefeitura, autor: Carlos Henrique Santiago (02/Jun/96); 
Deputados zelam por 'distritos informais', 03/Jun/96, autor: Lucio Vaz E William 
Fran9a; Camara quer fazer publicidade na TV 13/Jun/96, autor: Marta Salomon; 
Lderes avaliam que a base governista est cansada, autor: Marta Salomon; 
Cortes no Oramento esvaziam Camara, autor: Lucio Vaz (14/Jun/96); Denise 
Madueno; Texto restringe abusos自  liberdade a trs; Nova proposta extingue pena 
de pris白o (autor: Reinaldo Azevedo); Lei de Imprensa, Proposta, Saulo Ramos, 
s/autor (25/Jun/96); Deputado pode manter privilgio at 99, 26/Jun/96, autor: 
Denise Madueno; Governo libera verba para redutos de parlamentares, 
28/Jun/96, autor: Ludio Vaz; Vivaldo De Souza; Parlamentar ganha R$ 24 mi/para 
trabalhar 9 dias em julho, 29/Jun/96, autor: Denise Madueno; Daniela Pinheiro; 
Seguran9as so acusados de tortura, 06/Jul/96, autor: Denise Madueno; S/titulo, 
12/Jul/96, s/autor, se頭o: Painel; Tiroteio; Parlamentar ganha R$ 24 mii para 
trabalhar 9 dias em julho, autor: Denise Madueno; At falta de vo 6 motivo, autor: 
Ricardo Amorim; Mdia deste ano 6 semelhantea de 95; Deputados que faltaram 
a cinco ou mais reunies ordin白ria; O desempenho da C白mara dos Deputados 
(s/autor); Comiss6es acumulam emendas e projetos, autor: Augusto Gazir; 
Ricardo Amorim, selo: Olho no Congresso (29/Jul/96); Elei 白o p白ra reformas por 
dois meses - 07/Ago/96, autor: Marta Salomon; Denise Madueno; Nova lei prev 
multas proporcionais, 24/Out/96, autor: Augusto Gazir; Reelei 白o hoje tem apenas 
265 votos, 07/Set/96, autor: Cl6vis Rossi; Emenda causa guerra de egos entre os 
alIados, I 1/Set/96, autor: Fernando Rodrigues; Convoca頭o custaria R$ 9,5 mi, 
14/Set/96, autor: Ludio Vaz; PFL "chuta" 340 votos, 18/Set/96, autor: Marta 
Salomon; Ricardo Amorim; Reelei 白o tem prioridade, afirma Maciel, 28/Set/96, 
autor: Marta Salomon; Ignorado, lder pepebista reclama, s/autor; Congresso 
estuda mudar Oramento, autor: S6nia Mossri (09/Out196); Avestruzes; Malharia 
(s/autor); Jodo Alves vive recluso na Bahia, autor: Luiz Francisco; Apenas um 
'an白o' foi autuado, autor: Daniela Pinheiro (14/Out/96); Congressistas querem 
usar verba de corte em emendas, 18/Out/96, autor: S6nia Mossri; PFL prop6s 
plebiscito para o dia da elei 奇o municipal, 20/Out/96, autor: Cl6vis Rossi; Maciel 
tenta barrar articula頭o peemedebista, autor: Marta Salomon; Camara vota 
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partido, autor: William Fran9a; Govemistas e PPB travam "batalha" de dossis,: 
William Fran9a; Marta Salomon; Governo faz ofensiva contra candidato do 'baixo 
cIero二  autor: Marta Salomon; Daniel Bramatti (20/Dez/96); Cmara decide 
investigar venda de concess6es de FM, autor: William Fran9a; Beatriz diz estar 
与starrecida" Ex-deputado tem vers6es contraditrias; Para entender o caso 
(slautor); Empres白rio confirma intermedia如es, autor: Elvira Lobato; Envolvido no 
esquema diz que entrou como 'Yaranja', autor: Francisco Campera: Reeleic白o e 
cassa9ao sei-ao as prioridades; Quem faltou 白  sesso do dia 17 (s/autor: 
uepuraaos poaem percer o mandato, autor: Ricardo Amorim (211Dezl96): FHC diz 
que nao negocia votos para obter reelei 白o - 01/Jan/97, autor: William Franca: 
uecisao ao i-'MVI3 detine futuro de FHC; Jornalistas da Folha de6em sobre 
esquema ae vencia ce concesses (slautor); Risco da demora leva ao "tudo ou 
nada" autor: Marta Salomon; Governo prepara 'vota頭o relmpago' para 
reelei 白o, autor: Denise Madueno; Daniel Bramatti (071Jan197); Saiba tudo sobre 
o jogo da reeleido, s/autor; Partido pode aprovar plebiscito, diz Simon, autor: 
Cl6vis Rossi; Maluf recebe alta e fala como candidato, autor: Antonio Carlos Seidl; 
Relator aumenta recursos 'fictcios二 autor: S6nia Mossri; (08/Jan/97); Planalto 
alvo de "romaria"; Deputados barganham voto a favor da reeleido de FHC: 
Planalto 6 alvo de "romaria" (s/autor); RO obtm verba para BR-364; PMDB quer 
negociar espa9o no governo; Ministro faz o corpo-a-corpo (autor: Lucio Vaz) 
(09/Jan/97); Deputados do MT exigem cargos; Ultimato; O balco de neg6cios da 
reelei 白o; Ruralistas negociam dvida do setor em troca de votos; A肩 tucanos 
esto entre os indecisos; Favorveisa emenda so; Contra a reelei 白o, somam 
Esto indecisos; So necessrios (s/autor); FHC precisa de 108 votos para 
aprovar a reeleido, autor: Ana Maria Mandim et ai. (10/Jan/97); 47% da Camara 
ap6ia consulta popular, 11/Jan/97, s/autor; Momento de pedir verba6 todos os 
dias, diz relator, 13/Jan/97, autor: Rui Nogueira; Senador nega envolvimento: 
PMDB e 'baixo clero' s白o obstculo a FHC (s/autor); Esquenia oferece rdios 
piratas a polticos; Esquema oferece rdios piratas a polticos (autor: Lucas 
Figueiredo; Marcio de Moraes); Parlamentares sonham sair do anonimato, autor 
喚uricio Stycer; Samey 6 citado em grava頭o telefnica como incentivador 
(19/Jan/97); PF investiga esquema com - TVS educativas (autor: Lucas 
Figueiredo); Impasse aproxima FHC de consulta popular, , autor: Josias De 
Souza (20/Jan/97),- Deputados do PR debandam para o PSDB, autor: DeIse 
Leobet; Cmara ainda n白o apurou o esquema de concesses, s/autor; Conaresso 
paga servidores de 4 partidos, autor: Lucio Vaz (21/Jan/97); Plebiscito divide base 
governista, 23/Jan/97, autor: Marta Salomon; Cl6vis Rossi; 'Murmロrio dos cai-aos' 
atrai votos pr-FHC, 28/Jan/97, s/autor; Suspeita dep6e e aaride fotO arafo. 
s/autor; Emenda 'abafa' escndalos da Cmara, autor: Daniel Brarnath 
(01/Fev/97); Estratgia para aprovar reelei 白o foi tra9ada em 1994; 02/Fev/97, 
autor:' Rui Nogueira; F白bio Guibu; Congresso votou 7p roietos na convocaco, 
07/Fev/97, autor: Daniel Bramatti; Lucas Figueiredo; ' bobaaem'. diz deDutdo. 
s/autor; Camara gasta R$ 2 mi com n6vo painel, autor" Ricardo Amorimi 
Parlamentares vo え  Europa custeados por seguradoras, autor: Ludo Vaz: 
Dan iela Pinheiro (08/Fev197); 'Olho no Congresio' nresta - servio. I 9IFev/97; 
9 ovemistas duvidam do poder da 'bancada dos aposentados'. 2 JFev/97. a而「’ 
Daniela Pinheiro; PSDB ganha 33 deputados em dois anos, 04/Mar/97, autor 
f讐nan曳Rodrigues; Govemistas pretendem votar j a reforma administrativa. 
16/Mar/97; Lderes n奇o chegam a acordo sobre teto (autor: Daniela Pinheiro) 
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Associa戸o paga viagem de deputados (18/Mar/97); Governo n白o obtm acordo 
para reforma, 19/Mar/97 (s/autor); O que importa nas reformas, 30/Mar/97, autor: 
Celso Pinto; Governo decide hoje se mantm teto salarial de R$ 10,8 mii, 
31/Mar/97, autor: Denise Madueno; Presidente defende teto de R$ 10,8 mii, 
O1/Abr/97, s/autor; FHC amea9a demitir 50 mii se teto n白o for aprovado, autor 
Denise Madueno; Marta Salomon; Aposentados tentam barrar teto, autor: Marta 
Salomon (02/Abr/97); FHC cede e mantm privilgio na reforma, 03/Abr/97, autor: 
Augusto Gazir; Denise Madueno; Governo vai fazer novas concesses, autor: 
Denise Madueno; O que diz a emenda da reforma administrativa, s/autor 
(O4IAbr/97); Em defesa dos privilgios, 07/Abr/97, autor: Valdo Cruz; Governo 
aumenta teto de parlamentares, 081Abr197; "Acordo 6 mesquinho" (s/autor); 
Lderes temem rejeido da emenda e adiam vota9ao, autor: Paulo Silva Pinto; 
Augusto Gazir; Reforma aumenta salrio de parlamentar, autor: Marta Salomon 
(091Abr197); Planalto nega novo reajuste; Ministro do STF ironiza acordo; Acordo 
favorece tamb6m a FHq Cmara aprova emenda sem definir teto (s/autoりI 
Exce頭o ao teto6 idia sem 'pai', autor: Marta Salomon (lOIAbrI97); 'Trabalho o 
ano todo e n奇o tenho nada', autor: Emanuel Neri; Emenda garante reajuste 
autom白tico, autor: Marta Salomon; Governo ndo confia na aprova頭o do acordo, 
autor: Valdo Cruz; Marta Salomon (1 lIAbrI97); Governo derruba extrateto de R$ 
21,6 mil, 15/Abr197, autor: Marta Salomon; Luiza Dam6; Manobra governista eleva 
salrios em 59%, 161Abr197, autor: Marta Salomon; Cdmara dificulta demiss白o de 
setvdor, 24IAbr/97, autor: Marta Salomon; Luiza Dam白; Para FHC, Congresso 
age de forma "vergonhosa", autor: Lucas Figueiredo; Emenda poder repetir o 
fracasso da Previdncia, autor: Marta Salomon; S/titulo, s/autor, se,o: Painel; 
Tiroteio (25/Abr/97); PMDB quer ministrios antes de vota9白o, 29/Abr/97, autor: 
Luiza Dam6; Para FHC, aliado que votar contra vai para a oposi 奇o, 301Abr197, 
s/autor; Inoc6ncio prev atraso nas Reformas, O1/Mai/97, autor: Marta Salomon; 
Manobra pode driblar qurum, slautor; Governo n自o tem os votos para aprovar a 
emenda, autor: Marta Salomon; Luiza Dam6 (07/Mai/97); Deputados brigam em 
plen白rio ontem, 08/Mai/97, s/autor; Temer 'trope9a' com governo e oposi頭o, 
09/Mai/97, autor: Lucio Vaz; Luiza Dam6; Congressistas recebem a pior 
avalia戸o, Folha de Sao Paulo, 12/Mai/97, autor: Haroldo Ceravolo Sereza; 
Plana Ito quer limitar caso, autor: Jos白  Roberto De Toledo; Trechos da grava頭o 
envolvem o governo na compra de deputados; S6rgio Motta intermediou compra 
de voto pr-reelei 白o, diz deputado (autor: Fernando Rod rigues); Deputado nega 
suborno, mas diz que na Cmara ningum 6 'anjo二  autor: Patricia Zorzan; 
Governadores do Amazonas e Acre negam participa頭o em negocia頭o, autor: 
Emanuel Neri et ai.; Camara abre sindicncia para apurar a compra de votos 
revelada por grava戸es; FHC afirma desconhecer barganha; ministro n白o v risco 
para emenda; Osmir Lima; Ronivon diz que grava戸o faz parte de jogo poltico' 
para prejudic-lo; Governo do Estado do Acre, Nota Oficial, Oposi 白o tenta CPIS 
no Acre e Amazonas; Osmir diz abrir m白o de sigilo (s/autor); Deputado deve ser 
cassado, diz ACM, autor: Raquel Ulh6a; Planalto deve usar 'trambique clvico二  diz 
secretrio do PSDB, autor: Marta Salomon (14/Mai/97); Governador diz que 
grava頭o6 'boba gem7 Empresrio nega ter dado os cheques (autor: Emanuel 
Neri); Ex-deputado do AC pode ser ouvido hoje; Folha enviar cpia de fita 
comiss白o de sindicancia; Cpula do PFL expulsa Ronivon Santiago e Jo白o Maia 
do partido; Cronologia; Envoiv沼Os sero 'desligados二 diz FHC; FHC acha que 
ministro n白o est envolvido; Leia as declara96es do ministro; Motta fala em 

353 



"callnIa" e nega envolvimento na compra de voto; Oposido obtm 192 
assinaturas e PSDB inicia blitz contra CPI; Temer n白o descarta abertura de CPI 
para apurar compra de voto; Ronivon confirma grava加es, mas diz que eram 
brincadeiras 作lautoりISuframa era um dos objetivos de Amazonino para apoiar 
reelei 白o, autor: Igor Gielow; Renda semanal de R$ 40 de manicure mantm 
emissora; "Ele est com raiva s6 porque n白o 6 s6cio", diz proprietrio (autor: 
Patricia Zorzan; Xico S白); Ronivon diz em grava頭o que recebeu uma TV de 
S6rgio Motta, autor: Fernando Rodrigues; Elvira Lobato; Comiss白o da Camara 
decide ouvir Motta, autor: Luiza Dame; Governo trabalha contra a CP! e quer a 
cassa頭o de deputados, autor: Marta Salomon; Llderes de PFL e PMDB sugerem 
o afastamento de Motta a FHC, autor: Kennedy Alencar et ai; Planalto quer limitar 
caso, autor: Jos6 Roberto De Toledo; Oposi 白o vai negociar a cria頭o de CPI, 
autor: Oswaldo Buarim Jr.; Oposi 白o perde e Senado vota a reelei 白o na quarta, 
Raquel Ulh6a (151Mai197); Maluf n白o comenta caso e adia sua volta ao pas, 
autor: Carlos Eduardo Alves; Empresariado quer CPJ e teme os efeitos da crise 
nas reformas, autor: Antonio Carlos Seidl; 91% dos paullstanos defendem CPI; 
aprova頭o a FHC cai 7 pontos, autor: Jos6 Roberto De Toledo; Governo lan9a 
'opera頭o abafa' e FHC enfrenta protesto em BH ー, autor: Cl6vis Rossi 
(1 6/Mai/97); Se CPI for inevitvel, governo quer indicar a maioria de seus 
membros, autor: Marta Salomon; Comiss白o de sindicancia deve sugerir cassa頭o 
de deputados; Primeiros dados de percia de fitas devem ser divulgados at tera; 
Portella nega verbas para estradas no AC (s/autor); Assessor de governador diz 
ter sido procurado por Ronivon - autor: Xico Sa; Oposido conta 218 deputados 
pr-CPI, autor: Oswaldo Buarim Jr. (17/Mai/97); Zona Franca financiou campanha 
de Amazonino para governo em 94, autor: Emanuel Neri; Presidente FHC 
sucumbe 白  armadilha prevista em livreto pelo senador FHC, autor: Josias De 
Souza; Cronologia da reelei 白o; Jornal respondeu pedidos do Congresso, mas 
mantm sigik）にronologia da reelei 白o; Saiba como foi feita a compra (s/autoり； O 
dia-a-dia do caso, s/autor; Andr Muggiati (1 8IMai/97); Negcio milion 白rio levou 
suspeitos ao PFL - 19/Mai/97, autor: Marta Salomon; Entenda como foram 
conseguidas as grava戸es sobre a compra dos votos autor: Fernando Rodrigues; 
Serra n自o v razo para instalar CPI ー, autor: Antonio Carlos Seidi; Oposio 
entrega pedido de CPI a Camara; Entidades fazem ato pロblico na Camara; OAB 
pede CPI em nome de "moralidade" (s/autor); Paes de Andrade faz a "contra- 
press白o", autor: Oswaldo Buarim Jr.; Emenda deve ser votada hoje no Senado, 
autor: Raquel Ulh6a (21/Mai/97); Governo j repensa estratgia anti-CPI, autor: 
Fernando Rodrigues; PT quer tentar invalidar aprova頭o, autor: Carlos Eduardo 
Alves; Proposta recebe 212 assinaturas; oposio agora tenta urgncia; Os 
Deputados (s/autor); Emenda impede suspensdo da rendncia dos dois deputados, 
22/Mai/97, autor: Lucio Vaz; FHC promete demitir posslveis envolvidos; A 
tramita9白  o da proposta de cria頭o da CPI da Reelei 白o; "Aprova 9言o da reelei 白o 
6elogiada (s/autor); Presidente faz elogios 白  aprova戸o da reelei 白o, autor: 
William Fran9a; PT tenta 'fato novo' para conseguir CPI, autor: Carlos Eduardo 
Alves; Toque de recolher" tenta impedir CPI, autor: Lucas Figueiredo; Luiza 
Dam6; Deputados viajam e esvaziam Cmara, 24/Mai/97; Oposi 白o convoca 
passeatas pela CP/,25/Mai/97 (s/autor); Bloqueio a CPI 6 suicldio, diz Almino, 
29lMai197, autor: Oswaldo Buarim Jr.; Oposio do Amazonas e Acre vai a 
BrasIlia por CPI, 03/Jun/97, autor: Patricia Zorzan; Camara vota devassa em 
obras no AM e AC, s/autor に)pos厚do vai ao STF e para "a rua''contra a reelei 白o 
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autor: Luis Costa Pinto; No 6 uma mutreta", 18/Nov/97; Governo faz concess白o 
para aprovar reforma (s/autor); Lderes desistem de negociar fim de teto, autor: 
Luiza Dam6; Denise Madueno; Diretor da C言mara faz lobby antiteto, autor: Luis 
Costa Pinto; Mulher de relator n白o ser transferida, autor: Lucio Vaz (19/Nov/97); 
Bancada paranaense do PFL troca apoio por emprstimo, s/autor; FHC detona 
caa ao voto de 100 deputados, autor: Marta Salomon; William Frana; Governo 
barganha e aprova Reforma Administrativa, autor: Luiza Dam6; Denise Madueo 
(20/Nov/97); Mulher de Moreira pede aposentadoria no Senado, 21/Nov/97, autor: 
LudIo Vaz; Como o governo barganhou votos no Congresso, s/autor; Convertidos 
votam a favor da estabilidade, autor: Lucio Vaz (22/Nov/97); Lderes fazem blitz 

passar Reformas, s/autor; Malufistas amea9am obstruir vota頭o, autor: Lucio 
editoria: Brasil (24/Nov/97); Demiss白o por excesso de gasto deve cair, 

25/Nov/97, autor: Luiza Dam6; Denise Madueno; Governo vence~ com folga de 18 
votos, autor: Luiza Dame; Solano Nascimento; Estabilidade amplia dissidncia 
govemisセ， s/autor (27/Nov/97),Moreira Franco tentou empregar cunhado, 
30/Nov/97, autor: LudIo Vaz; Temer adia vota頭o de cassa戸es para 98, 
02/Dez/97, autor: Denise Madueno; Emenda facilita a戸o contra parlamentar. 
03/DezJ97, autor: Luiza Dam白; 'Olha, deputado, agora fica difcil', s/autor; Esforo 
concentrado da Cmara vota s6 2 projetos, 05/Dez197; Esforo concentrado s 
vota 9 projetos, 06/Dez/97 (autor: Denise Mad ueno; Luiza Dam6); Executivo 
define prioridade do Legislativo, 07/Dez/97, autor: Lucio Vaz; S/titulo, 08/Dez/97, 
s/autor, se頭o: Painel; Tiroteio Congresso aprova Oramento de 98, 12/Dez/97. 

r: Daniel Bramath; Deputado diz que Planalto amea9a retalia頭o por votoー  
r: LUCIO vaz e Luiza Dame (28/Nov/97); Convoca9奇o extra atrai s6 a metade 
parlamentares, 08/Jan/98, s/autor; Deputado diz estar gripado, 08/Jan/98. 
r: Sandra Hahn; Paulo Peixoto; Flvio Arantes; Reforina deve ser votada 

ap6s convoca頭o, 12/Jan/98, autor: Denise Madueno; Dinheiro contra o El Niio 
favorece base governista, 15/Jan/98; Estados que ndo precisam recebem verba 
anti-El Niio, 16/Jan/98 (autor: Lucio Vaz; Raymundo Costa); Sem qu6rum, 
vota9白o da Previdncia fica para maro, 17/Jan/98, auto「・ Luiza Dam6: Denise 
Madueno; Ausentes podem receber R$ 1,6 milh白o, 22/Jan/98; Deputadas faltosas 
recebem apoio de lderes partidrios, 27/Jan/98 (s/autor); Relator falta a sesses 
para praticar esqui, 02/Fev/98, autor: LudIo Vaz; Senadores criticam Olho no 
Congresso, 07/Fev/98, s/autor; Cmara antecipa feriado de Carnaval, I 3IFev/98, 
autor: Luiza uameI Denise Madueno; Cmara deve passar o ano com poucas 
vota 9 oes, 1 1II-ev198, autor: Denise Madueno; Lideran9as tentam evitar 
esvaziamento, 221Fev198, autor: Luiza Dame; Denise Madueno; Oswaldo Buarim 
ar.;でeronna nao ajuda avalia頭o do Congresso, 17/Mar/98, autor: Jos6 Roberto 
ue t oieao; Iemer aponta fraude de voto, 19/Mar/98, autor: Luiza Dame; Prtica 
空 vota9 ao ciupia e comum; Michel Temer armou o flagrante usando a TV 
y amara; 'i habito; diz Andrade Vieira (s/autoり,Borba assume 'piano' e tenta 
iivrar colega, autor: Denise Madueno; Luiza Dame; Fl白vio Arantes; Cmara abre 
processo de cassa頭o contra "pianista" autor: Luiza Dam6; Denise Mad ueno 
(20lMa「ノ98); Cmara pede explica頭o a Vieira; Bnqa poltica entre o'ranaeiiseる  
motivou denロncia (s/autoi-); Viaduto6 piv da provvel cassaco: Justica cobra 
dvidas de deputado ausente (autor: Fl白vio Arantes) (21/Ma/98); PTB tentar 
eタ§望ぎ "pianista二  23/Mar/98;7コlanista' recua e acusa dono da senha. 
25/Mar/98 (autor: Luiza Dam6; Denise Madueno); Para acusado de 'pianismo', 
suspens言o pena razo白vel, 27/Mar/98, s/autor; Comoro vada nova fraude da 
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"pianista", 03/Abr/98; Deputado confessa mais um caso de "pianismo' 091Abr198 
(autor: Denise Madueno); S/titulo, 1O/Abr/98, se●o: Painel; Tiroteio; Naya tenta 
evitar vota戸o de cassa頭o, I 5/Abr/98; Cassa如es pendentes no Congresso, 
16/Abr/98 (s/autor); Naya 6 cassado com margem de s6 20 votos, autor: Luiza 
Dam白; Denise Madueno; Irm白  de cassado d anjo a Naya; S/titulo, se頭o: Painel; 
Tiroteio (slautor) (16/Abr/98); Cassa頭o de Naya pode livrar deputados, 
I 7/Abr/98, autor: Denise Madueho; Luiza Dam6; Deputados "pianistas" tero de 
depor novamente em comiss白o, 20/Abr/98, autor: Denise Madueno; Deputados 
negam novo "pianismo' 30/Abr/98, s/autor; Imagem de parlamentares tem 
melhora, 05/Mai/98, autor: Emanuel Neri; CCJ aprova cassa頭o de 'pianistas, 
06/Mai/98, autor: Denise Madueno; Cmara deve votar cassa9白o na quarta, 
17/Mai/98, s/autor; Deputados votam contra a cassa頭o de Pedrinho Abro, 
28/Mai/98, autor: Denise Madueno; Luiza Dam6; Os deputados e as acusa如es; 
'A Casa fezルstia二  diz Chico Brgido (29/Mai/98, s/autoりIEntenda o processo 
contra deputados, s/autor; Cmara inocenta deputados acusados de venda de 
voto, autor: Luiza Dam白; Denise Madueho (03/Jun/98); Senado aprova novas 
regras para imunidade, 05/Jun/98; Senado aprova processos contra deputado 
sem autoriza頭o prvia, (s/autor); Senado gasta R$ 100 mi! com CDS, autor: Xico 
S白  (19/Jun/98); PFL quer aprovar fidelidade partidria depois da eleio, 
23/Jun/98, autor: Valdo Cruz e Fernando Rodrigues; Cdmara ter apenas 5 
vota戸es em 3 meses, 04/Jul/98, s/autor; Congresso abre com nove 
parlamentares, O4IAgo/98, s/autor; Senador tenta elei 自o sem acabar mandato, 
12/Ago/98, autor: Wilson Silveira; Novo painel estria, mas 'pianista' fica, 
I 7/Out/98, autor: Denise Mad ueno; Deputados perdem e contratam parentes, 
01/Nov/98; Sem renovar mandato, dez deputados viajam para os EUA, 29/Nov/98 
(autor: Ludio Vaz); Deputado nega ser mandante de crime, 23/Dez/98, s/autor; 
Contra fisiologia, tucano quer fidelidade partidria, 24/Dez/98, autor: Kennedy 
AtPnt,Rr 

Estado de S白o Paulo 

Editoriais (editoria: Politica, Notas ou Notas e Informa96es, se9ao: Editorial; 
Editoriais ou NetEstado/Editorials): 
Emenda, novo produto quimico, 30/Jan/96; A vitria do Executivo, 21/Mar/96; Ser 
e estar fisiol6gico, 26/Mar/96; Um projeto infeliz, 30/Mar/96; O reinado republicano 
do provis6rio, 13/Abr/96; "Corpora96es"; O senador e a lei de imprensa, 
18/Abr/96; Estado de Direito, 16/Mai/96; O dilema da democracia, 17/Mai/96; 
Servi9o prestado ao Pais, 23/Mai/96; A realidade dos nロmeros, 24/Mai/96; O v6o- 
cola da felicidade, 18/Jul/96; Desencontros perigosos, 19/Jul/96; Vagas para 
mosqueteiro, 20/Jul/96; Repensar o Oramento, 24/Jul/96; Quase uma revolu9白o, 
091Set196;Os limites da negocia9ao, 30/0ut196; Li96es a tirar de um escandalo, 
06/Dez196; A atua,o do Congresso, 05/Fev/97; O Judicirio e a Reforma 
administrativa, 18/Mar/97; Que nao haja novos palanques pela frente!, 22/Mar/97; 
A maioria desorganizada, 07/Abr/97; O "acordo sem pai", I 1/Abr/97; Dificuldades 
para aprovar as reformas, 22/Abr197; Por que as reformas nao sao aprovadas, 
24/Abr/97; A pressa do Executivo e a lentidao do Legislativo, 03/Mai/97; Coisa de 
irrespons白veis, 09/Mai/97; Um novo escandalo, I 5/Mai/97; Ministros do sistema 
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poltico, 18/Mai/97; A raiz do escambo, 19/Mai/97; Tratamento s白rio para 
quest6es cruciais, 30/Mai/97; ltima linha de resistncia, 11/Jun/97; A 
mobiliza頭o pelas reformas, 25/Jun/97; Abre-se uma janela para as reformas, 
03/Jul/97; A rea9ao da Camara, 04/Jul/97; M6ritos de uma proposta 
extempornea, 09/Jul/97; Vit6ria de Pirro, 11/Jul/97; Pequenos escandalos, 
251Ago197; Oramento nao contingenciado, 031Set197; Uma lei para o senador, 
05/Set/97; Luzias e Saquaremas, 28/Set/97; Aves de arriba9ao,30/Set197; Um dia 
de vergonha, I 0/Out/97; Tentativa de melhorar a imagem do Congresso, 
24/0utノ97; A defesa do interesse comum, 06/Nov/97; O Congresso no bom 
caminho, 07/Nov/97;O real sentido da reforma administrativa, 17/Nov/97;E 
preciso fechar a "casa de penhores", 18/Nov/97; No mesmo rumo, num outro 
ritmo, 20/Nov/97; O inicio da racionaliza頭o do Estado; Sinais animadores, 
21/Nov/97; Um dia decisivo, 26/Nov/97; ok3Representa頭o no Congresso, 
15/Dez/97; Prejuizo tico, al白m de contbil, 21/Jan/98; A nova imunidade 
esperada, 22/Mar/98; A cassa9ao n白o redime o Congresso, 17/Abr/98: 
Constituinte restrita, 21/Abr/98; As reformas necess白rias 13/Jun/98; Vo cego, 
フR /ScfIQ只  

Editoria Geral 

Bancada ruralista amea9a boicotar projeto, 23/Abr/96, autor: Raquel Stenzel 

Editoria Economia 

Relator de MP admite ajuda a construtora, I 4/Mai/96, autor: Ricardo Amaral 

Editoria Outros 

Camara pedir apura頭o de uso de lista do PPB, I 0/Dez196, autor: Ricardo 
Amaral; Plana Ito vira centro de romaria de polticos, 08/Jan/97, autor: Kassia 
Caldeira; ACM antecipa incio de sess6es da convoca頭o, s/autor, 01/Jul/97. 

Editoria Primeira Pagina 

Campanha esvazia o Congresso, 05/Jul/96; Governo conta 331 votos e j festeja 
reelei 白o, 09/Jan/97; FH convoca rebeldes para impedir CPI, 19/Mai/97 (s/autor). 

Editoria Cidades 

ACM defende a cassa頭o de Sergio Naya, autor: Rosa Costa; A頭o quer que 
deputado devolva R$ 60 milh6es, autor: Edson Luiz; Imunidade de parlamentares 
node ser revLsf atitn「・ Rnsa (ngt RJn月n flnminrins (fl3/Mir/Qg、・ Annnfr4dnr tim 

Cartas dos leitores (editoria: F6rum de Debates ou F6rum dos Leitores, se頭o 
Espa9o Aberto) 

Defensor de privilgios, de Valencio Magalhaes Campos, Capital, 22/Fev/96, 
Tema: Politicos Brasileiros; Vergonha do Legislativo, de Jos6 Luiz Pereira, Pilar 
do Sul; Cota de sacrifcio, de Jose Antonio de M6o, Sao Carlos; S/titulo, de Breno 
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Venalidade, de Rogerio Soares de Almeida Silveira; Angelo Ceccotti; Venda de 
votos, de Carlos Henrique Abro; Suborno no Congresso, de Olavo Principe 
Credidio; Omiss白o da lei, de Francisco L. Monaco (Sao Paulo); S/titulo, de 
Homero Benedicto Ottoni Netto, Reden9ao da Serra; Circo nacional, de Carlos 
Ilich Santos Azambuja, Rio de Janeiro; Parlamento dissolvido, de Dorival Cury, 
Bauru (l9lMai/97); Baionetas, de Hugo Maia, Sao Paulo; Nada convincente, de 
Valdy Callado, Rio de Janeiro; S/titulo, de Erberto Flauzina de Oliveira, Bataypora 
(MS) (25/Mai/97, Tema: Governo FH); Reforma poltica, de Jos6 Pontes Jr., 
Fernand6polis; S/titulo, de Nilson Barroso, Barretos; Prximo esc自ndalo, de 
Epaminondas Lopes, Rio Claro; Do mesmo saco, de Cludio Manfrini Neto, 
Votuporanga; Lder forte, de Wilson Rosa Brasil, Vinhedo; Desmoraliza9白o, de 
Maria Teresa S. Corral; Senhor X, de James F. Sunderland Cook (S白o Paulo); 
Confundir o povo, de Monica F. dos Santos, Campo Grande (26/Mai/97 Tema: 
Politicos Brasileiros); Laranjas da reeleido, de Hermann Luiz Kolonovits, Avar; 
Equacionar o problema, de Ant6nio Carlos Corra Netto; Pare o bonde, de Hugo 
Maia; Catilin白rias, de Ant6nio O. Tilelli; Compra de votos, de Geraldo Nage 
Rodrigues (Sao Paulo); Tabela de pre9os, de Luiz Garcia de Azevedo, An台polis, 
GO (02/Jun/97 Tema: Politicos Brasileiros); Vota戸o adiada, de Geraldo Nage 
Rodrigues (Sao Paulo); S/titulo, de Alberto Braz, Santo Andr (05/Jun/97) (Tema: 
Politicos Brasileiros); Teto salarial, de Joao Marcos Coelho Barker; Cortar o 
ponto, de Alberto Aparecido dos Santos; Derrota do governo, de Roberto Stavale; 
Imaturidade poltica, de Leila Leit白o (Sao Paulo); Caminhar juntos, de Ant6nio 
Rochael, Iguape; Mau desempenho, de Pierre Stern, Araraquara (12/Jun/97, 
Tema: Reforma Administrativa); Velho expediente, de Arati de Souza, Cuiab; 
S/titulo, de Lロcio Martinez, S台o Jos6 do Rio Preto; Senda da modernidade?, de 
Reynaldo Farah, Sao Paulo; Em ferro frio, de Adherbat Ramon Gonzlez, Santa 
Cruz das Palmeiras ( 06/JuV97, Tema: Reformas); Nlmero de deputados, de 
Flvio de Carvalho (Sao Paulo); Reforma necess白ria, de Jos白  Lopes Filho, 
coordenador do Movimento Popular Pr-Moraliza9ao do Poder Legislativo, Juiz de 
Fora, MG 22/07/96; Vai trabalhar!, de Grasiela Daruiz Quatti, Monte Verde 
Paulista, 23/Jul/97 (Tema: Politicos Brasileiros); Mais luz, de Laerte T. Santiago, 
Araraquara, 05/Dez197, s/autor, Tema: Governo FH; Romantismo e realismo, de 
Sylvio Trunki; Uma festa s, de Afrnio de Oliveira Sobrinho; Povo adormecido, 
de Fabio Tondi Guzzo; Terra arrasada, de James F. Sunderland Cook; Diverso 
parlamentar, de Reynaldo Farah; Anota如es, de Bernardo Prevedel (Sao Paulo); 
Eterno convescote, de Maria Raquel F. Bastos, Peruibe; Insensibilidade, de 
Wilson Rosa Brasil, Vinhedo; Importncia do trabalho, de Jos6 Roberto Nunes da 
Silva, Itapetininga (03/Fev198); Na頭o ofendida, de Plinio Zabeu, Americana; 
Descartvejs, de Flerts Neb6, Sao Paulo, 20/Fev/98 (Tema: Politicos Brasileiros); 
O povo quer justia, de William James Pereira Jロnior, Jandaia do Sul, PR; S/titulo, 
de Angelo Antonio Maglio, Cotia (24/Fev198); Cobran9a errada, de Aroldo Costa 
Filho, Cajuru, 25/Fev/98; Desmoronamento, de Jos6 Roberto Nunes da Silva, 
Itapetininga; de Ademar Braz de Lima; de Olavo Principe Credidio (Sao Paulo); de 
Isaac Finguermann, engenheiro civil S/titulo) (28/Fev/98); S/ttulo, de Ibraim 
Calichman; "lmpunebrs", de Rubens Jorge Montesano, Sao Paulo; de Wanderley 
da Silva Campos, Agual; de Isaura L. P. Nascimento (S/titulo) (03/Mar/98); de 
Benedito Molinaro Corazza; de Nicolau Luppo; de Mauro Campello; de Roberto 
Gomes Caldas Neto; de Targino Jos6 da Silva; de James F. Sunderland Cook 
(S白o Paulo); de Jose Roberto Nunes da Silva, Itapetininga; de Manoel de Souza, 
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Sao Jose do Rio Preto; (S/ttulo); (04/Mar/98); Reformas x Nayas, de Osvaldo 
Feltrin, Capivari; de Anibal Desoz, Santos; de Hugo Maia, Sao Paulo (8/ttulo) 
(06/Mar/98); de Marcos Pacheco da Silva, 09/Mar/98; Mal sllbito..., de Antonio 
Arthur Parente; Piada de mau gosto, de Sunderland Cook; de Alan Morgan, Cotia; 
de E. Maretti; de Joaquim Carlos das Eiras; de C6lio Silva, Sorocaba (Sao Paulo); 
de Marcia Chinelato, Sao Caetano do Sul (S/titulo) (15/Abr/98); Cassa9do de 
S6rgio Naya, de Joao Marcos Coelho Barker, Sao Paulo, l7IAbr/98; O recesso 
continua?, de Chalil Zabani, Americana, 05/Ago/98 

Editoria Politica 
Comissdo adia vota頭o de relatrio, 23/Jan/96 (autor: Mara Bergamaschi); 
S/titulo, 28/Jan/96, s/autor, se頭o: Jogo Rapido; Congresso quer R$ 1,7 bilh白o 
para obras, 29/Jan/96; Disputa entre polIticos amea9a atrasar vota頭o, 30/Jan/96 
(autor: Mara Bergamaschi); PMDB amea9a obstruir Oramento, 31/Jan/96; 
Deputado confirma press6es por verba, 01/Fev/96 (autor: Mara Bergamaschi); 
Sem sndrome, 04/Fev/96; Um e outro, O7IFev/96 (s/autor);Faltosos podem sofrer 
desconto no salrio, 09/Fev/96, autor: Joao Domingos; S/ttulo, se頭o: Jogo 
R自pido; Deputados come9am carnaval mais cedo (s/autor); Relator quer que 
paulistas desistam de emendas, I 2/Fev/96; Bancadas se recusam a abrir mao de 
emendas (autor: Mara Bergamaschi); Qurum e projeto de Euler preocupam 
governo; Parlamentares pressionaram lderes, autor: Cl自udia Carneiro 
(13/Fev/96); S/titulo, se頭o: Jogo R白pido; Serra garante pagamento para fim do 
1PC (1 5IFev/96, s/autor); Lei ndo significar fim de privilgio para congressistas, 
I 8/Fev/96, autor Joao Domingos; Relatores ampliam verbas do Norte e Nordeste, 
19/Fev/96, autor: Mara Bergamaschi; Crticas de FH rritam parlamentares, autora: 
Christiane Samarco; Ljder teme que episdio prejudique negocia如es, s/autor 
(21/Fev/96); Indeniza頭o pelo fim do IPC divide Congresso; S/ttulo (s/autor); 
Parlamentares adiam volta ao trabalho, autor: Cludia Carneiro (22/Fev/96); 
S/titulo, 23/Fev/96, s/autor; Congresso vira alvo no debate da Previdncia, 
24/Fev/96, autora: Cludia Carneiro; Projeto do relator toma difcil fim do IPC, 
26/Fev/96, s/autor; Partidos avaliam projeto que acaba com IPC, autor: Joo 
Domingos; SindicalIstas exigem fim de privilgio, autores: Cludia Carneiro e 
Christiane Samarco (27lFev196); S/titulo 28/Fev/96, s/autor; S/ttulo; Ningu6m 
tasca (03/Mar196, s/autor, se9ao: Jogo Rapido); C白mara tem nova frmula para 
salvar privilgio, 05/Mar/96, autor: Joao Domingos; FH amea9a govemistas que 
votaram contra o relatrio; Cmara rejeita relatrio de Euler Ribeiro; Picada 
(06/Mar/96, s/autor); Derrotas no Congresso p6em FH em xeque, 07/Mar/96; 
Novo projeto antecipa fim do IPC, 11/Mar/96 (autor: Jo白o Domingos); O bombeiro, 
14/Mar/96; Parab6ns, 15/Mar/96 (s/autor); Cofre cheio, 17/Mar/96, s/autor; 
Emenda da Previdncia passa e CPI 6 arquivada; Tumulto e agress6es agitam 
plen白rio; Alegria, alegria (21/Mar/96, s/autoり， Vitria no Congresso exp6e cultura 
da barganha, autor: Joao Domingos; Deputados prometem abrir na tera debate 
sobre novo IPC, autor: Silvio Bressan (22/Mar/96); Lderes amea9am isolar 
parlamentares dissidentes, 23/Mai/96; S/titulo, s/autor, se頭o: Jogo Rapido; 
Planalto paga pre9o alto por barganhas, autor: Ana Cristina Rosa (24/Mar/96); O 
custo da invencibilidade, 25/Mar/96, autor: Ant6nio Carlos Pereira; O Congresso6 
inocente, autor: Helio Gaspari; Deputado pede urgncia para Lei de Imprensa 
(26/Mar/96); Congresso retoma trabalho s6 depois da Semana Santa, 28/Mar/96 
(s/autor); Parlamentares antecipam feriado, 29/Mar/96, autor: Cl白udia Carneira; 

361 



FH promete estudar obra no Sdo Francisco (29/Mar/96); Folga esvazia Congresso 
at segunda, autor: Joao Domingos; S/titulo, se9ao: Jogo R自pido (03/Abr/96); 
Decora9含o custa R$ 10,5 milh6es 白  C白mara, slautor; Oramento vai a vota9白o 
com quatro meses de atraso, autor: Mara Bergamaschi; PPB apresenta a conta 
do apoio e pede cargo (08/Abr/96); Viagens oficiais garantem turismo 
parlamentar, 1 3/Abr/96, autor: Joao Domingos; Nunca mais FeUo com couve, 
I 5/Abr/96, autor: Antonio Carlos Pereira; Cmara e Senado continuam parados, 
22/Abr/96 (slautor); Pre9o da reforma pode ficar em R$ 7,9 bilh6es, 16/Mai/96, 
autor: Jos6 Casado; Governo insistir em cerco a inadimplentes; Defensor 
(slautor); Adubo para safra de maracutaias, autor: Jose Casado (17/Mai/96); FH 
dever vetar socorro a empreiteira, 20/Mai/96, Fora do alvo, 21/Mai196; Governo 
perde trs vota如es no plen白rio, 22/Mai/96, (s/autor); Perplexo, governo se recusa 
a assumir sua parcela de culpa; Lderes amea9am isolar parlamentares 
dissidentes (23/Mai/96); Sucess白o de derrotas faz FH reavaliar metas, 25IMaiI96 
(s/autoりIPresso e amea9as de retalia頭o irritam rebeldes, 27/Mai/96, autor: 
Cludia Carneiro; Parlamentares atacam imprensa durante sesso, 30/Mai/96; 
Aliados tiram reforma da pauta por causa do feriado, 02/Jun/96 (s/autoりI 
Ausencia de deputados atrasa trabalhos, autor: Joao Domingos; Lus Eduardo 
promete ndo apressar nova lei, autor: Cludia Carneiro (03/Jun/96); Ainda o 
fisiologismo, autor: Oliveiros S. Ferreira; Questo de ordem (09/Jun/96); No limite, 
12/Jun/96; Aus6ncia a vota戸es foi de at 121 deputados, autor: Cl白udia Cordeiro 
e Jo白o Domingos; As falas; S/ttulo, se頭o: Jogo Rapido (13/Jun/96); Apoio, 
15/Jun/96 (slautor); Representa頭o corporativa, trata do sistema de 
representa9ao no Brasil, 16/Jun/96, autor: Oliveiros S. Ferreira; PFL deu maioria 
dos votos para salvar IPC, 20/Jun/96; Lderes esperam pouco da convoca頭o 
extraordin白ria, 28/Jun/96 (s/autoりIRecado subliminar, 30/Jun/96, s/autor; 
Convoca頭o come9a com 144 ausentes, autor: Joao Domingos; S/ttulo, se9ao: 
Jogo R白pido (01/Jul/96); Ausncia de deputados atrasa trabalhos, 03/Jul/96, 
autor: Joao Domingos; Deputado paulista6 o tucano mais in fie!, autor: Mara 
Bergamaschi Espelho (04/Jul/97); Paes discute reeleido com Maluf e Dirceu, 
06/Ago/96 (s/autor); S/titulo, 07/Jul/96, Se頭o: Jogo R自pido; Deputados 
candidatos tentam ampliar licen9a, 08/Jul/96; Deputados forjam presen9a para 
viajar, ll/Jul/96; Presen9a facultativa esvazia plen白rio, 12/Jul/96 (s/autoりI 
Teotnio quer fim das emendas individuais, 23/Jul/96, autor: Rosa Costa e Mara 
Bergamaschi; FH comemora produtividade da convoca頭o, 25/Jul/96, autor: 
Cl白udia Carneiro; Congresso ndo abre m百o de emendas individuais, 30/Jul/96, 
autor: Mara Bergamaschi; Bancada do PTB se rebela contra Planalto, 07/Ago/96, 
autor: Ricardo Amaral; PTB quer verbas para terminar rebelio, 08/Ago/96, autor: 
Cludia Carneiro; Itamar, Paes e Samey articulam oposiao a FH, 1 3/Ago/96, 
autor: Gilse Guedes; Projeto d concesses de TV a cabo de gra9a l4IAgo/96, 
autor: Mara Bergamaschi; Deputados alegam doen9a para fazer campanha, autor: 
Cludia Carneiro; FH rev alian9a para garantir reeleido, auto「・ Jos白  Casado 
(1 8/Ago/96); Sarney critica articula頭o para reeleiao, autor: Christiane Samarco 
Comiss言o aprova cria9白o de voto distrital, autor: Cludia Carneiro (2OIAgo/96); 
Campanha paralisa atividades parlamentares, autor: Joao Domingos; Enfim, voto 
distrital, s/autor (21/Ago/96); Petistas vo discutir alian9a anti-reeleido, 
22/Ago/96, autor: Gilse Guedes; Na labuta, 27/Ago196; Cen白rio, 31/Ago/96; 
Navegantes (s/autor); A crise da elite poltica, autor: Oliveiros S. Ferreira 
(01/Set/96); FH quer embutir reelei 白o em reforma poltica, 02/Set/96; Pacote da 
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reelei 白o fica pronto em outubro, 03/Set196 (autor: Joao Domingos); Governo 
retoma distribui 白o de rdios e TVs, 08/Set/96, autor: Gustavo Paul; Mercador, 
I OlSetI96 (s/autor); Parlamentares s6 voltam a Brasilia em 8 de outubro, 
121Set196, autor: Cludia Carneiro; Apoio 白  reelei 白o 6 de 60% no PMDB, 
16/Set/96; Esforo concentrado, s/autor; O difcil caminho, autor: Oliveiros S. 
Ferreira (22/Set196); Insone, 0810ut196, slautor; PPB cria obstculos para debater 
reelei 言o, autor: Christiane Samarco; Reelei 白o e reformas vo forar 
convoca戸o, autor: Ricardo Amaral; Frmula de FH dispensa afastamento do 
cargo, autor: Jo白o Domingos; Atividade volta ao plen白rio da Cmara, s/autor 
(0910ut196); Reformas administrativa e poltica s白o consideradas mais 
importantes, I 0/Out/96, s/autor; Disputa por cargos dificulta negocia96es, 
I lIOut/96, autor: Christiane Samarco; O retomo, I3IOut/96; Porta-voz; 
Peregrina頭  o, I 4/Out/96 (s/autor); Em festa, I 9/Out/96, s/autor; Reeleido e 
reformas vo forar convoca9do, autor: Ricardo Amaral; Novo posto, 22/Out/96, 
s/autor; FH quer turno ll nico para governador e prefeito, 25/Out/96 autor: Joo 
Domingos; Estrela, 2710ut196, s/autor; Tema domina homenagem a Lus Eduardo, 
28/0ut196, autor: Ana Cristina Rosa e Hello Gama Neto; Tiro n'gua, 29/Out/96; 
L白  e c白  (s/autor); Governo vigia aliados para garantir maioria, autor: Ricardo 
Amaral; Maluf age para excluir FH de reelei 白o (30/Out/96); 11 grupos medem 
fora para in fluir na emenda 02/Nov/96, (autor: Jo台o Domingos); Nomenclatura 
02/Nov/96; Novos ares (s/autoりIAliados testam fora em reunio na quarta-feira, 
autor: Christiane Samarco (03/Nov/96); S/titulo, 06/Nov/96, s/autor, se頭o: Jogo 
Rapido; Prazo para emendas dever ser ampliado, 08/Nov/96, autor: J.D.; Na fila, 
s/autor; Santos vai discutir lista do BB com Amin, autor: C.S. (10/Nov/96); Aliados 
querem FH na disputa sem deixar posto, 13/Nov/96, autor: Christiane Samarco; 
Em alta, 18/Nov/96 s/autor; PPB decide dar prioridade para sucesso na Cmara, 
I 9INov/96, autor: Christiane Samarco; PFL amea9a reagir se PPB votar contra 
reelei 自o, 20/Nov/96, autor: Christiane Samarco e Joao Domingos; Ruralistas 
ignoram rea頭o do Planalto e mantm amea9a, autor: Joao Domingos; Ruralistas 
ignoram rea9ao do Planalto e mantm amea9a , s/autor (21/Nov/96); Perigo no 
dique, autor: Bartolomeu Rodrigues; Pressao contra reeleido preocupa aliados, 
autor: Cl白udia Carneiro (24/Nov/96); PMDB quer ajuda de FH para dirigir Cmara, 
04/Dez196, s/autor; Rapidez, s/autor; Deputado se irrita e agride assessor de 
Krause com soco, autor: Cludia Carneiro (05/Dez/96); Tucano ouviu de lobista 
denllncia contra Abro, autor: J.D.; Sob o verde e o azul, autor: Jos Casado 
(06/Dez/96); Krause desindexa reelei 白o, autor: Ricardo Amaral: Krause 
aesinaexa reeie;9ao, autor: Ricardo Amaral; Governo monta operaco de auerra 
para aprovar emenda, autor: Christiane Samarco; Lobista confirmar Dedido de 
propina ao aepor, autor: Joao Domingos (071Dez196); Lderes aceleram votaco 
ao oramento, autor: Ana Unstina Rosa e Cl白udia Carneiro; Precavido. s/autor: 
vema para a9uce mostra que man加u/aC白  o 6 possIvel; Para se defender. 
aepuraao raz acusa9oes a ministro (autor: J.D.); Manda quem p ode.... autor: 
しristiana LobO(lU/Dez196); Relator da emenda da reeleico oDta nor texto 
originai, 1 lluez/9b, autor: Marcos Maqalh白es; Governo conseaue evitar CPI do 
oramento, s/autor; Uamara abre hoje processo para cassar Abro. autor: 
、 iauaia uarneiro; samey apola Iris e p6e em risco planos de FH. autor: Ricardo 
imarai e Unristiane Samarco (121Dez196); Deputado destinou verba nara obra 
inexistente, s/autor; Aberto inqurito contra Abro, s/autor (I 3/Dez/96): Reciras 
arncuiram manipula9 ao de verbas, autor: Jo白o Domingos; Relator da comiss白o 
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sonha com ministrio, autor: Kssia Caldeira (14/Dez196); Deputado tucano v 
dificuldades para reelei頭o, 15lDez196, autor: Luiz Augusto Falcao; Lista-negra do 
TCU revela irregularidade em 113 obras, autor: Cludia Carneiro; Hospital de 
Itapipoca receberia R$ 2,6 milh6es, autor: Joao Domingos; Ex-deputado "pianista" 
assume TCU, autor: Vannildo Mendes (16/Dez196); Comisso mantm verba para 
obras suspeitas, autor: Cludia Carneiro; Especialistas sugerem 'vacinas' 
anticorrup頭o, autor: Silvio Bressan; Denロncias provocam adiamento de vota頭o, 
autor: Cl白udia Carneiro e Joao Domingos; Sem acordo, PMDB e PFL disputaro 
Senado; Tentativas de obstru戸o fracassaram (171Dez196); Relator vai cortar 
verbas de obras condenadas, I 8/Dez196; Cpula tucana ataca base com apoio a 
aliados (autor: Christiane Samarco); Congresso examina fim da imunidade, 
s/autor; TCU considera obras regulares; FH aceita referendo popular sobre 
reeleido (autor: Joao Domingos) (191Dez196); Lista do TCU tem 38 obras 
irregulares, autor: Vannildo Mendes; Cmara apura esquema de concess白o de 
rdio, autor: Joao Domingos; Parlamentares reagem a idia de referendo, autor: 
Joao Domingos e Rosa Costa (20/Dez/96); Vota戸es de janeiro desafiam a 
unidade da base governista, 21/Dez/96 autor: Christiane Samarco; Sindicato, 
22/Dez/96, autor: Bartolomeu Rodrigues; FH cobra defini 白o urgente sobre 
reelei 奇o, 23/Dezi96, autor: Tania Monteiro; Tampa e balaio, 26IDez/96; 
Sindicncia fica para depois do dia 6, 30/Dez/96 (s/autor); Planalto tenta salvar 
agenda da reelei 奇o, 31/Dez/96, autor: Christiane Samarco; Disputa fora debate 
in6dito de candidatos, 01/Jan/97 autor: Christiane Samarco; Disputa por sucesso 
complica jogo poltico, autor: Kssia Caldeira; Reforma retoma a pauta travada 
pela reeleido, autor: Marcos Magalhaes (04/Jan/97);Primeiro turno da emenda 
deve ocorrer dia 15, 05/Jan/97, autor: Marcos Magalhaes e Joao Domingos; 
Aliados apostam no PMDB e marcam vota頭o, 06/Jan/97, autor: Joao Domingos; 
Maluf acusa governo de 'blefar' sobre vitうria, 07/Jan/97, autor: Vanice Cioccari e 
Cludia Dianni; lnocncio vai pedir ajuda a governadores, autor: Joao Domingos; 
PPB vai ao STF para tentar barrar vota頭o da emenda, autor: C.S. e J.D.; PFL 
garante a FH apoio incondicional, autor: Christiane Samarco (08/Jan/97); PMDB 
faz conven頭o com Planalto na torcida, autor: Christiane Samarco; Bancada do 
DF 6 a mais avessa 白  idia, s/autor; Deputados notveis tm tratamento v4え  
autor: R.A. (11/Jan/97); Para polticos, indecisos 'escondem jogo', autor: Sandra 
Sato e Fernando Granato; Autodefesa; Os caciques do PMDB (s/autor); 
Rompimento do PMDB pode levar a plebiscito, autor: Ricardo Amaral; A arte da 
guerra, autor: Bartolomeu Rodrigues (12/Jan/97); Lderes aliados acham que 
plebiscito6 a sada, autor: Joao Domingos; FH cobra defini 白o do PMDB e ataca 
barganha, autor: Christiane Samarco e Jo白o Domingos (13/Jan/97); Deputados 
avisam que at carnaval n白o haver qu6rum, 30/Jan/97, autor: S.S; Mudan9a de 
cen白rio 03/Fev/97, s/autor; Convoca頭o termina e aliados comemoram, 
06/Fev197, autor: Cludia Carneiro; Plano para votar reformas tem 3 fases, 
12/Fev/97, autor: Marcos Magalhaes; Divergncia sobre teto amea9a reforma, 
16/Fev/97, autor: Cludia Carneiro; Negocia戸es, 17/Fev/97, s/autor; Temer 
defende 'regra de transi 白o' para teto, I 8/Fev/97 autor: Cludia Carneiro; Ser?, 
s/autor; Teto salarial deve ser adotado em vrias etapas, I 9/Fev/97, autor: 
Cludia Carneiro; Verba para gabinetes aumenta 100%, 21/Fev/97, s/autor; Na 
onda 06/Mar/97, s/autor; Press6es amea9am Reforma administrativa, 10/Mar/97 
autor: Mara Bergamaschi; SItitulo, 16/Mar/97, s/autor, se9白o: Jogo R自pido; A 
regulamenta9do do lobby, autor: Bartolomeu Rodrigues; Governo inicia maratona 

364 



para aprovar reforma, autor: Christiane Samarco (17/Mar/97); Maioria dos 
parlamentares vai ampliar Semana Santa, 24/Mar/97, s/autor; Aliados admitem 
que teto n奇o vai passar, 26/Mar/97, autor: Christiane Samarco; S/titu厄  
27/Mar/97; C言mara vota projeto hoje e governo pode ceder, 02/Abr/97; Acordo 
derruba proposta de tetoll nico, 03/Abr/97 (autor: Cludia Carneiro); FH vai insistir 
no teto salarial de R$ 10,8 mil, autor: Christiane Samarco; Promotores e juizes 
reforaram lobby, s/autor (04/Abr/97); Reformas: Governo monta ofensiva para 
aprovar emenda, 05/Abr/97, autor: Christiane Samarco e Cludia Carneiro; A hora 
6agora, s/autor; Novo acordo provoca revolta no PSDB, autor: Christiane 
Samarco e Cludia Carneiro (09/Abr/97); Pertence critica exce戸es ao teto, autor: 
Miriam Moura; PSDB e PFL vivem dia tenso de amea9as; Clausura (s/autor); 
Emenda 6 aprovada sob protesto de tucanos, autor: - Christiane Sarnarco e 
Cludia Carneiro (1 O/Abr/97); S/titulo, s/autor, se9ao: Jogo R白pido; Presidente 
critica acordo para teto extra, autor: Tania Monteiro (13/Abr/97); Voz rouca, 
s/autor; O pai da idia, autor: Bartolomeu Rodrigues (14/Abr/97); L lderes 
abandonam proposta de teto extra, I 5/Abr/97, autor: Christiane Sarna rco; Tal e 
qual, s/autor, se頭o: Jogo R白pido; Salrio de R$ 12, 7 mil6 tido como certo, 
autor: Cludia Carneiro (24/Abr/97); FH acha atraso nas reformas "vergonhoso", 
25/Abr/97, autor: Joao Domingos; ACM avisa que n白o admitir intromiss6es, 
27/Abr/97, autor: Cristiana L6bo e Bartolomeu Rod rigues; Aliados ainda buscam 
explica戸o para derrota, 25/Abr/97, autor: Cludia Carneiro; Cmara reage a 
crticas de presidente, 30/Abr/97, autor: Rosa Costa; Feriado empurra vota頭o 
para a semana que vem, O1/Mai/97, autor: Cludia Carneiro; Cmara apura 
dendncia de compra de votos, autor: Joao Domingos; Camara apura denロncia de 
corrup 頭o, s/autor; Cmara mantm aposentadoria aos 70 anos, autor: Cludia 
Carneiro e Cristina S. (14/Mai/97), Fidelidade; FH pede investiga頭o de denllncia; 
Uma regio marcada por escndalos; (1 5/Mai/97, s/autor); Op戸es preferenciais, 
17/Mai/97, autor: Jos6 Casado; 5/ttulo, se9ao: Jogo R白pido; Crise abala sonho 
poltico na Amaz6nia (1 8/Mai/97, s/autor); Amazonino antecipa volta para se 
defender, autor: K白tia Brasil; A cara do governo, autor: Bartolomeu Rodriques 
(1 9/Mai/97); Oposido tem apoio de 211, mas CPI 6 incerta, autor: Joo 
9omingos・  Enfim; Ofensiva aliada garante vota頭o da reeleido (20/Mai/97); 
Panos quentes (s/autor); Presidente guarda magoa do epis6dio, autor: R. A.; 
Oposi 白o entrega pedido de CPI, autor: Joao Domingos (21/Mai/97); Senado 
aprova a emenda da reeleido, autor: Christiane Sarnarco e Rosa Costa; Pedra 
dura, se9白o: Jogo Rapido (22/Mai/97); Prximo alvo, 23/Mai/97; S/titulo, s/autor. 
se9ao: Jogo Rpido; Varejo e atacado, autor: Ana Maria Tahan (24/Mai/97); Os 
cinco anos de FH, 25/Mai/97, autor: Ricardo Amaral; S/titulo, 26/Mai/97, secao 
Jogo Rapido; Mgoas, 29/Mai/97 (s/autor); Pesquisa revela descrdito de polticos 
e empresrios, 05/Jun/97, autor: J. Paulo da Silva; O n6 das reformas, 09/Jun/97, 
autor: Bartolomeu Rodrigues; Convoca頭o extraordin白ria divide aliados, autor 
Christiane Samarco; Realista, s/autor (13/Jun/97); Articulando. s/autor: 
Convoca頭o emjulhoj est confirmada, autor: J.D. (19/Jun/97); Nem ameaca de 
corte de salrios garante qu6rum, 24/Jun/97; S/ttulo, s/autor, se,o: Joqo R言oido: 
Lderes jogam para FH deciso de convoca頭o, 25/Jun/97 (autor Joo 
Domingos); Grupo suprapartidrio prev 'novo Legislativo' (autor: Joo 
Domingos); S/titulo, s/autor, se9白o: Jogo R白pido (04/Jul/97); Agenda comum 
correr paralela a emendas, 05/Jul/97, autor: Cludia Carneiro e Jo白o Dominaos; 
Lisonjeado s/autor; Regras esperam vota9百o h白  um ano no Congresso, autor 
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Jo白o Domingos (08/Jul/97); Reforma poltica deve ser feita depois de 98, 
14/Jul/97, s/autor; Amea9a de cortes no Oramento irrita deputados, 16/Jul/97; 
Maioria, 17/Jul/97; Inocncia, 22/Jul/97 (s/autor); At comiss白o de planto tira 
frias no Congresso, 29/Jul/97, autor: C.C.; Para o ano... 13/Ago/97; S/titulo 
141Ago197, se9ao: Jogo R自pido (s/autor); Emprstimo de servidores 6 regular, diz 
Temer I 8/Ago/97, autor: Ana Cristina Rosa; ACM critica Temer por ter dobrado 
verba, I 9/Ago/97, autor: Christiane Samarco; Temer rebate crticas de ACM, 
autor: Cludia Carneiro; Bens de Chico Brgido vo a leilo, s/autor (20/Ago/97); 
Polmica sobre gastos continua, 21/Ago//97, autor: C.C.; Largada 22/Ago/97; 
S/titulo 23/Ago/97, se9ao; Jogo R自pido (s/autor); Motta condena "incesto" com 
Congresso 09/Set/97, autor: Regina Terraz; Parlamentares atacam discurso de 
Motta autor: Christiane Samarco e Ricardo Amaral; A serjada da vez autor: 
Cristiana LObo (1 0/Set/97); Plumagem nova, 26/Set/97, s/autor; Municpios vo ter 
verbas 白  s vsperas das elei6es, autor: Cludia Carneiro; S/titulo, se頭o: Jogo 
Rapido, s/autor (03/Out/97); ACM e Temer vo investir na reforma poltica, 
05/Out/97, autor: Cristina Sarampo; Na pauta 06/Out/97; Presidente da CCJ acha 
difcil punir (s/autor); CCJ julga amanh白  acusados de vender votos, autor: Cl白udia 
Carneiro (07/Out/97); Congresso reduz ritmo e desacelera reformas, 2lIOut/97, 
autor: Rosa Costa; Congresso muda regras para melhorar imagem, 22/0ut197; 
Governo aceita liberar recursos at junho, 23/Out/97, autor: I. B.; S/titulo, 
26/0ut197, se9ao: Jogo Rapido (s/autor); Governo usa verbas para pressionar 
Congresso, autor: Joao Domingos; Agenda externa patrocina 6 xodo de 
parlamentares, autor: Miriam Moura (28/Out/97); Expectativa, 29/0ut197, s/autor; 
Temer acelera discusso de novo sistema poltico 30/0ut197, autor: Cristina 
Sarampo; Paulistas dividem at por 20 verba de emendas, 31/Out/97, autor: Jo白o 
Domingos; Presidente vai retomar ofensiva no Congresso, 03/Nov/97, autor: 
Marcos Magalhaes; ACM garante apoio do Congresso contra crise, autor: Joo 
Domingos; Cmara 6 convocada para esforo pr -reformas autor: Ana Cristina 
Rosa (04/Nov/97); Brasil em A9白o ser preservado de cortes, autor: Mara 
Bergamaschi; FH apresenta pauta mnima contra crise, autor: Tnia Monteiro e 
Isabel Braga (05/Nov/97); Congresso apressa vota頭o de FEF e CPMF, 
06/Nov/97, s/autor; PFL vai punir quem votar contra reformas, autor: Joo 
Domingos; Aliados ignoram apelo e pressionam por gastos, autor: Mara 
Bergamaschi ( 07/Nov/97); Moreira Franco confia na aprova頭o de emenda, 
08/Nov/97; Made! defende idia de punir os infieis; Em SP, 68% ap6iam reformas 
com urgncia (09/Nov/97) (s/autor); Aprovado texto final da reforma 
administrativa 13/Nov/97, autor: Marcos Magalh白es; Planalto mobiliza 
governadores para vota96es 14/Nov/97; Governo conta com PPB para aprovar 
as reformas 15/Nov/97 (autor: Christiane Samarco e Marcelo De Moraes); 
Turbulncia nas bolsas muda agenda poltica, 16/Nov/97; Mercado externo 
aguarda, (autor: Maria In6s Nassif); Apoio ao governo divide bancada do PPB, 
autor: Christiane Samarco e Marcelo de Moraes Emenda administrativa enfrenta 
teste, autor: Marcos Magalhaes (17/Nov/97); Emenda administrativa passa na 
C言mara, autor: Cludia Carneiro; Governo faz reforma passar no Congresso; 
Pane em avio atrasa retorno de pepebista (s/autoり， Maluf faz 'maratona ' a favor 
do governo, autor: Marcelo de Moraes (20/Nov/97); S/ttulo, 23/Nov/97, se9白o 
Jogo R白pido, s/autor; PSDB inicia ofensiva para cobrar apoio, 24/Nov/97, autor 
Cl白udia Carneiro; Deputados derrubam estabilidade de servidor, 27/Nov/97, 
s/autor; Verba do Brasil em A9白o sofre redistribui 白o, 051Dez197; Congresso vota 
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hoje projeto de lei do Oramento' para 98, 1 1/Dez/97 (autor: Mara 
Bergamaschi);Convocaao de janeiro custar R$ 25 milh6es, l7IDez/97, autor 
Cludia Carneiro e Rosa Costa; Balan9o de 98 registra produtividade elevada, 
autor: Cludia Carneiro; Temer libera ponto de deputados, autor: J. D 
(01/Jan/98); S/titulo, 02/Jan/98, s/autor; S/titulo - 04/Jan/98, autor: Diana 
Fernandes com Agencia Estado; 8/titulo, 05/Jan/98, autor: Diana Fernandes com 
Agencia Estado (se9ao: Coluna do Estadao); Lderes atrasam vota9白o da 
Previdncia, autor: Isabel Braga e Christiane Samarco; Requio liga libera頭o de 
verbas a venda de votos (09/Jan/98); ACM contesta validade da fita de Requio, 
10/Jan/98 (autor: Joao Domingos); Cmara cancela sess白o e atrasa Previdncia. 
17/Jan/98, autor: Marcos Magalhaes e Marcelo de Moraes; Congresso vazio 
atrasa vota頭o da Previdncia, 20/Jan/98, autor: Cludia Carneiro e Marcos 
Magalhes; S/titulo, 31/Jan/98, autor: Diana Fernandes com Agencia Estado, 
se曽o: Coluna do Estadao; Aliados s白o privilegiados com recursos da Sadde, 
01/Fev/98; Os passos da reforma poltica, 02/Fev/98, autor: Pedro Luiz Rodriques; 
Aliados tm o dobro da verba da oposi 奇o no RS, 06/Fev/98 (autor: Mara 
Bergamaschi); Governo libera R$ 22 milh6es para garantir votos, 12/Fev/98, 
autor: Cl,udia Carneiro; Carnaval refora ex6do de polticos na capital federal ー  
21/Fev/98, autor: Isabel Braga; Desigualdade perante a lei, 02/Mar/98, autor 
Pedro Luiz Rodrigues; Reputa頭o desmoronada, 03/Mar/98; Acusados saram 
livres da cassa頭o (autor: Marcelo de Moraes); ACM quer apressar fim de 
imunidade total, autor: Rosa Costa; S/titulo s/autor, se9ao: Jogo R白pido: Cmara 
abre processo para cassar Naya autor: Joao Dom ingos(04/Ma'r/98); FHC defende 
puni 白o para parlamentar, 05/Mar/98, autor: Isabel Braga e Tnia Monteiro: 
Argumentos de Naya prejudicam sua defesa, 06/Mar/98, autor: Jo白o Dominaos. 
Declarar embriguez n奇o ajuda, diz Brindeiro 07/Mar/98, autor: Edson Luiz: O 
Proer da Barra desabou, 08/Mar/98, autor: Ricardo Amaral; S/ttulo. 12/Mar/98. 
s/autor, seao:一  Jogo Rpido; CNBB quer cassar poltico que troca favores por 
votoミ 15ノ喚「l98,型切r一Eliane Azevedo; Andrade Vieira defende manutencddo 
mandat,o 20/Mar/98; S/titulo, s/autor, se頭o: Jogo Rapido; Correcedor auer 
retomar processos de cassa頭o; Presidente da CCJ vai escolher relator na terca 
(autor: ~ Cludia Carneiro) (21/Mar/98); Coitadinho!, 07/Abr/98. autor: Antonio 
Carlos Pereira; Vtimas do Palace 2 acompanham sessao 16/Abr/98. autor: DO, 
Naya tem registros de engenheiro civil e eltrico cassados De/o area. autor 
Evaldo Magalhaes; S/ttulo, s/autor, se9白o: Jogo R白pido (l7IAbr/98): Governo 
libera R$ 310 milh6es para rebeldes; autor: Christiane Samarco e CI白udia 
Carneiro; Pesquisa mostra que Congresso ajuda qovemo. autor: K自ssia Cakeir 
(05/Mai/98); Senado vota imunidade parlaFnentar, 20/Mai/98, autor: - R.C了CJ 
aprova texto sobre imunidade, 21/Mai/98, autor: Rosa Costa; Corte de verbas vira 
nova amea9a a Previdncia, 04/Jun/98, autor: Cl自udia Carneiro: Pr000sta contra 
a impunidade passa no Senado 05/Jun/98, autor: R. C,Conareso entra em 
recesso branco sem votar Previdncia, 06/Jun/98, autor: Marcelo de Moars: 
99Pae クnado esvaziam semana no Congresso, 09/Jun/98: Fe!肩品 a扇rum 
ameaa Previdncia, 17/Jun/98 (autor: Cludia Carneiro): Nem ameaca de co,e 
de salrios garante qu6rum, 24/Jun/97, autor: Joao Dominaos: Pesuisa indica 
空f門豊na elelg言o do Congresso, s/autor, 28/Jun/98: Temer e os milite元ミ  
06/Jul/98, autor:一  Pedro Luiz Rodrigues; Recesso acaba, mas Conaressocontinw 
vazio, 03/Ago/98, autor: Doca de Oliveira; Recesso acaba. ma; Darlarnentares 
ndo voltam, 04/Ago/98, autor: Rosa Costa; Maioria despreza eleio de deputado 
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e senador, 05/Ago/98, autor: Silvio Bressan; S/ttulo, I 9/O ut198, s/autor; ACM e 
Temer defendem convoca戸o extra sem jeton, 2210ut198, autor: Cludia Carneiro; 
Impasse amea9a vota9白o do Oramento, 04/Dez/98, autor: Liliana Enriqueta 
Lavoratti; S/titulo, 29/Dez/98; Comiss言o aprova investiga頭o sobre morte de 
tucana, 30/Dez/98 (s/autor, se頭o: Coluna do Estadao) 
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