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Neste trabalho pretendemos apontar, 

de maneira sucinta, os principals momen- 

tos do processo de implantapao do trave- 

jamento basico do sistema poh'tico impe- 

rial, cujo significado procuraremos inter- 

pretar. 

A Independencia e acompanhada da pre- 

valencia da formula monarquica, unitaria, 

com o refluxo da proposta republicana e 

do federalism© autonomista. 

Reunida a Assembleia Constituinte em 

1823, os Andradas lideram a defesa das 

prerrogativas monarquicas, reconhecidas 

no projeto constitucional que fazem tra- 

mitar com exito; apos a dissolugao da 

Constituinte, essas prerrogativas sao am- 

pliadas. Assim, e imposta atraves da Cons- 

tituigao outorgada de 25 de margo de 

1824 a definigao de monarquia constitu- 

cional que vigorara durante todo o pen'o- 
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do imperial e que consignava, em lugar dos 

tres poderes classicos do projeto da Cons- 

tituinte, quatro: Legislative, "Moderador" 

Executivo e Judiciario (art. 10.o). 

Ja pelo projeto de 1823 o Imperador, 

ao qual era delegado o Poder Executivo, 

podia nomear e demitir livremente os mi- 

nistros de Estado. Na Constituigao de 

1824, o Imperador continuava sendo o 

chefe do Executivo, que exercitava atraves 

dos ministros de Estado (art. 102), mas a 

prerrogativa de nomea-los e demiti-los li- 

vremente era inclui'da no exerci'cio do 

Moderador (art. 101, VI). 

A Constituicao de 1824, pelo art. 40, 

mantinha a divisao do Legislative, na for- 

ma ja registrada no projeto de 1823, em 

Camara temporaria e Senado vital Tcio, em- 

bora alterasse a maneira inicial de recruta- 

mento para o Senado. 

O projeto de 1823 concedia ao monar- 

ca a faculdade de prorrogar e adiar a 

Assembleia Geral; a Constituigao de 1824 
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ORGANIZAQAO POLITICA 

Ihe permitia, alem disso, no exercfcio do 

Moderador, dissolver a Camara dos Depu- 

tados, convocando imediatamente outra 

para substitin-la (art. 101, V). 

0 projeto de 1823 determinava a exis- 
tencia de um Conselho Privado do Impera- 

dor, composto de conselheiros por ele 

nomeados e demissi'veis ad nutum; o art. 

137 da Constituipao de 1824 criava analo- 

gamente um Conselho de Estado, compos- 

to de conselheiros vitalTcios e que, pelo 

art. 142, devia ser ouvido sempre que o 

monarca exercesse qualquer das atribui- 

goes proprias do Poder Moderador, exceto 

a nomeagao e demissao dos ministros de 

Estado. 

O Poder Moderador era fundamental 

no sistema. No art. 98 da Constituigao de 

1824 esse poder, delegado privativamente 

ao Imperador, era qualificado de "chave 

de toda a organizagao poh'tica" No art. 

99 declarava-se que o monarca nao estava 

sujeito "a responsabilidade alguma" A 

Coroa, a qual estava afeto o Moderador, 

era pois "irresponsavel" (no sentido de 

"iresponsabilizavel"). 

Havia, pois, que contrabalangar esse pe- 

so do Moderador, criando os recursos ins- 

titucionais destinados a garantir expressao 

poh'tica aos detentores do poder socio 

economico, representados no Legislative, 

de maneira a defender a sociedade agraria 

contra uma eventual indiferenga da Coroa 

aos seus interesses. 

Dai' a sequencia de lutas que se inicia 

em 1826, com a Camara visando assegurar 

o controle do Executive, atraves da rein- 

vindicagao de uma "pratica parlamentaris- 

ta" — nao obstante o texto constitucional 

(alias nao modificado nesse ponto ate o 

fim do Imperio) permitir ao monarca, no 

exercfcio do Moderador, nomear e demitir 

livremente os ministros de Estado (art. 

101, VI). 

0 conflito entre D. Pedro I e a socie- 

dade agraria escravista ainda unida politi- 

camente culmina com a abdicagao do mo- 

narca, a 7 de abril de 1831. 

Vitoriosa, a Camara marca sua hegemo- 

nia retirando a Regencia — trina, perma- 

nente e escolhida pelo Parlamento nos ter- 

mos do art. 123 da Constituigao — a 

prerrogativa de dissolve-la (lei de 14 de 

junho de 1831). Passa, entao, a cogitar de 

uma reforma constitucional tendente a eli- 

minar o proprio Moderador e o Conselho 

de Estado, bem como a transformar o 

Senado vitalicio em temporario, visto que 

o compunham figuras ligadas ao ex-lmpe- 

rador. Mas o Ato Adicional de 12 de 

agosto de 1834 mantera tanto o Modera- 

dor como o Senado vital icio, elementos 

basilares da Constituigao de 1824. Sera 

suprimido apenas o Conselho de Estado, 

refletindo o enfraquecimento conjuntural 

do poder monarquico. 

Concomitantemente se ensaia uma or- 

ganizagao judiciaria, administrativa e para- 

militar dentro de um esquema localista e 

descentralizado. 

Como a agitagao no quadro das lutas 

contra D. Pedro I se alastrara a tropa que 

mesmo apos o 7 de abril nao queria dar o 

processo por encerrado, a nova situagao 

poh'tica optara pela criagao de uma Guar- 

da Nacional (lei de 18 de agosto de 1831) 

que faria as vezes das forgas regulares do 

Exercito reduzidas estas ao mmimo possf- 

vel. A Guarda Nacional era organizada em 

todo Imperio por munici'pios e subordina- 

da aos jui'zes de paz (art. 6.°). 

O Codigo de Processo Criminal, pro- 

mulgado a 29 de novembro de 1832, con- 

ferira especial importancia a figura do juiz 

de paz, autoridade eletiva, de confianga 

local. Quanto aos jui'zes municipals e pro- 

motores, sua escolha se faria com base em 

lista tn'plice apresentada pelas Camaras 

municipais, isto e, igualmente seria ouvida 

a localidade. 
Pelo Ato Adicional de 1834, os Conse- 

Ihos Gerais das Provmcias eram transfor- 

mados em Assembleias Legislativas Provin- 
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ciais, sendo especificadas suas atribuipoes 

de maneira a criar obices a intervenpao do 

Executivo central. 

Tal esquema, localista e descentraliza- 

do, alem de estimular a rebeldia autono- 

mista permitia que, "no bojo da agitapao, 

viesse a tona a insatisfapao dos dominados 

do sistema". For outro lado, a conquista 

das Assembleias Legislativas Provinciais, 
quase soberanas, conduzia a arregimenta- 

<?ao dual e conflituosa das facpoes, como 

no caso extreme da Guerra dos Farrapos. 

Enfim, a ineficiencia da estrutura localista 

de autoridade se patenteava nitidamente. 

O art. 26 do Ato Adicional de 1834 

substitui'ra a Regencia trina e permanente, 

designada pelo Legislative, pela Regencia 

una, eletiva e temporaria. A escolha do 

Regente diretamente pelo sufragio popu- 

lar devia ser fator de fortalecimento de 

sua autoridade. 

Ocorria, porem, que o setor hegemoni- 

co da representapao poh'tica da sociedade 

agraria escravista, que assumira o poder 

em 1831, ja estava se cindindo, tendendo 

a uma divisao equilibrada em dois grandes 

partidos. Nessas condi(?5es o Regente, vin- 

culado a um deles, acabaria fatalmente 

perdendo as condigoes de arbitro requeri- 

das para o exerci'cio do Moderador. Alias, 

a prerrogativa monarquica da Regencia era 

explicitada no art, 129 da Constituigao de 

1824: "Nem a Regencia nem o Regente 

sera responsavel." 

Ao eclodir a cisao poh'tica, a dissiden- 

cia invoca a evidente ineficacia do libera- 

lismo-localista para a autodefesa da socie- 

dade e propoe que se reverta a marcha da 

Autoridade para a Liberdade, da epoca 

das lutas contra D. Pedro I, optando-se 

pelo "regresso" a Autoridade. Manifestan- 

do-se dessa forma, o "regressismo-conser- 

vador" determina que seus oponentes se 

reafirmem como "liberais" vinculados as 

formulas da primeira fase da Regencia. 

Estavam criados os si'mbolos doutrinarios 

distintivos dos dois novos agrupamentos. 

nao obstante tratar-se de partidos de pa- 

tronagem, que competiam essencialmente 

no terreno da apropriapao das vantagens 

de ordem diversa proporcionadas pelo 

controle de poder formal. 

Por outro lado, com a formapao desses 

partidos, o Regente, transformado em 

membro de um deles, se via a bragos com 

a oposipao dos adversaries numa Camara 

que pela lei de 14 de junho de 1831 Ihe 

era vedado dissolver, mesmo quando Ihe 

inpunha dentro da pratica do parlamenta- 

rismo, um ministerio oposicionista. Em 

suma, o sistema nao propiciava condipoes 

de governo. 

Alem disso, nao se podia reforpar o 

Executivo central, equipando-o para preser- 

var a ordem publica, enquanto nao se 

tivesse a garantia que so um Moderador 

apartidario podia proporcionar, de que es- 

se recurso nao seria monopolizado por um 

dos partidos, sem a perspectiva de um 

revezamento institucionalizado. 

Havia tambem que reorganizar o Exer- 

cito, praticamente desativado em 1831, 

reaparelhando-o para encerrar a agitapao 

provincial. 

A antecipapao da Maioridade do mo- 

narca se insere nesse contexto. 

Ante sua iminencia, e promulgada em 

12 de maio de 1840 a lei de interpretapao 

do Ato Adicional, cujo art. I.o retira a 

poh'cia judiciaria da alpada das Assem-. 

bleias Legislativas Provinciais. Esse passo, 

por sua vez, contribui para acelerar o mo- 

vimento maiorista, qde triunfa em julho 

de 1840, com D. Pedro II subindo ao 

trono. 

Com o im'cio do Segundo Reinado, 

tomam-se possi'veis tanto o restabeleci- 

mento pleno da prerrogativa monarquica 

como a centralizapao administrativa. 

0 Conselho de Estado, suprimido pelo 
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art. 32 do Ato Adicional de 1834 torna a 

ser criado em 23 de novembro de 1841. 

Em 3 de dezembro do mesmo ano e 

promulgada a reforma do Codigo de Pro- 

cesso Criminal de 1832. 0 autonomismo 

era derrotado pelo centralismo em benefT- 

cio da sociedade senhorial — embora a sua 

revelia — de maneira a propiciar as condi- 

poes organizatorias sem as quais os deten- 

tores do poder socioeconomico se choca- 

riam, como forgas equivalentes. 

A lei de 3 de dezembro de 1841 criava 

uma rede de poh'cia formada de delegados 

e subdelegados de livre nomeagao do go- 

verno e a qual se transferiam as principais 

atribuigoes policiais que pelo Codigo de 

1832 competiam aos jufzes de paz. Em 

cada provmcia os novos funcionarios eram 

subordinados a um chefe de poh'cia num 

sistema que garantia o controle efetivo 

do Ministro da Justiga, "primeiro-chefe e 

centro de toda a administragao policial do 

Imperio" na designagao que Ihe dava o 

Regulamento de 31 de janeiro de 1842 

(art. 1.° I). Os jufzes municipais e os 

promotores passavam a ser nomeados di- 

retamente pelo Imperador, deixando, por- 

tanto, de ser indicados pelas camaras mu- 

nicipais (art. 13 e 22). Pela mesma lei, os 

delegados de poh'cia recebiam a atribuigao 

de organizar a lista dos jurados (art. 28). 

A monarquia constitucional parlamen- 

tarista de quatro poderes se completava 

com um Executive forte. Qualquer dos 

partidos de patronagem que o Moderador 

chamasse ao poder contaria com uma ma- 

quina que Ihe propiciaria os recursos para 

munir-se do necessario apoio legislative re- 

querido pelas normas parlamentaristas. Ou 

seja, invertidos os termos do esquema par- 

lamentarista classic©, o Legislative se tor- 

nava uma criagao do Executive, ganhando 

a disputa interpartidaria uma nova dimen- 

sao: a porfia pelos favores da Coroa. 

No jogo entre o Moderador e os dois 

partidos de patronagem, estes disputam 

entre si ante a sociedade agraria escravista 

que representam e tambem ante a Coroa. 

A capacidade de cada partido para formar 

uma Camara de sua propria cor poh'tica 

uma vez no controle do Executive forne- 

ce ao mesmo tempo condigoes de governo 

e permite atender aos requisites parlamen- 

taristas. 

Mas o significado do parlamentarismo 

no contexto inclusive e mais profundo, e 

por isso sua pratica formal foi ciosamente 

observada, apesar da persistencia do art. 

101, VI da Constituigao de 1824, que 

permitia ao Moderador escolher e demitir 

livremente os ministros. 

Com efeito, o parlamentarismo, reivin- 

dicado durante o Primeiro Reinado como 

recurso para defender a sociedade agraria 

escravista contra uma eventual indiferenga 

da Coroa aos seus interesses, ganhara um 

novo sentido: passara a ser o modo de 

obrigar a Coroa a constituir um Executive 

partidario, ou seja, "a governar com os 

partidos representatives dessa sociedade, 

sendo-lhe apenas facultado optar entre 

eles" 

Tambem a questao da vitaliciedade do 

Senado se reformula. 

Embora ja constasse do proprio pro- 

jeto da Constituinte de 1823, a vitalicie- 

dade de um Senado recrutado por D. Pe- 

dro I chegara a ser contestada no infcio 

da Regencia, durante o rescaldo das lutas 

com o monarca. No Segundo Reinado, 

porem, tal vitaliciedade operara como fa- 

tor de preservagao do sistema bipartidario. 

Assim, cada partido promovera a inclusao 

de membros seus nos senado vitalfcio en- 

quanto detem o controle do poder. Dessa 

forma, continua af representado, mesmo 

quando fora do governo, evitando-se, pois, 

que o ostracism© decorrente da alternada 

expulsao da Camara redundasse num esva- 

ziamento nos quadros do partido em recesso. 

Dadas as teses doutrinariamente defen- 

didas pelo regressismo, coube ao Partido 

Conservador promover a passagem da lei 
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centralizadora de 3 de dezembro de 1841. 

0 Partido Liberal, que o havia antecedido, 

fizera eleipoes em 1840; e em 1842, 

embora os conservadores estivessem no 

poder, a nova Camara se encontrava em 

sessoes preparatorias, o que parecia pre- 

nunciar o revezamento partidario. Mas se 

os conservadores devessem continuar, tor- 

nava-se necessaria uma mudanpa nesse Le- 

gislative. Arguindo irregularidades no pro- 

cesso eleitoral de 1840, o governo dissolve 

entao a nova Camara. E, complementando 

esse ato promulga, a 4 de maio de 1842, 

um decreto que formaliza a interferencia 

da poh'cia no process© eleitoral, atribuin- 

do aos subdelegados a fiscalizapao das jun- 

tas de alistamento (art.l.o). Acirrados os 

animos face a esse alijamento, os liberals 

de Sao Paulo e Minas apelam as armas, 

em nome do combate as leis centralizado- 

ras. Em consequencia, acentua-se a identi- 

ficagao do Partido Conservador com o 

programa do restabelecimento da Autori- 

dade e da Ordem, refonpando a invocagao 

da Liberdade por parte dos adversaries. 

Por lei de 19 de setembro de 1850 a 

centralizapao se estende tambem a organi- 

zapao paramilitar. A Guarda Nacional, su- 

bordinada originariamente aos jui'zes de 

paz (autoridades locals, eletivas) era posta 

a disposigao das autoridades policiais, li- 

vremente nomeadas pelo executivo. 

No piano doutrinario, os teoricos do 

centralismo o apresentavam como um ins- 

trumento de defesa das liberdades civis: a 

intervenpao do brapo estatal objetivo evi- 

taria a justipa e a poh'cia facciosas do 

senhor local, favorecido pelo esquema au- 

tonomista. Ora, imediatamente apos a 

promulgapao da lei de 3 de dezembro de 

1841, o aparelho policial que se solicitara 

para garantir a ordem publica e pacificar 

o Pai's ja se revelara, por exemplo, instru- 

ment© eleitoral-partidario; ou seja, a 

justipa facciosa do senhor local se substi- 

tui'ra a justipa facciosa do partido no go- 

verno. 

A questao era proposta em termos de 

uma antinomia: justipa e poh'cia do juiz 

de paz (representante do poder local) ou 

justipa e poh'cia dos agentes do poder 

central. 

So bem mais tarde sera superado esse 

aparente dilema. 

.Assim, pela lei n.0 2033, de 20 de 

setembro de 1871, e suprimida a confusao 

das atribuipoes de poh'cia e justipa, reuni- 

das na figura do delegado. As funpoes 

judiciais serao corretamente acrescentadas 

as do juiz de direito, vitah'cio pela consti- 

tuipao e, pois, com relativa independencia, 

seja ante o senhor local, seja ante o gover- 

no. Completamente, pela lei de 10 de 

setembro de 1873 a Guarda Nacional era 

proibida de reunir-se em pen'odo eleitoral. 

E pela lei de 26 de setembro de 1874 

diminui'am os recursos coativos sobre a 

massa popular, com a abolipao do sistema 

de recrutamento para o exercito. 

A garantia tecnica as liberdades civis 

aumentava e o extreme centralismo era 

reformulado, ao mesmo tempo que se 

transformava a constelapao antes marcada 

pela hegemonia unitaria do apucar, assu- 

mindo destaque prenunciador de uma fu- 

tura supremacia o setor cafeeiro, em cujas 

virtualidades se inclui'a a de possibilitar a 

genese de um nucleo de mercado interne. 

Desenvolvia-se o embriao do processo 

descentralizador que, culminando na Fe- 

derapao destroi, ipso facto, a Monarquia. 

Com efeito, num quadro no qual: 

1) os presidentes de provmcia, em vez de 

delegados do poder imperial fossem es- 

colhidos pela poh'tica de cada uma de- 

las e 

2) os grandes partidos nacionais de patro- 

nagem se dissolvessem, 

dispensar-se-ia o Moderador, fulcro da Mo- 

narquia, como arbitro extra-partidario. 
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Dai' a inviabilidade da proposta conci- 

liatoria "Monarquia federativa" e a identi- 
ficaipao da formula federativa com a Repu- 

blica. 

For outro lado, esse impulse na diregao 

da Federagao so se concretiza e efetiva 

como Republica apos a Aboligao, isto e, 

quando e suprimida a base determinante 

do sistema monaquico vigente desde a In- 

dependencia — a existencia de um "mer- 

cado nacional de escravos^C). 

Quanto a representa<?ao poh'tica da so- 

ciedade agraria escravista no Brasil — Im- 

perio, ha que se levar em conta que o 

sistema bipartidario a que nos vimos refe- 

rindo deve ser considerado como um "ti- 

po ideal" mesmo se se enfoca apenas o 

Segundo Reinado. Com efeito, 

a) de 1840 a 1848 o jogo dual se faz em 

presenga de uma forga extraordinaria, 

vinculada diretamente a autoridade do 

monarca — a chamada facgao aulica; 

b) de 1853 a 1868 a constelagao poh'tico- 

partidaria sera integrada por tres gru- 

pos, embora obedecendo a uma polari- 

zagao; 

c) no pen'odo seguinte nao tardara a estar 

presente tambem o pequeno Partido 

Republicano. 

Detenhamo-nos no peri'odo 
1853-1868(2). 

(1) Para um tratamento mais detalhado do 
tema deste artigo, remetemos o leitor a 
Sistematica e Dinamica da Organizapao 
PolCtica Imperial, Informapao Polftica do 
Brasil, 2.a ed. revista, Sao Paulo, Pionei- 
ra, 269 p., de nossa autoria. Af se encon- 
tra, nas notas de rodap§, a indicapao das 
fontes primcirias e secundarias utilizadas e 
que deixamos de relacionar aqui, dada a 
sua extensao. Cf. tamb6m a Contribuipao 
a Teoria da Organizapao Polftica Brasilei- 
ra. Op. cit. 

(2) Ver O processo polftico-partid^rio no Im- 
p^rio durante o perfodo de 1840 a 1869, 

A partir de uma cisao no Partido Con- 

servador, o quadro poli'tico-partidario pas- 

sara a incluir liberais, conservadores conci- 

liados (os dissidentes, adeptos da concilia- 

gao com os liberais, no ostracismo apos 

1848 e conservadores ortodoxos (saquare- 

mas)). Depois da eleigao de 1860, persis- 

tindo o conflito intrapartidario no campo 

conservador, os conciliados, ja autodeno- 

minados progressistas, se aglutinam com 

os liberais na Liga Progressista, logo trans- 

formada em partido do mesmo nome. 0 

Partido Progressista reunia, na verdade, 

dois agrupamentos que continuavam dis- 

tintos. E quando o Partido Progressista 

ascende ao poder, em 1863, os progressis- 

tas propriamente ditos (de origem conser- 

vadora) procuram marginalizar os liberais, 

resultando desse atrito uma sucessao de 

gabinetes fracos. 

Impunha-se uma solugao que permitisse 

formar uma maioria parlamentar significa- 

tiva — e, ao mesmo tempo, consolidar um 

partido capaz de jogar dentro das regras 

institucionais com o Partido Conservador. 

Presidindo a eleigao de 1867 o gabine- 

te Zacarias de Vasconcelos obtem a for- 

magao de uma Camara estritamente pro- 

gressista e ministerial. A Coroa pretendia 

langar o tema da reforma servil na arena 

legislativa e o lastro de uma base parlamen- 

tar forte — que era condigao para um 

gabinete aventar a questao escravista — 

podia, ao mesmo tempo, assumir o carater 

de premio ao govern© que ousasse enfren- 

tar o problema. Com efeito, o ministerio, 

contando com a abertura de uma solida 

maioria, levanta a questao na Fala do Tro- 

no de 22 de maio de 1867. Contudo, nao 

In: Pequenos Estudos de Ciencia Polftica. 
2.a ed. ampliada, Sao Paulo, Pioneira, 
1973, de nossa autoria. Para um rdipido 
comentario sobre a Revolugao Praieira, 
fator de marginaliza<pao do Partido Libe- 
ral, ver Cbntribuigao a Teoria da Organi- 
zagao Polftica Brasileira, tbpico 175, bem 
como Sistematica e Dinamica da Organi- 
zapao Polftica Imperial, ambos in Forma- 
gao Polftica do Brasil. 
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obstante a base parlamentar possibilitada 

pelo uso dos eficientes mecanismos de 

coapao eleitoral institucionalizados, a si- 

tuapao poh'tica e invertida em julho de 

1968, ao completo arrepio da pratica 

parlamentarista, com a chamada dos con- 

servadores, que nao tardariam em formar 

uma Camara de sua propria cor poh'tica. 

Em conseqiiencia, ameapados pela esmaga- 

dora dominapao dos adversaries, liberais e 

progressistas propriamente ditos se unem 

— o setor progressista transformado no 

nucleo em torno do qual se congrega a 

oposipao ao Partido Conservador - e des- 

sa uniao surge um novo Partido Liberal. 

A crise de 1868 desencadeia o debate 

sobre a deformagao do regime representa- 

tive brasileiro, com o Legislative transfor- 

mado em criatura do Executive, por sua 

vez livremente constitui'do pelo Modera- 

dor: ao inves do ministerio sair da Cama- 

ra, esta e que seria criada pelo gabinete. 

Na verdade, apesar de haver sido ferida 

a "pratica parlamentarista", uma vez que 

a situapao no poder fora substitui'da sem 

que tivesse ocorrido qualquer desgaste 

previo, nao se configurava o golpe de Es- 

tado. Com efeito, nunca fora alterado o 

dispositive da Constituigao de 1824 (art. 

101, VI) que permitia ao Imperador, no 

exerci'cio do Moderador, nomear e demitir 

livremente os ministros de Estado — os 

quais, ao assumirem, evidentemente busca- 

riam propiciar-se condigoes de governo, 

pedindo a dissolupao da Camara adversaria 

para formar outra de sua propria cor poh'- 

tica. 

Por tudo isso, os dois grandes partidos 

de patronagem entre os quais de distri- 

bui'a (tendencialmente) a representagao 

poh'tica da sociedade agraria disputavam 

ao mesmo tempo entre si e pelos favores 

da Coroa. 

Acrescenta-se que essa divisao dual, 

embora equilibrada, caracterizava-se por 

uma certa assimetria. 

0 Partido Conservador se rotulava ante 

a sociedade escravista como o mais colado 

a ela, uma vez que o repressismo-conserva- 

dor que Ihe dera origem assumira "realisti- 

camente" a escravidao, fazendo a cn'tica 

das manifestagoes de ma consciencia com 

respeito a instituigao, ate entao comuns. 

Perante a Coroa, o Partido Conservador 

apresentava a vantagem de ter sido o de- 

fensor da Ordem e da Autoridade, e ela o 

privilegiava concendo-lhe maior represen- 

tagao no Senado vitah'cio e mais frequen- 

cia no poder. Isso, por sua vez, contribui'a 

para estereotipar os papeis partidarios, 

criando no Partido Liberal uma especie de 

disponibilidade inovadora (que podia ser 

manipulada pelo Moderador) enquanto 

aprofundava a identificagao do Partido 

Conservador com a ordem estabelecida. 

A partir dessas consideragoes, e poss I'- 

ve) compreender a maneira pela qual se 

encaminhou o progressive golpeamento do 

escravismo nos tres momentos principais 

(extingao do trafico, libertagao do ventre 

escravo e aboligao) uma vez criadas as 

condigoes objetivas sobre as quais nao nos 
deteremos(3). 

Extingao do Trafico 

Se o Partido Conservador patenteava 
sua identificagaq com a sociedade agraria 

atraves da defesa aberta do trafico de es- 

cravos, tambem o Partido Liberal, ainda 

no pen'odo da Regencia aceitara, dentro 

do jogo partidario desenvolvido no senti- 

do de manter o status quo, a disputa no 

mesmo terreno. Nessas circunstancias, ex- 

pira em 1845 o tratado de repressao ao 

trafico assinado com a Inglaterra, sem 

que o governo brasileiro, exercido pelos 

liberais abrisse as pertinentes negociagoes, 

apesar das previsi'veis represalias. Por sua 

(3) O resultado de nossos estudos quanto a 
essa questao encontra-se exposto no tex- 
to A destruigao do Escravismo Capitalis- 
ta. in Formapao Polftica do Brasil, como 
tambem Contribuigao a Teoria da Organi- 
zagao Poh'tica Brasileira, Op. cit, espe- 
cialmente dos itens 1 a 38. 
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vez, respondendo com o Bill Aberdeen, a 

Inglaterra tornava impraticavel para um 

pai's soberano a aceitapao de qualquer 

ajuste. 

Quando, porem, ja esta para ser substi- 

tui'do (em 1848), o Partido Liberal pro- 

poe, para diminuir a tensao anglo-brasilei- 

ra, uma solugao alternativa para o impas- 

se, na tentativa de compensar o passive 

representado pelo Bill Aberdeen. 

Deixando o poder em meio aos protes- 

tos dos traficantes, nao obstante e o cara- 

ter anodino e inviavel da proposta, a dis- 

pute no terreno da manutenpao do status 

quo so podia ser desvantajosa aos liberais. 

Em consequencia, o Partido Liberal no 

ostracismo passa a responsabilizar a poh'ti- 

ca do ministerio conservador pelos agravos 

a soberania nacional que ocorriam e rei- 

vindica o poder em nome do combate a 

atividade negreira. Ou seja, o Partido Li- 

beral, que competira com o Conservador 

na defesa do trafico, inscrevia agora na 

bandeira partidaria a sua repressao. 

A existencia de um partido disposto a 

eliminar a principal fonte de dificuldades 

nacionais criava, por sua vez, para o Parti- 

do Conservador a necessidade de recomen- 

dar-se a Coroa com a execucao do mesmo 

programa. Dessa forma, alternavam-se os 

termos da competigao interpartidaria com 

respeito ao problema: o ministerio conser- 

vador refomulara criticamente a conduta 

ate entao seguida pelo Brasil e, configu- 

rando em 1850 uma opqao em favor da 

honra nacional contra o traficante que a 

espezinhava, nao so promulgara a lei Eu- 

zebio de Queiroz como, de fato, suprimira 

a entrada de novos escravos no Pais^. 

(4) Sobre a dimensao poh'tica do golpeamen- 
to da escravidao, ver Sistem^tica e Dina- 
mica da Organizapao Poh'tica Imperial, 
In: Formapao Polftica do Brasil. Ver tam- 
b6m Contribuipao a Teoria da Organiza- 
pao Poh'tica Brasileira, Op. clt, especial- 
mente dos itens 38 a 61 e O Encaminha- 
mento Poh'tico do Problema da Escravi- 
dao no Imp^rio in: Historia Geral da Civi- 
lizapao Brasileira. Sao Paulo, Difusao Eu- 
rop^ia do Livro, tomo II, v. 3. 

Libertacao dos Nascituros 

A extinpao do trafico se resolve no 

context© da crise anglo-brasileira, que 

contribui para colocar o problema natural- 

mente em pauta. Ja no caso da lei do 

ventre-livre, o papel da Coroa e funda- 

mental desde a proposigao da materia, 

que e por ela levantada praticamente do 

nada para criar um irreversi'vel, posto tra- 

tar-se de questao que, uma vez agitada, 

precisava ser resolvida. 

Ousando aceitar o desafio, o gabinete 

Zacarias recebe em troca as facilidades 

para formar uma Camara estritamente mi- 

nisterial durante a eleipao de 1867 e de 

fato a reforma servil e mencionada na 

Fala do Trono de 22 de maio do mesmo 

ano. Mas exatamente a delicadeza do te- 

ma impunha a chamada dos conservadores 

ao poder, a fim de evitar que o ostracis- 

mo poh'tico os consolidasse na posipao 

(que ja haviam assumido contra o gover- 

no) de porta-vozes naturais da resistencia 

escravista. Tal procedimento, complemen- 

tarmente acabaria levando o partido a ser 

alijado a alicerpar-se na linha reformista: 

com efeito, o novo Partido Liberal que 

emerge da crise de 1868 inscreve no seu 

programa, entre outras, a reforma servil. 

Chamados os conservadores ao poder, e 

constituindo ItaboraT uma Camara esma- 

gadoramente conservadora com os instru- 

mentos eleitorais postos a sua disposipao 

pelo sistema, criava-se para o Partido Con- 

servador a contingencia de redefinir-se, 

sob pena de se ver preterido na simpatia 

da Coroa que Ihe fornecera os competen- 

tes recursos parlamentares. Os decorrentes 

conflitos intrapartidarios se refletem na 

substituipao do gabinete ItaboraT por um 

outro, presidido por Pimenta Bueno e, 

por fim, e organizado em 1871 o gabinete 

Paranhos (Visconde do Rio Branco) que 

apresenta um projeto emancipador. 

'A derrota de Rio Branco significaria a 

queda dos conservadores e essa perspecti- 

va tendia a possibilitar o exito da tarefa 
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do governo. Por outro lado, uma vez que 

a ascensao dos liberals, obrigados a eleger 

uma nova Camara certamente nao propi- 

ciaria condigoes ao sucesso de um progra- 

ma emancipador, toda responsabilidade da 

passagem da lei recai'a sobre o partido no 

poder — donde a grande resistencia parla- 

mentar intrapartidaria que Rio Branco te- 

ve de enfrentar. 

Assim, diversamente ao que ocorrera em 

1849-50, o Partido Conservador nao se 

converte imediatamente, nem como um 

todo. Embora acabe assumindo a respon- 

sabilidade da medida emancipadora, o vo- 

lume das resistencias a serem vencidas 

dentro da constelagao escravista fara com 

que se cinda profundamente durante a 

passagem da lei, de forma a expressar sua 

disposigao favoravel ao status quo escra- 

vista ao mesmo tempo que atendia a Co- 

roa. 

Obtendo a promulgapao da lei do ven- 

tre-livre malgrado a resistencia da socieda- 

de agraria em peso, o Moderador revelava 

sua importancia exponencial, fazendo jus 

a unificapao constitucional de "chave de 

toda a organizapao polftica" 

Com efeito, na qualidade de arbitro 

dos partidos de patronagem, ambos com 

iguais condigoes para prover-se de recursos 

de governo, era possi'vel ao Moderador 

substituir uma disputa (favoravel a manu- 

tenpao do status quo) no terreno da iden- 

tificagao com a sociedade agraria, por ou- 

tra no sentido da obtenpao das vantagens 

do usufruto do poder poh'tico-administra- 

tivo. Ou seja, o Moderador podia operar 

momentaneamente (mas num passo decisi- 

ve) uma dissociagao fundamental; e uma 

medida que jamais seria levantada espon- 

taneamente por qualquer dos dois parti- 

dos, enquanto representantes da sociedade 

agraria acabaria por fim aprovada por am- 

bos, embora um deles cindido. 

Por outro lado, porem, sendo a Coroa 

obrigada, pela formula parlamentarista, a 

governar com os partidos, sua capacidade 

de dissocia-los dos interesses, mesmo apa- 

rentes da sociedade agraria, operava-se ne- 

cessariamente dentro de limites por ela 

suportaveis. 

Abolicao 

Diversamente da extingao do trafico e 

da libertagao dos nascituros, o processo 

aboliclonista conta com um beneficiario 

direto e imediato — o pequeno setor imi- 

grantista^ — para o qual a situapao "ca- 

taclfsmica" (interpretada como ameaga ao 

suprimento de mao-de-obra para a lavou- 

ra) criada pela agitagao abolicionlsta, re- 

dunda na implantagao da imigragao sub- 

vencionada, que solicitava. 

Contudo, no aspecto formal, o encami- 

nhamento poh'tico da aboligao, na sua ul- 

tima fase, limita-se a reproduzir o esque- 

ma do jogo partidario que conduzia a lei 

do ventre-livre: depois de uma acirrada 

resistencia do Partido Conservador, o re- 

conhecimento da inevitabilidade da tarefa, 

levada a cabo, por fim, por uma dissiden- 

cia. 

Com efeito, o Partido Conservador, no 

poder com Cotegipe desde a passagem da 

lei dos sexagenaries (1885) executava uma 

poh'tica repressiva com respeito ao aboli- 

cionismo. Porem, uma vez conseguido, 

dentro da unidade partidaria, o poder ad- 

ministrative necessario para o encaminha- 

mento da imigragao subvencionada, Anto- 

nio Prado, em 1887, se dissocia da linha 

que ate entao tambem partilhara, deixan- 

do o ministerio. 

(5) Sobre o imigrantismo, ver Os estratos po- 
pulares na constituipao do complexo ca- 
feeiro in: A Formagao do Povo no Com- 
plexo Cafeeiro, 2,a ed. revista e amplia- 
da, Sao Paulo, Pioneira, 1978, de nossa 
autoria. Af o leitor encontrar^, al6m da 
referencia as fontes, em rodap6, extensa 
transcritpao delas no prdprio corpo do 
texto, cf. tamb§m nosso A Crise do Es- 
cravismo e a Grande Imigragao. 3.a ed., 
Sao Paulo, Brasiliense, 1981. (Col. Tudo 
6 Histdria). 
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Por sua vez, o Partido Liberal fora do 

poder manifestava uma dlsposigao aboli- 

cionista. Em contrapartida, Antonio Prado 

e Joao Alfredo propunham a conversao 

do Partido Conservador ao programa ja 

levantado pelo Partido Liberal (e de cuja 

grave responsabilidade ficava, portanto, de 

certa forma isento) de molde a competir 

no mesmo terreno, pela execugao da tare- 

fa poh'tica de encerrar a agitagao atraves 

de uma solugao definitiva. 

Todavia, sendo improvavel que um ga- 

binete liberal (obrigado a novas eleigoes 

que, dada a questao em jogo, certamente 

Ihe seriam desfavoraveis) obtivesse exito, a 

conversao do Partido Conservador signfi- 

cava que ele assumia uma responsabilidade 

essencial. Nessas condigoes, a proposta de 

Antonio Prado e Joao Alfredo e repelida 

pelo governo, aprofundando-se a cisao in- 

trapartidaria. Acirrada a crise, a Coroa, 

representada pela Princesa Regente, toma 

a responsabilidade de resolver o impasse a 

favor da aboligao e contra a poh'tica de 

Categoria: concedida a demissao do minis- 

terio, a dissidencia conservadora constitui a 

10 de margo de 1888 o gabinete Joao 

Alfredo-Antonio Prado, e a aboligao e 

promulgada a 13 de maio. 

Tanto na extingao do trafico como na 

libertagao dos nascituros ou na aboligao, 

o encaminhamento polftico se faz de for- 

ma tal que o Partido Conservador inicial- 

mente se comporta como se se limitasse no 

inelutavel de ter de solucionar uma situagao 

criada pelo Partido Liberal. Ou seja, o 

Partido Conservador e o executor de uma 

plataforma previamente formulada pelo 

Partido Liberal. E de fato, pela logica do 

sistema, que aprofundava a identificagao 

do Partido Conservador com a ordem es- 

tabelecida, cumpria ao Partido Liberal 

proper as reformas que o Partido Conser- 

vador executaria depois de reafirmada sua 

adesao ao status quo. E com sua conver- 

sao, demonstrava a sociedade agraria es- 

cravista, de cujos interesses ostensivos mo- 

mentaneamente se dissociava, a inevitabili- 

dade da medida. 

No seu genial O Abolicionismo, de 

1883, Joaquim Nabuco analisou as poten- 

cialidades transformadoras da interagao 

entre a Coroa e os dois partidos de patro- 

nagem no sistema polftico vigente, com os 

partidos colocados a merce da Coroa, to- 

mada como arbitro^). 

A medida que a escravidao se via gol- 

peada com mais violencia, a sociedade 

agraria tentava (em vao) recusar priorida- 

de ao interesse partidario em conservar o 

poder — como ocorrera em 1871. A aboli- 

gao deveria provocar um acirramento ain- 

da mais intense da luta, na qual novamen- 

te (ja previa ele em 1883) a sociedade 

agraria seria abandonada peios partidos 

imperiais. 

A agao abolicionista competia, a seu 

ver, impelir a Coroa ao combate, configu- 

rando-se assim a conjuntura em que a 

organizagao poh'tica (Monarquia) deveria 

dialeticamente destruir a Escravidao que a 

criara e destruir-se com ela. 

(6) Ao leitor eventualmente interessado no re- 
sultado de nosso esforgo de reavaliagao da 
importancia de Joaquim Nabuco como 
tedrico social, indicamos a antologia co- 
mentada Joaquim Nabuco. Sao Paulo, 
Atica, 1982. (Col. Os Grandes Cientistas 
Sociais, n. 23). 
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