
DEMOCRACIA E PLANEJAMENTO ECONOMICO 

s tracos que compOem a imagem do governo de Juscelino Kubitschek (1956/61) 
pertencem a urn capitulo especial da tradicao politica do pais. Como experiencia 
de governo, parece desafiar as faceis associacOes entre democracia e instabilidade 
politica ou entre crescimento economic° e regimes autoritarios, tantas vezes 

atribuidas ao Brasil e a America Latina [Benevides (1979, Introducao)]. Tendo governado sem 
qualquer recurso extraconstitucional, Kubitschek conduziu urn piano de desenvolvimento economi-
co decisivo para o processo de industrializacao do pais, negociado projeto a projeto no Congresso 
Nacional, construiu uma nova capital no interior do pais e encerrou seu mandato corn a transmissao 
do cargo ao sucessor eleito, fato sem precedentes ern decadas de vida republicana. 

Ao mesmo tempo, seus criticos-, a comecar pelo sucessor eleito corn consagradora votacao 
popular, podem contrapor a este cenario de estabilidade politica e crescimento uma dificil heranca 
economica e administrativa, em termos de inflacao crescente, dificuldades externas e ampliacao da 
intervencao estatal na economia (conjugada corn favorecimentos excessivos ao setor privado), 
agravadas pela forma conciliator -la e protelatoria corn que enfrentou os principais conflitos politicos 
e econOmicos vividos por seu governo. Uma heranca que pode ser responsabilizada por distorcOes 
crescentes no sistema politico e na administracao da economia e cuja superacao seria possivel apenas 
corn o fim do regime democratic°, em maw° de 1964. 

Deste confronto de perspectivas, é muito pouco provavel que nasca alguma conclusao que nao 
reflita uma clara posicao de principio, partidaria, ideologica ou intelectual, relativa a vida politica do Brasil 
nos altimos 60 anos. Divisor de aguas e de campos, o governo Kubitschek, suas iniciativas, seus exitos 
e fracassos, talvez seja pensado corn mais justica se suspendermos, por urn momento, o julgamento 
partidario ou ideologic°, para examinarmos alguns dos tracos fundamentais de seu projeto 
politico-administrativo. Se o tomarmos nao como uma conseqiiencia natural de certa.s caracteristicas da 
vida politica e economica do pos-guerra no Brasil, mas, assumindo o ponto de vista do candidato lancado 
as eleicOes presidenciais de outubro de 1955, como uma tentativa de superar a profunda crise politica que 
se estendeu do suicidio de Vargas ao golpe militar que garantiu sua pr6pria posse e que havia posto em 
risco a ordem democratica no Brasil. Ou como uma tentativa inovadora de romper estrangulamentos 
internos e externos, assegurando urn ritmo de crescimento economic° adequado a sociedade brasileira. 

De fato, estes dois caminhos tiveram de ser percorridos ao mesmo tempo. Para o governo 
instalado em 1 2  de fevereiro de 1956, a pacificacao politica era condicao necessaria para a execucao 
do programa economic° aprovado nas urnas, sendo inviaveis, aquela altura, quaisquer experimentos 
autoritarios ou mesmo a confrontacao corn o Congresso. Por seu turno, o sucesso de seu programa 
econOmico era tambem condicao necessaria para a consolidacao de seu governo e, em ultima analise, 
das proprias instituicoes democraticas. Qualquer consideracao deste period°, de suas realizacOes e 
herancas, nao pode escapar desta realidade e reconhecer, na estrategia politica de Juscelino, a busca 
continua da sustentacao congressual e popular para seu piano de governo e, nas incoerencias de 
medidas administrativas ou de politica economica, o avanco do possivel e a reforma do necessario. 
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E dentro desta perspectiva que as paginas seguintes deverao tratar do aide° basic° das 
realizacOes do governo Kubitschek, o Plano de Metas, atraves do exame do desempenho de uma das 
instituicOes-chave para sua elaboracao, gerenciamento e financiamento: o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Economic° (BNDE), que neste period° constituiria o exemplo mais acabado tanto 
da continuidade da estrategia do Plano de Metas, corn respeito a iniciativas de governos anteriores, 
como das inovacoes mais sofisticadas introduzidas na administracao da economia brasileira no 
period°. Tal exame permite contemplar corn detalhes a constituicao dos mecanismos que  viabiliza-
ram o Plano de Metas, distinguir as condicOes de seu funcionamento e as limitacOes impostas a 
racionalidade que pretendia impor a sua execucao. 

Este estudo inicia-se, assim, corn uma discussao relativa a trajetoria politica do governo 
Juscelino, passa a exposicao do Plano de Metas e centra seu foco sobre o desempenho do BNDE ao 
longo de sua implementacao. 

0 Candidato e a Campanha 

A candidatura de Juscelino, pressentida desde 1953, corn o reconhecido sucesso de seu governo em Minas 
Gerais, passou a ser seriamente ameacada apos a crise do suicidio de Vargas. Os obstaculos eram de tres 
ordens: a oposicao a seu nome dentro de seu proprio Partido Social Democratic° (PSD), as tentativas de 
grupos alcados ao governo federal corn a posse do vice-presidente, Café Filho, em permanecer no poder 
atraves do adiamento das eleicOes e a resistencia militar ao politico visto como herdeiro do varguismo. 

Nestas condicoes, o cenario das eleicoes presidenciais, visto a partir dos altimos meses de 
1954, apresentava tons sombrios para o governador de Minas Gerais. A hip6tese de continuismo era 
sustentada abertamente, sobretudo pelo questionamento feito quanto a oportunidade das eleicOes, 
alimentado por grupos udenistas ligados a Carlos Lacerda. Tambem havia, como é natural, o 
desdobramento militar dessa oposicao, corn os animos ainda exaltados pelo atentado na Rua 
Toneleros. De fato, desde a consolidacao da Uniao Democratica Nacional (UDN) como forca 
dominante do governo Café Filho, temia-se, em meios militares e civis, uma candidatura popular 
novamente conjugando o PSD e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que, inflamada pelas 
emoVies despertadas pelo suicidio de Vargas, trouxesse seus herdeiros politicos novamente ao poder. 
Aventada a candidatura de Juscelino, ja em finals de 1954, ficaria famosa a formulacao de Carlos Lacerda: 
nao podia sair candidato; se candidato, nao poderia ser eleito; eleito, nao deveria tomar posse. 

De fato, as eleicOes para o Congresso realizadas em outubro de 1954, poucos meses apps o suicidio, 
demonstrava corn suficiencia a realidade desta ameaca. 0 PSD mantivera-se como forca dominante corn 
114 deputados (35%), comparados aos 112 de 1950; mas a representacao da UDN reduziu-se de 81 para 

74 cadeiras, experimentando o PTB urn avanco razoavel, passando de 24 para 32 deputados, ainda que 
continuasse a representar menos de 10% da Camara Federal [ver Santos (1990)]. 

Alem desses problemas, as resistencias civis e militares a Juscelino ofereciam uma oportunidade 
preciosa a seus adversarios dentro do proprio PSD, sobretudo em Pernambuco e nos estados do Sul. 

Entretanto, a movimentacao pelo adiamento das eleicOes rapidamente se esgotou, ao ter de 
enfrentar a oposicao de membros do proprio governo Café Filho [ver Benevides (1981, p. 92-93)] 
e, o que era mais importante, a resistencia dos partidos no Congresso e de seus respectivos futuros 
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candidatos. Dessa maneira, seja por legalismo, seja por interesse partidario, estas restriceies deter-
minaram o deslocamento das manobras para a obtencao de urn veto militar a sua candidatura e para 
as tentativas de articulacao das candidaturas de uniao nacional. 

Em 27 de janeiro de 1955, Café Filho tomava a iniciativa de divulgar urn manifesto militar 
contra candidaturas que conduzissem o pais a uma campanha eleitoral violenta. 0 alvo do manifesto 
era claro, e Juscelino respondeu imediatamente com uma entrevista ao Correio da Mania onde 
afirmava que nao tinha medo de nada e dava urn torn civilista a sua pretensao de se candidatar. 
Reservadamente, contudo, deixava ventilar tambern a hipotese de resistencia armada, contando corn 
o apoio da Policia Militar mineira [Kubitschek (1974)]. Este rapid() movimento de Juscelino tinha 
dois efeitos importantes: se, de urn lado, procurava sustentar o legalismo junto as Forcas Armadas, 
tambem acenava corn a alternativa de um conflito de consequencias imprevisiveis. 

Lancado candidato a candidato, enfrentando dificuldades de toda sorte, provocadas pelos 
adversarios em Minas Gerais e pela dissidencia dentro do PSD, Juscelino Kubitschek de Oliveira 
venceu a convencao nacional do partido, realizada em 10 de fevereiro de 1955. Em 30 de marco, 
deixou o governo de seu estado, ocupado por seu vice, Clovis Salgado, futuro ministro da Educacao. 

As primeiras articulaciies do candidato Kubitschek tiveram o duplo proposito de aumentar a 
viabilidade eleitoral de sua campanha e diminuir a possibilidade de aliciamento de outros partidos 
importantes pelas for -gas contrarias a eleicao. Em abril de 1955 é fechado o acordo corn o PTB, sendo 
Joao Goulart, o ex-ministro do Trabalho de Vargas, lancado como candidato a vice-presidencia no 
dia 16, em uma coalizao que incluia ainda partidos menores como o Partido Trabalhista Nacional 
(PTN), o Partido Republicano (PR) e o Partido Social Trabalhista (PST). 

0 segundo movimento foi a elaboracao e divulgagao de urn piano de governo, corn projetos 
de desenvolvimento, buscando ampliar a agenda polftica da disputa presidencia1. 1  A decisao tinha 
a marca inconteste da experiencia de sucesso vivida a frente do governo de Minas Gerais, durante 
o qual sua equipe ja havia demonstrado as possibilidades eleitorais dos projetos de desenvolvimento, 
por vezes usados diretamente como peps de propaganda. 0 carater supra-regional dos projetos de 
transporte e eletrificacao tinha conseqiiencias importantes, evitando urn destaque excessivo para os 
efeitos locais das obras e diminuindo, por conseqiiencia, as resistencias politicas e as possibilidades 
de ataque por parte da oposicao [Lopes (1991, Cap. 5)]. 

De fato, a ideia de estimular o desenvolvimento economic° atraves de urn conjunto de obras 
ou metas permitia evitar, ou ao menos colocar em segundo piano, o debate em torno do estatismo 
ou da questa° social, que tanto marcaram o final da presidencia de Vargas, em favor de uma 
perspectiva mail executiva para a atuacao governamental. 2  

"...Esse programa inicial nao continha portanto a definicao especifica de grandes projetos — alguns eram referidos de forma sintetica, mas muito 
poucos, porque ainda nilo havia estudos detalhados. Havia alguma coisa sobre estradas, e no setor de energia havia indicacoes gerais sobre a conclusao 
das obras da Cemig, do Rio Grande do Sul, de Paulo Afonso. Juscelino foi muito precavido quanto a definicao de obras nessa fase em que ainda era 
candidato, mas sempre defendeu o prosseguimento do programa de eletrificacao proposto por Vargas..." [Lopes (1991, p. 167)]. 
2  Ver as palavras introdutorias de Juscelino Kubitschek de Oliveira na versa° preparat6ria do Plano de Metas Ever Kubitschek (1955)], onde assim se 
estabelece o Plano Nacional de Desenvolvimento: a) expansaci dos servicos basicos de energia e transportes; b) industrializacao de base; c) 
racionalizaciio da agricultura; d) valorizacao do trabalhador; e) educacao para o trabalho: e f) planejamento regional e urbano. As metas sae descritas 
nas paginas 42-43 e seu programa para o desenvolvimento do Nordeste nas paginas 232-233. Brasilia é mencionada expressamente, mas Juscelino 
sugere urn processo de transferencia em 15 anos. 
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O percurso, ainda assim, nao seria simples nem facilitado. A alianca corn o PTB despertou novos 
temores quanto ao retorno de elementos ligados a Vargas. E a coerencia do programa de metas 3  podia ser 
facilmente posta em questao pela dinamica de uma campanha eleitoral. Por sinal, num comicio em 4 de 
abril, em Jatai (Goias), Juscelino prometeu a transferencia da capital para o Planalto Central. 

0 fortalecimento politico da candidatura é imediatamente acompanhado por novas tentativas 
de bloquea-la. Em abril de 1955, a UDN lancou a candidatura do pessedista pernambucano Etelvino 
Lins, corn a pretensao de transforms-lo em um candidato de uniab nacional, contando ainda corn o 
apoio de fraceies dissidentes do PSD em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A constituicao de 
uma candidatura suprapartidaria nao despertou, contudo, muito entusiasmo, e Etelvino Lins susten-
taria sua posicao por pouco tempo, faltando-lhe apoio civil e militar. Ainda assim, novas aproxima-
cOes foram tentadas corn politicos pessedistas de maior prestigio, corn o proposito de lancar urn novo 
nome de uniao nacional e isolar Juscelino, mas as tentativas foram infrutiferas. 

Neste aspecto, o lancamento da candidatura de Ademar de Barros, pelo Partido Social Progressista 
(PSP), em maio de 1955, mesmo representando grave amena ao desempenho eleitoral de Kubitschek 
em Sao Paulo, foi urn sinal inconteste de que as eleicoes seriam inevitaveis e relizadas em urn ambiente 
altamente competitivo. Nesta situacao, os partidos politicos mais importantes terminaram forcados a 
adotar estrategias adequadas a esta nova realidade. Como conseqiiencia, a pr6pria UDN abandonou 
Etelvino Lins, em meados de 1955, para apoiar uma chaps considerada eleitoralmente mais viavel, 
composta por Juarez Tavora e Milton Campos. 0 quadro de concorrentes foi completado corn o 
lancamento da candidatura de Plinio Salgado, pelo Partido de Representacao Popular (PRP). 

Superadas as maiores dificuldades no campo eleitoral, as pressOes militares voltariam a se 
manifestar em agosto de 1955, corn o discurso do General Canrobert Pereira da Costa, por ocasiao 
do aniversario do atentado na Rua Toneleros, corn mencoes contrarias as candidaturas de Juscelino 
e Joao Goulart. 0 discurso, entretanto, nab teve consequencias imediatas, e a campanha eleitoral 
encerrou-se em finais de setembro sem maiores sobressaltos. 4  Em 3 de outubro de 1955, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira seria eleito com 36% dos votos validos, derrotando Juarez Tavora, que obteve 
30% dos votos, Ademar de Barros (26%) e Plinio Salgado (8%). 5  

Sea fase final da campanha eleitoral transcorreu em razoavel nortnalidade, a confirmacao da vitoria 
de Juscelino deu Lugar a uma rapida sucessao de crises politicas e militares. A contestacao judicial dos 
resultados, sob a alegacao de fraude, participacab de comunistas e necessidade de maioria absoluta, foi 
deflagrada assim que, por volta de meados de outubro, sua eleicao mostrou-se assegurada. Com  a derrota 
nos tribunais superiores, varios setores da UDN passaram a pregar abertamente a necessidade de um golpe 
militar que impedisse a posse de Juscelino [Dulci (1986, p. 136 e ss)]. 

Em pouco tempo, o conflito politico assumiria ares dramaticos. Em 1 9  de novembro, um oficial 
do Exercito, o Coronel Bizarria Mamede, em discurso, pede o golpe contra a posse. 0 ministro da 

3 Desde suas primeiras apresentacoes a Juscelino, o programa de metas vinha acompanhado de uma reforma cambial e de urn programa de estabilizacao 
econornica. Seu entusiasmo corn o primeiro jamais foi estendido, em qualquer grau, as duas outras iniciativas [ver Campos (1992)). 

0 apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB) a Juscelino, manifestado oficialmente em 11 de agosto, contribuiria para aumentar as restricOes 
militares, mas as dltimas manifestagOes udenistas concentraram-se sobre a cedula de votacAo e sobre a tentativa de impor a exigencia de maioria 

absoluta para a eleicao presidencial. 

5  Surpreendentemente, a participacao do eleitor foi particularmente baixa. A taxa de abstenc -do seria a mais alta das eleigOes presidenciais sob o regime 

da Constituicaro de 1946. atingindo 40%. 
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Guerra, Henrique Lott, toma a decisao de punir o oficial por insubordinacao, mas necessitava de 
autorizacao presidencial. 6  No dia 3, Cafe Filho adoece repentinamente, sendo substituido pelo 
presidente da Camara dos Deputados, Carlos Luz, urn pessedista politicamente proximo a UDN. 
Enfrentando dificuldades em punir o oficial, Lott demite-se do seu ponto, sendo substituido por urn 
general afinado corn a tentativa de golpe [Skidmore (1969)]. 

Na noite de 11 de novembro, Lott cid inicio a urn movimento militar, corn o apoio das unidades 
sediadas no Rio de Janeiro, ocupa a capital federal e derruba o presidente Carlos Luz. Imediatamente, 
o Congresso vota o impedimento de Luz, empossando Nereu Ramos, presidente do Senado, na 
Presidencia da Reptiblica. As autoridades ligadas ao governo Café Filho e a Carlos Luz abrigam-se 
no Ministerio da Marinha e sao posteriormente embarcadas em urn navio de guerra, rumando para 
o exflio. Pouco depois, o impedimento de Café Filho, que pretendia voltar a Presidencia apps a 
convalescenca, seria tambem votado pelo Congresso. Em 23 de novembro, seria decretado o estado 
de sitio, vigente ate a posse de Juscelino. 

Assim, se, do ponto de vista politico, as resistencias ao candidato e ao presidente eleito 
revelaram, ao longo de 1955, urn comportamento verdadeiramente radical por parte da oposicao, 
que nao se intimidou nem mesmo diante da hipotese de rompimento da ordem democratica, os exitos 
das medidas para neutralize-la demonstraram, ao mesmo tempo, a eficiencia dos apoios construidos 
pelo candidato no establishment militar e junto a extensas fracOes das elites polfticas. A conduta 
politica do governo Kubitschek, desde seu inicio, foi assim confinada em limites bastante estreitos, 
cabendo-the, como questa° de sobrevivencia, uma dupla tarefa: a pacificacao da oposicao e a 
consolidacao de sua base de apoio. 

No que se refere a pacificacao politica, o govern() Kubitschek deveria constituir-se em uma 
reafirmacao continuada de padroes democraticos de conduta, em face de qualquer tipo de conflito 
politico ou social e apesar de todas as acoes em contrario de sua oposicao. Estavam claros, desde o 
inicio, os riscos de paralisia e o custo politico do conflito generalizado. Ao lado disso, era necessario 
promover, rapidamente, a transformacao da agenda ptiblica, corn o use sistematico das ideias e visOes 
do desenvolvimentismo. Em ambas as direcoes, rompia-se lentamente corn a marca do varguismo: 
politicamente, afastando-se de seus tacos autoritarios e da tentacao do apelo direto as massas; em 
termos de projeto de desenvolvimento, diminuindo a enfase no confronto entre intervencao estatal e 
investimentos estrangeiros e submetendo as pressoes por politicas sociais aos imperativos do crescimento. 
Dessa maneira, imaginava-se abrir uma nova forma de relacionamento corn o Congresso e corn a 
sociedade, contando isolar a oposicao radical, inclusive de seu apoio militar. 

No que se refere a base de sustentacao politica de Juscelino, os acontecimentos de 1955 
demonstravam o imperativo de manter, a qualquer preco, fidelidade absoluta aqueles que o 
defenderam no passado e a seus parceiros de governo. 

0 Governo 

Em termos politicos, a composicao de seu primeiro ministerio obedecia rigorosamente a esta 
necessidade de forte integracao corn as forcas partidarias representadas no Congresso, sem perder 

6 0 Coronet Mamede encontrava-sea disposicdo da Escola Superior de Guerra, estando, portanto, sob a autoridade do presidente da Republica, e nao 

do ministro da Guerra. 
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de vista a proximidade politica e pessoal corn o presidente. A pasta da Justica foi destinada a urn 
antigo opositor na campanha presidencial, Nereu Ramos (PSD-SC), mas que na qualidade de 
presidente do Senado havia assumido a Presidencia da Reptiblica de novembro de 1955 ate a posse 
de Juscelino, promulgando os atos necessarios a sua concretizacao. Nereu Ramos era peca-chave 
tanto nas negociacOes corn o Congresso como nas articulacoes internas do PSD, tendo ocupado a 
pasta ate sua morte, em 1958, em acidente aereo. Na mesma ordem de importancia e obedecendo a 
criterios semelhantes, o Ministerio da Guerra foi destinado ao lider militar que garantira a posse, o 
General Henrique Teixeira Lott.' 

Na pasta da Fazenda, os criterios partidario e pessoal se adequavam de modo particularmente 
ajustado na figura de Jose Maria Alkmin, hider do PSD mineiro e elemento de ha muito ligado a 
Juscelino. A pasta das Relanoes Exteriores tambem foi entregue a outro membro do PSD, Jose Carlos 
Macedo Soares, originariamente ligado ao Estado de Sao Paulo. A importante pasta da Viacao e 
Obras PrIblicas tambem coube a um official das Forcas Armadas, membro do PSD, o Almirante Lucio 
Meira, cujas ligacOes corn o partido no Estado do Rio de Janeiro, entretanto, eram bem menos 
importantes do que seu prestigio como elemento tecnico junto a Juscelino. 

As pastas restantes foram reservadas aos demais partidos que apoiavam o presidente. 0 
Ministerio da Agricultura foi, de fato, entregue ao PTB, sendo sucessivamente ocupado por politicos 
do Rio Grande do Sul: Ernesto Dornelles (janeiro a setembro de 1956) e Mario Meneghetti (setembro 
de 1956 a abril de 1960). Apcis a saida deste ultimo, Antonio Barros de Carvalho, do PTB de 
Pernambuco, completaria o perlodo presidencial ate janeiro de 1961. 

Trajetbria semelhante cumpriria o Ministerio do Trabalho, Indristria e Comercio. A adminis-
tracao de todos os principais aparatos sindicais e previdenciarios a disposicao do governo foi 
sucessivamente entregue a elementos do PTB: Parsifal Barroso (CE), de janeiro de 1956 a junho de 
1958, Fernando Nobrega (PB), de julho de 1958 a abril de 1960, Joao Batista Ramos (SP), de abril 
a novembro de 1960, e Alirio de Sales Coelho (MG), de novembro de 1960 a janeiro de 1961. 

0 Ministerio da Educacao tambem seria exclusivo de apenas um partido, tendo sido ocupado 
por ClOvis Salgado, do Partido Republicano em Minas Gerais, ao longo de todo o governo. 0 Partido 
Social Progressista teria, por seu turno, reservada a pasta da Satide, ocupada sucessivamente por 
Mauricio Campos de Medeiros (SP), de janeiro de 1956 a julho de 1958, Mario Pinotti (SP), de julho 
de 1958 a agosto de 1960, e Pedro Paulo Penido, de agosto a dezembro de 1960. Armando Falcao 
(PSD-CE), ministro da Satide de dezembro de 1960 a janeiro de 1961, apenas completaria o period() 
presidencial, acumulando o posto corn o Ministerio da Justica. 

Pacificaceio e Desenvolvimentismo: 1956/58 

Satisfeitos os aliados, Juscelino segue direciies conhecidas. No campo politico, seu primeiro 
esforgo foi efetivar a concilinao. Apoiado por uma coalizao de centro-esquerda no Congresso, mas 
enfrentando uma opiniao ptiblica conservadora nos grandes centros urbanos, tinha de manobrar corn 
muito cuidado para que seus gestos de apaziguamento nao fossem confundidos corn fraqueza. 0 

0 ministro da Marinha nomeado em janeiro de 1956 era o Almirante Antonio Alves Camara Jr., que ocuparia o posto ate agosto de 1958, substituido 
pelo Almirante Matoso Maia. 0 ministro da Aeronautica, Vasco Alves Secco, nomeado no primeiro ministerio, deixaria o posto ainda em marco de 
1956, substituido pelo Brigadeiro Henrique Fleuiss, que tambem ocuparia o cargo por pouco tempo, sendo substituido pelo Brigadeiro Francisco 
Correia de Melo. em julho de 1957. 
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tratamento das questeies sindicais podia parecer progressista, emprestando tolerancia ao tratamento 
de greves, mas nao podia acolher teses consideradas comunistas nem defender abertamente organi-
zacoes e membros do PCB. Corn respeito as pressOes militares, a dinamica a seguir obedecia as 
mesmas linhas. As garantias dadas aos grupos, sobretudo no Exercito, que o apoiavam tinham de 
ser firmes, sem, ao mesmo tempo, alienar definitivamente seus opositores. Nao devia ficar refem 
dos primeiros nem empurrar os demais ao desespero. 

A posse de Juscelino foi acompanha de awes de impacto. Em de fevereiro, juntamente corn 
a criacao do Conselho de Desenvolvimento, que seria o orgao responsavel pela execucao do Plano 
de Metas, a anunciada a suspensao da censura a imprensa e a televisao. 0 esforco prossegue corn a 
sancao da lei de suspensao do estado de sitio e corn a rapida e indolor supressao da rebeliao de 
Jacareacanga, deflagrada por alguns oficiais da Forca Aerea Brasileira (FAB) contrarios a sua posse. 8 

 E é definitivamente consagrado pela anistia a todos os envolvidos corn o golpe e o contragolpe de 
novembro de 1955 e as rebelities militares posteriores, aprovada por lei no Congresso Nacional no 
inicio de marco de 1956. 9  

Ainda assim, as tensOes continuaram fortes. Greves nos transportes coletivos repetiram-se em 
abril e maio, e as eleicoes para o Clube Militar foram ganhas corn dificuldade pelo candidato do 
governo, o General Segadas Viana, apos uma campanha de oposicao radical. Ao final de maio, 
manifestacoes estudantis terminam corn a ocupacao do Rio de Janeiro pelo Exercito. Em junho, o 
Sindicato dos Portuarios e supostas organizacoes comunistas sao fechadas, mas tais iniciativas nao 
impedem que, em agosto, saia o primeiro ntimero do Maquis, semanario da "direita golpista", criado 
para combater o governo. Pouco tempo depois, a apreensao de exemplares do jornal, sob alegacao 
de ofensa as Forcas Armadas, viria dar origem a uma crise entre o Chefe de Policia do Rio de Janeiro 

e a Presidencia. 

O cenario economic° ainda apresentava tons sombrios e, em julho de 1956, projecOes 
realizadas junto ao setor privado apontavam para taxas menores de investimento, comparadas as de 
1955, causadas principalmente pela instabilidade politica e as dificuldades cambiais. Em outubro de 

1956, a revista Conjuntura Economica, da Fundacao Getulio Vargas, comentava os graves efeitos 
do aumento do funcionalismo sobre o deficit orcamentario no ano e determinava suas fontes 
principais nos gastos corn autarquias: ferrovias, correios e o Lloyd Brasileiro. De qualquer forma, 
o balanco de pagamentos fecharia o ano corn saldo apreciavel e o indice de precos nao sofreria grande 
aumento, mas a taxa de crescimento economic° atingiria apenas 2,9%. 

Os maritimos entram em greve em setembro, e em outubro comeca o julgamento dos 
envolvidos no atentado da Rua Toneleros, corn mais desgaste para o governo. A crise militar, 
contudo, torna-se aberta apenas em novembro, quando a entrega de uma espada de ouro ao General 
Lott, durante cerimenia em sua homenagem organizada por sindicatos, deflagra denuncias de 
aliciamento do Exercito por organizacoes esquerdistas. Neste ponto, pronunciamentos militares sao 
seguidos de atos firmes do governo, que, se, por urn lado, fecha organizacoes de direita, como o 
"Clube da Lanterna" e a "Frente de Novembro", por outro, adquire o porta-avities Minas Gerais, em 
dezembro de 1956, satisfazendo antiga reivindicacao da Marinha de Guerra. 

8 Cf. o verbete Jacareacanga no Dicionario Historico-Biografico Brasileiro 1930-1983, publicado no Rio de Janeiro pela Forense/FGV em 1984. 

9  A anistia, entretanto, nao seria extensiva aos comunistas, por decisao do Congresso. 
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As acOes do governo, neste campo, apresentaram resultados positivos, e as tensOes militares, 
sobretudo a partir do inicio do ano seguinte, diminuiriam consideravelmente. 

Corn a tarefa de pacificacao politica em curso, o governo comecou a execugao de sua plataforma. 
Logo em seguida a posse, reuniao solene do Conselho de Desenvolvimento divulga o Plano de Metas e 
da inicio a preparacao dos projetos. Em 19 de abril, JK requer formalmente ao Congresso a aprovagab 
da transferencia da capital para Brasilia e em 16 de junho (Id a partida a urn dos mais emblematicos projetos 
do Plano de Metas atraves da criacao do Grupo Executivo da Industria Automobilistica. Na area social, 
decreta, em julho, o novo salad° minim, corn aumento de 60%. 

A Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) é criada por lei em 19 de setembro, 
e urn decreto de 24 do mesmo mes determine o inicio das obras em Brasilia. Ate os problemas do 
Nordeste sao contemplados corn awes do governo, e seu primeiro ano termina corn a criagao do 
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, em 14 de dezembro. 

Alan de todas estas medidas concretas, ao longo do ano negociaciies importantes tambem 
foram conduzidas no Congresso com o prop6sito de renovar os mecanismos fiscais que garantiam 
os recursos utilizados pelo BNDE e de aprovar uma nova lei de tarifas m  e de tributagdo sobre 
combustiveis, que, como veremos, constituiriam instrumentos importantes para o Plano de Metas. 
No Conselho de Desenvolvimento, os grupos de trabalho sao formados, as metas ganham formu-
lagao mais detalhada e os grandes projetos comecam a ser selecionados. 

A execucao do Plano de Metas ganha impulso nos primeiros meses de 1957, mas as primeiras 
dificuldades comegam a ser experimentadas. Em maio de 1957, registrava-se o terceiro mes 
consecutive com registro de exportagOes de café inferiores a urn milhao de sacas, acompanhadas de 
forte queda no prego [ver Conjuntura Economica (maio de 1957)]. Como resposta imediata as 
dificuldades dos cafeicultores, o governo comecaria a afrouxar o credit° para o setor e a prever 
despesas para uma politica de sustentagao do prego do produto. Conseqiientemente, o orgamento 
enviado ao Congresso, para 1958, teria seu ja forte deficit agravado por estas despesas. Tais 
providencias, entretanto, nao impediram a tentativa de se organizar urn protesto unificado de 
cafeicultores do Parana, Sao Paulo e Minas Gerais contra o "confisco cambial" contido na Instrugao 
70. 0 governo agiu corn rapidez, e a primeira "Marcha da Producao" seria impedida pelo Exercito. 

Apesar de todos estes esforgos, a situacao externa permanecia delicada. Em julho de 1957, a 
Conjuntura Economica destacava que os cinco primeiros meses do ano haviam registrado um deficit 
comercial de U$S 34,3 milhOes, comparado corn urn saldo, no mesmo period() em 1956, de 
US$ 118,9 milhOes. 

No campo politico, apesar de intensos debates, a Camara dos Deputados negaria licenga para 
que Carlos Lacerda — o principal opositor do governo no Congresso — fosse processado pela 
divulgagao de documentos diplomaticos secretos durante uma denuncia contra o governo Vargas. 
Contudo, em claro sinal do controle do governo sobre a situagao, em julho, uma crise militar, 
provocada pela substituicao do ministro da Aeronautica, foi abortada rapidamente com a nomeagao 
do Brigadeiro Correa de Mello. No campo sindical, ferroviarios do Rio Grande do Sul e metalurgicos 
do Rio de Janeiro deflagram greves, mas por periodos curtos. Em outubro de 1957, nova greve, 

10 
0 Conselho de Politica Aduaneira seria instalado em janeiro de 1957. 
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envolvendo varias categorias profissionais, estendeu-se por 10 dias, mas seria tambem superada corn 
a promessa de urn aumento salarial de 25%. 

A movimentacao politica em torno das eleicOes para o Congresso e para os governos de 
estados, no ano seguinte, comecou ja em agosto de 1957, corn as discussoes em torno do projeto de 
lei relativo ao direito de voto do analfabeto. 0 projeto, que teria a conseqiiencia de ampliar o peso 
do eleitorado rural, controlado pelo PSD, e de aumentar as possibilidades de fraude, enfrenta violenta 
oposicao udenista na Camara, que ameaca, inclusive, corn o boicote as votacoes ordinarias, de projeto 
de interesse do governo. Em setembro, explode a crise entre os Poderes Executivo e Legislativo no 
Estado de Alagoas, forcando Juscelino a decretar a intervencao federal no dia 14. 

De qualquer forma, encerrado o ano de 1957, o governo podia mencionar exitos importantes 
no campo das relacoes corn o Congresso, como a aprovacao da Lei de Tarifas, e na execucao de seu 
programa de governo, corn o registro de expressiva taxa de crescimento econOrnico. 

A proximidade das eleicoes, entretanto, traria novas tensties ao quadro politico, sobretudo por 
determinar a necessidade da reforma ministerial — devido aos prazos de desincompatibilizacao. Esta 
circunstancia abria novas possibilidades, seja em termos de uma recomposicao das forcas que o 
apoiavam, seja para a realizacao de pequenas mudancas de curso na conducao do governo, mas 
constituia urn cenario mais complexo para as negociacoes do governo no Congresso, em virtude das 
coligacoes para as eleicoes estaduais e da disputa pela influencia no Executivo federal. 

Reforma Ministerial e Estabilizaccio: 1958/59 

0 ano de 1958 iniciou-se corn uma greve nacional de maritimos, mas no dia 25 de janeiro 
Juscelino Ode celebrar a instalacao do primeiro reator nuclear de pesquisas da America Latina, na 
Universidade de Sao Paulo. Seria a area economica, desde o inicio do ano, a principal fonte de 
dificuldades para o governo, com o agravamento da situacao inflacionaria e a deterioracao das contas 
externas. Tornou-se necessaria a elaboracao de urn piano de estabilizacao, e conversacOes com o 
FMI foram iniciadas. Ja em marco de 1958, chega ao Brasil uma missao corn o objetivo de avaliar 
a situacao do pais para posterior concessao de emprestimos. 
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Em agosto de 1958, uma crise no mercado de café é provocada pela superproducao. A defesa 
do preco do produto pelo governo brasileiro evitou uma diminuicao mais drastica das receitas 
cambiais obtidas pelo setor e, ao mesmo tempo, maiores restricOes sobre importaceies foram adotadas 
para tentar diminuir o deficit comercial. 0 impacto inflacionario das despesas corn a compra dos 
estoques de café, entretanto, era inescapavel sobre o nivel de precos e sobre o cambio. 0 mercado 
livre que havia pago Cr$ 84 por Mar em janeiro de 1957 passou a pagar mais de Cr$ 153 por Mar 
em maio de 1958. 
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No piano politico, a recomposicao do governo comecara em maio de 1958, corn a nomeacao 
de Armando Falcao para a lideranca na Camara. Justamente neste cenario, em que a reforma do 
ministerio marcava a primeira inflexao importante do governo, foi criado o momento adequado para 
mudancas na equipe economica. Diante do desgaste de Jose Maria Alkmin e do agravamento das 
dificuldades econornicas, JK faz, neste momento, uma opcao tecnica, elevando Lucas Lopes, entao 
presidente do BNDE e principal articulador do Plano de Metas, ao Ministerio da Fazenda corn a 
missao especifica de preparar um piano de estabilizacao. 

Tambem no que se refere a politica externa, o final do primeiro semestre de 1958 representou 
urn momento importante. Em junho, em discurso aos embaixadores de paises latino-americanos, 
Kubitschek havia reclamado uma transformacao radical da politica norte-americana para a regiao. 
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Insistiu em que fosse substituida a enfase na ortodoxia financeira e no combate ao comunismo — 
nucleo da politica do Secretario de Estado norte-americano Foster Dulles — por urn programa 
multilateral de ajuda ao desenvolvimento. A iniciativa, formalmente comunicada atraves de carta 
pessoal a Eisenhower, despertou grande acolhida, e a visita de Dulles, em agosto do ano seguinte, 
serviu como simbolo da aceitacao dos principios da Operacao Pan-Americana e do exito da politica 
externa de JK, sendo entao admitida a criacao do Banco Interamericano de Desenvolvimento." 

No front interno, as eleicties, realizadas em 3 de outubro de 1958, transcorrem corn normali-
dade, trazendo poucas alteracoes ao quadro de forcas partidarias no Congresso. 0 governo, em altima 
analise, saiu fortalecido, uma vez que o PSD manteve sua maioria na Camara dos Deputados, com 
32% das cadeiras, ficando seu principal opositor, a UDN, corn 20%, ao lado de seu aliado, o PTB, 
corn virtualmente a mesma percentagem de cadeiras. Completado o processo eleitoral, Lucas Lopes 
vai expor o Programa de Estabilizacao Monetaria (PEM) a Camara e ao Senado. A situacao favoravel 
do governo parece ser confirmada corn a decisao do Banco Mundial de financiar a construcao de 
Furnas, urn dos projetos mais importantes da meta de producao de energia eletrica. 

0 clima de traqUilidade, contudo, nao se prolongaria. Na area militar, em novembro, oficiais 
da Aeronautica decidem nao prestigiar a posse de Lott como ministro interino da Aeronautica. Entre 
os responsaveis por boicotes e adesties, cerca de 80 oficiais sao punidos. Na area economica, as 
primeiras medidas emergenciais parecem sinalizar uma postura pouco ortodoxa, sendo estabelecido, 
em 6 de outubro, o congelamento de tarifas de servicos ptiblicos. A iniciativa foi seguida por 
manifestacoes de apoio da Confederacao Nacional dos Trabalhadores e pelo envio, pelo governo, 
de projeto ao Congresso prevendo novo reajuste do salario minim°. 

Ao mesmo tempo, uma Comissao Parlamentar de Inquerito constituida para apurar eventuais 
irregularidades na Petrobras, rapidamente se transforma em forum de ataque ao governo, a partir 
das denCincias do presidente do Conselho Nacional do Petri:51e°, General Alexinio Bittencourt, de 
que as concessoes para a exploracao de petroleo boliviano constituiam burlas ao monopolio estatal 
do petroleo. 0 problema tivera origem em mug° de 1958, quando o Acordo de Robore foi ratificado 
corn o governo da Bolivia, facultando ao Brasil autorizacao para explorar petroleo boliviano em 
areas fronteiricas. 0 BNDE foi encarregado de realizar a concorrencia para as concessoes as 
empresas brasileiras, uma vez que a Petrobras estava legalmente impedida de participar do empreen-
dimento por exigencia do governo boliviano. 0 principal afetado pelas denancias foi o presidente 
do BNDE, Roberto Campos, cujo enterro simbOlico foi promovido durante uma manifestacao pela 
Uniao Nacional dos Estudantes. 0 progresso da mobilizacao nacionalista comecava a diminuir o 
espaco disponivel para a operacao da equipe economica. 

Neste mesmo momento, o ministro da Fazenda comeca a sentir a oposicao do presidente do 
Banco do Brasil, Sebastiao Paes de Almeida, que se recusa a cortar linhas de credit° para o capital 
de giro das empresas, colocando em risco a execucao do Programa de Estabilizacao Monetaria. I2  

Entretanto, a conferencia de Washington, realizada em novembro de 1959, para o detalhamento das propostas, foi largamente improdutiva, corn 
grande distancia entre as aspiracoes dos paises latino-americanos e as posicoes do governo dos Estados Unidos. Apesar da garantia de alguns creditos 
oficiais para o Brasil, de importancia para a continuidade do Plano de Metas, os Estados Unidos deixaram morrer a iniciativa, cujas ideias seriam 
retomadas apenas corn a revolugAo cubana, corn a criacao da Alianca para o Progresso. Cf. o verbete OperacAo Pan-Americana no Dicioneirio 
Historico-Biografico Brasileiro 1930-1983, publicado no Rio de Janeiro pela Forense/FGV em 1984. 
12  Para uma descricao do PEM, ver Campos (1992, fita 11, p. 11). Na pagina 14, estao listados os principais obstaculos: oposicao do empresariado 
paulista aos controles do credito e oposicao dos cafeicultores a suspensAo parcial do programa de valorizacAo. 
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Para agravar as pressOes sobre o governo, no curso de 1958, alem dos problemas especificos na 
execucao do programa de estabilizacao, uma forte seca atinge o Nordeste, provocando migracao 
para Brasilia e trazendo o problema do desenvolvimento do Nordeste para o centro da agenda politica 
e das negociacOes corn os governadores recem-eleitos na regiao, quase todos na oposicao ao governo. 
Mais uma vez, Juscelino nao recua diante dos acontecimentos, dando inicio a varias medidas que 
culminariam na criacao da Sudene. 

0 ano de 1959 inicia-se corn a entrada em vigor do novo salario minim°, corn um aumento de 
30%, e os primeiros tracos de radicalizacao da cena politica podem ser registrados corn a cisao, no 
Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), entre nacionalistas moderados e radicais, quanto ao 
papel do capital estrangeiro. Em maio, o prOprio vice-presidente Joao Goulart faria urn pronuncia-
mento criticando os lucros excessivos das firmas estrangeiras, dando voz aos segmentos mais a 
esquerda no PTB. Neste mesmo me's, Leonel Brizola, entao governador do Rio Grande do Sul, 
desapropriaria a Cia. de Energia Eletrica do Rio Grande do Sul, de propriedade da multinacional 
none-americana Amforp. A desapropriacao daria inicio a urn amargo contencioso corn o governo 
norte-americano. Para completar o quadro, a campanha sucess6ria é deflagrada pela indicacao, feita pelo 
diret6rio nacional da UDN, de Janio Quadros como candidato as eleicoes presidenciais de 1960. 

Na frente administrativa, em fevereiro de 1959 o governo, mesmo envolvido corn urn piano 
de estabilizacao, amplia ainda mais o escopo de sua atuacao atraves da criacao do Conselho de 
Desenvolvimento do Nordeste (Codeno), corn o objetivo de elaborar politicas emergenciais para a 
promocao do crescimento economic° na regiao. 4 movimento nao Ora neste ponto. Mesmo diante 
do agravamento da situacao externa, que vai tornando cada vez mais urgente a reforma cambial e 
algum ajuste intern°, JK aprova aumento no subsidio a plantadores e exportadores de café. 

Nacionalismo e Brasilia: 1959/61 

De qualquer forma, o otimismo inicial quanto a estabilizacao era razoavel e reforcou a 
tendencia de queda registrada, a partir de setembro de 1958, nos agios cambiais, ate janeiro de 1959. 
A proposta orcamentaria enviada ao Congresso Nacional pela equipe de Lucas Lopes previa, para 
o ano seguinte, um orcamento equilibrado (em torno de Cr$ 168 bilhoes). Entretanto, ao longo do 
primeiro semestre de 1959 a necessidade politica de cumprir as metas e ultimar as obras de Brasilia 
tornou-se a prioridade ntimero urn para Juscelino Kubitschek. A continuidade do programa de 
estabilizacao passa a segundo piano, e o presidente vai deixando de sustentar politicamente a equipe 
economica. 

No front externo, em fevereiro de 1959, a queda das vendas de café voltaria a prejudicar o 
comercio exterior do pais, ja afetado pelo ritmo menor de crescimento das economias desenvolvidas. 
Internamente, o deficit orcamentario" coincidia corn a expansao do credit°, atraves do Banco do 
Brasil, levando a taxas elevadas de expansao monetaria. Neste momento, a oposicao ao PEM 
consolidava-se em varias frentes: politica salarial frouxa, manutencao dos subsidios cambiais 
(petrOleo, trigo, papel, equipamentos e demais bens de capital) e concessao de incentivos 
exportacao. Em marco de 1959, as exportacoes de café experimentam alguma recuperacao corn a 
minirreforma do cambio adotada em 10 de fevereiro, mas a votacao do aumento do funcionalismo, 

13  o deficit de caixa do governo inicia-se em abril de 1958, tendo-se agravado fortemente em novembro e dezembro Ever Conjuntura EconOmica 

(fevereiro de 1959, p. 128)]. 
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em maio — corn pagamento imediato determina rapida deterioracao do caixa do governo (emissao 
de Cr$ 4,1 bilhOes apenas em marco). De janeiro ate aquele momento as metas do deficit de caixa 
do Tesouro, previstas no PEM, haviam sido ultrapassadas em 50% [ver Conjuntura Econfitnica 

(julho de 1959, p. 25)]. 

Em junho de 1959 a situacao torna-se insustentavel, e a crise culmina corn a saida de Lucas 
Lopes, apos urn infarto, do Ministerio da Fazenda e o rompimento teatral, por parte do proprio 
Juscelino, das negociacoes iniciadas corn o Fundo Monetario Internacional. 

Confrontado pela necessidade de escolher entre o ajuste interno e a continuagao dos programas 
de governo, JK decide-se pelo ultimo, determinando a troca de toda a equipe economica. Lucas 
Lopes é substituido na Fazenda pelo presidente do Banco do Brasil, Paes de Almeida. Roberto 
Campos — ja desgostoso corn os eventos do caso Robore — deixa logo em seguida a presidencia do 
BNDE, sendo substituido por Lticio Meira. Maurlcio Bicalho assume o Banco do Brasil. A escolha 
de Sebastiao Paes de Almeida como novo ministro da Fazenda ja sinalizava o abandono de qualquer 
veleidade contencionista pelo governo," e os projetos do Plano de Metas continuam a toda forga, 
com a implantacao das indiistrias de equipamentos e de construe -do naval. 

Tambem em julho, a situacao sucessoria define-se corn a consolidacao da candidatura de Janio 
Quadros, sustentada pela ala lacerdista da UDN, homologada definitivamente pelo partido na 
convene -do de novembro. Por sua vez, empenhado em manobras que visavam preparar seu retorno 
a Presidencia em 1965, o proprio Juscelino é forgado a aceitar a candidatura de seu ministro da 
Guerra, o Genaral Lott, pelo PSD. 15  

Apesar do recrudescimento da inflacao e do agravamento das contas external, o primeiro 
semestre de 1960 e marcado por exitos em varias areas. Uma importante vitoria diplomatica é 
registrada em fevereiro, por ocasiao da visita de Eisenhower ao Brasil. A Operacao Pan-Americana 
idealizada por Juscelino é formalmente proposta como veiculo de auxflio norte-americano ao 
desenvolvimento da America Latina. Em 21 de abril, Juscelino realiza seu grande sonho e transfere, 
corn toda solenidade, a capital do pais para Brasilia. 0 resto do ano é ocupado pela inauguracao de 
projetos completados e pela campanha eleitoral. Apesar disso, em outubro, Janio Quadros venceria 
as eleicties presidenciais com 48% dos votos validos, tendo como vice Joao Goulart, apos ter 
realizado uma campanha centrada em demincias de corrupeao e descalabro economico. 

Em 31 de janeiro, JK passa a faixa presidencial a Janio Quadros, em Brasilia. 

A imagem de estabilidade politica, associada a seu governo, certamente é qualificada, na 
perspectiva aqui apresentada. A sustentacao deste precario equiilbrio ao longo de seu mandato, 
entretanto, demonstra o acerto de seu empreendimento politico. 16  A pacificacao promovida apresen- 

A deficiencia do planejamento financeiro adveio justamente de que o Juscelino nao aceitou o chamado Programa de Estabilizacao Monetaria, 
que no era mais do que urn disciplinamento orcamentario capaz de gerar recursos de financiamentos. A parte externa era mais ou menos bem coberta 
pelo investimento direto de empresas estrangeiras, possibilitado pela Instrucao 113. 0 levantamento de recursos internos dependeria de dotacites 
orcamentarias e da operagao de fundos especiais. Os erros foram: primeiro, nao houve urn planejamento orcamentario, porque o Juscelino recusou o 
piano inicial de disciplina orcamentaria; segundo, as empresas de servicos ptiblicos continuaram deficitarias, pela relut&icia em aumentar as tarifas. Isso fez 
corn que boa parte do financiamento fosse urn financiamento inflacionario. corn as conseqUencias previsiveis..." [Campos (1992, Pita 10, p. 2)]. 

15  Para as articulacOes de Juscelino visando a sua sucessao, ver Hippolito (1985, p. 203-208). 

IS  A associacao entre o programa de realizacOes e a sustentacao da democracia é discutida em Kubitschek (1962, p. 202 e ss). 
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tou resultados consideraveis, ao manter em nivel s baixos as medidas repressivas — nos campos 
sindical, politico e militar — e, ao final, ter conseguido engajar seus adversarios no jogo democratic°. 
Quaisquer que tenham sido os motivos que levaram JK a descuidar de sua sucessao, patrocinando 
uma candidatura sabidamente fraca, seu efeito mais imediato foi deixar a seu adversario urn virtual 
controle da campanha eleitoral. Para isso, bastou a Janio Quadros retomar a retOrica de prelios 
anteriores. 0 processo sucessorio, que desde o inicio do processo contou corn urn favorito udenista, 
diminuiu a oposigao aos seus tiltimos atos de governo e virtualmente eliminou a necessidade de 
conspiracOes golpistas. 

Tambern as pressoes militares, ao aproximar-se o final do governo, foram razoavelmente 
eliminadas. Em dezembro de 1959, a rebelido de Aragarcas, novamente envolvendo oficiais da Forca 
Aerea, foi debelada corn rapidez, sendo os revoltosos anistiados em breve espaco de tempo. 0 
candidato homologado por seu partido, Marechal Henrique Lott, afastava, por principio, suspeitas 
de continuismo, minorava o tom do ataque a corrupcao no governo e apaziguava animos militares. 
Parecia completamente superada a conjuncao de forgas que havia inviabilizado, ao seu final, o 
governo de Vargas. 

Se nos movemos para o campo das transformagoes da agenda politica, vemos que os resultados 
de seu projeto politico foram ainda mais importantes. No ambito dos debates publicos, submeteu o 
problema das demandas sociais, o conflito em torno do papel do capital estrangeiro, o debate sobre 
as empresas estatais, que tanto marcaram as varias fases do governo Vargas, as tarefas do desenvol-
vimento. 0 Plano de Metas, a construcao de Brasilia e, mais tardiamente, o desenvolvimento do 
Nordeste reduziram todas estas questoes ao seu aspecto estritamente instrumental, ai incluida a 
questao da estabilizagao econOmica. 

Foi no espago aberto por este sucesso politico que Juscelino p6de promover avangos decisivos 
na estrutura governamental, reformulando o papel do Estado na promocao de desenvolvimento 
economic° e constituindo urn moderno aparato de planejamento. 

0 sucesso de seu programa economic°, como vimos, tambem teve seu custo. 0 prOprio 
Kubitschek (1974, p. 14 e ss) afirmaria corn satisfacao que seu comprometimento corn a democracia 
foi o sustentaculo de sua candidatura e o maior orgulho de seu governo, mas o prego do apoio politico 
para conduzir as importantes transformagOes econ6micas foi se elevando gradativamente ao longo 
de seu governo. Na Intim fase de sua administracao, caminhos conflitantes tinham de ser persegui-
dos simultaneamente. Assim, a conciliacao corn os setores nacionalistas, corn forte presenca no 
Congresso, era acompanhada por negociacOes conduzidas corn o FMI, logo ap6s o rompimento de 
junho de 1959. A ampliacao dos financiamentos aos projetos do Plano de Metas era somada aos 
gastos corn a sustentagao do preco do café e corn as obras de Brasilia. 0 sucesso executivo de seu 
govern° nao podia compensar, de todo, a dificil construgao da candidatura de Juscelino, as 
circunstancias de sua posse e a natureza da alianca politica que o sustentava no Congresso. 

Em Ultima analise, sua principal virtude residiu em assumir estes custos, submetendo-os 
logica de seu programa de transformacOes, urn sentido de equilibrio que certamente faltou a seus 
sucessores. As paginas seguintes tratam da extensao e impacto da peca central deste programa de 
transformagOes. 
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Nota 

Urn dos problemas mais delicados na analise detalhada do Plano de Metas, apresentada a seguir, 
reside na atualizacao dos valores monetarios mencionados ao longo do texto. ApOs decadas de 
inflacao, torna-se difIcil fazer corn que as cifras da epoca tenham algum sentido no presente, 
corrigidas ou nao. 0 mesmo vale, ainda que em grau muito menor, para o &Aar norte-americano. 
Alem disso, o regime cambial da epoca facultava o emprego dos mais variados tipos de cambio, e 
nao havia procedimentos uniformes para o estabelecimento do cambio utilizado no orcamento dos 
varios projetos. 

A solucao adotada neste trabalho foi, entao, ao inves de atualizaciies monetarias que poderiam 
provocar inumeras distorgOes, fornecer parametros de comparacao corn variaveis relativas as contas 
ptiblicas, a contabilidade social e ao comercio externo do Brasil. Assim, oferecemos a seguir os 
valores correntes da despesa da Uniao e do investimento em capital fixo (em cruzeiros) e o valor 
das exportacoes brasileiras (em Mares) para o period° compreendido entre 1955 e 1961. Acredita-
mos que, para se obter uma ideia da importancia das varias cifras mencionadas no texto ou se 
estabelecer correspondencias corn valores atuais, a comparacao com as estatisticas aqui reportadas 
representa uma alternativa viavel e realista. 

No que se refere ao valor do &Mar, como já dissemos, ate 1958 existiam diversas categorias 
diferentes de cambio, para a importacao e para a exportacao. Nestas condigiies, a melhor ideia do 
valor do dOlar pode ser obtida atraves da media ponderada dos agios obtidos nos leiloes da moeda 
none-americana. Em junho de 1956, este valor correspondia a Cr$ 118,29 por Mar. Em junho de 
1957, a media reduziu-se para Cr$ 65,20 por Mar. Em junho de 1958 correspondia a Cr$ 150,20 
por dOlar. A partir de 1959 o cambio era fixado para apenas duas categorias: a categoria geral e o 
mercado livre. Em junho de 1959, o valor do &Aar no mercado livre chegou a Cr$ 183,20 e, em 
junho de 1960, a Cr$ 231,92. A cotagao a partir de 1961 era determinada ja pelas regras estabelecidas 
pela Instrucao 204 da Sumoc e atingia Cr$ 261,39 por dOlar em junho daquele ano. Boa parte dos 
investimentos em moeda estrangeira, contudo, foi realizada corn o emprego de taxas inferiores as 
oficiais. 

Quadro de Valores" 

Despesas da Unido — 1955/61 
(Em Cr$ BilhOes 
Valores Correntes) 

Formacao Bruta de Capital 
Fixo — 1955/61 (Em Cr$ BilhOes 
Valores Correntes) 

Valor das Exportaciies 
Brasileiras - 1955/61 
(Em US$ Milhares) 

1955 63,286 1955 109,900 1955 1.423.000 
1956 107,028 1956 148,800 1956 1.482.000 
1957 118,711 1957 187,900 1957 1.392.000 
1958 148,478 1958 264,100 1958 1.243.000 
1959 184,273 1959 417,200 1959 1.282.000 
1960 264,636 1960 500,300 1960 1.269.000 
1961 419,913 1961 609,800 1961 1.403.000 

17 A fonte dos dados a seguir apresentados é IBGE (1987). 
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