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1  Este  artigo  é  um  primeiro  esboço  da  pesquisa  de  iniciação  científica  realizada  sob  orientação  da  prof.  Dr.  
Patrícia  Vieira  Trópia.  O  projeto  é  financiado  pela  FAPEMIG  e  têm  como  período  de  vigência  Março  de  2011-  
Fevereiro  de  2012. 
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Resumo   

Neste  artigo,  baseado  na  tese  que  a  política  externa  tem  impacto  distributivo  dentro  de  
um   país   e   afeta   de   formas   diferentes   todas   as   classes   sociais,   pretende-se   inferir   o  
posicionamento  político  das  categorias  de  classe  média  sobre  a  política  externa  do  governo  
Lula.  Além  disso,  verificar  se  essas  categorias  foram  beneficiadas  por  essas  políticas,  se  estão  
conscientes  delas  e  se  acham  necessário  influenciar  o  processo  decisório. 

Palavras-chave:  governo  Lula,  política  externa,  classe  média. 
 

Abstract 

  
 In   this   article,   based   on   the   knowledge   that   foreign   policy   has   distributive   impact  
within   the  country  and  affect   in  different  ways  all   the  social  classes,  we   intend   to   infer   the  
political   positioning   of   the   middle   class   categories   about   the   foreign   policy   of   Lula’s  
government.   Furthermore,   verifying   if   these   categories  were   benefited   by   these   policies,   if  
they   are   aware   of   them   and   if   they   think   necessary   to   influence   decision-making   process. 
 
Key  words:  Lula’s  government,  foreign  policy,  middle  class. 
 
 
Introdução 
  
 A   chegada   do   Partido   dos   Trabalhadores   ao   governo   Federal   em   2003   ocorreu   em  
meio   a   expectativas   sociais   em   relação   ao   modelo   econômico,   às   reformas   tributária,  
trabalhista   e   sindical,   bem  como  em   torno  dos   rumos  da  política   externa  brasileira.  De  um  
lado,  havia  desconfiança  se  o  governo  mudaria  o  rumo  da  política  macroeconômica  que  vinha  
sendo  conduzida  pelo  governo  FHC,  se  os  contratos  seriam  honrados,  se  a  disciplina  austera  
de   controle   de   gastos   públicos   se   manteria.   Por   outro,   havia   expectativas   contrapostas,  
especialmente   de   amplos   setores   populares   e   das   classes   médias   de   que   este   governo  
implementaria  um  modelo  desenvolvimentista  e  de  redistribuição  de  renda.   
 O   governo   Lula   manteve   a   política   financeira   de   juros   altos,   promoveu   políticas  
sociais  de  natureza  compensatória  –  como  bolsa  família  e  programas  de  emprego  e  renda  –  e  
realizou   uma   reforma   da   previdência   que   suscitou   resistência,   sobretudo   entre   setores   das  
classes   médias,   como   o   funcionalismo   público.   Não   obstante,   além   de   retomar   os  
investimentos  estatais  (cujo  melhor  exemplo  é  o  Plano  de  Aceleração  do  Crescimento/PAC),  
o   governo   Lula   incrementou   -   por  meio   de  mudanças   na   política   externa   -   as   exportações  
(agrícolas   e   industriais)   as   quais   nos   ajudam   a   explicar   o   positivo   desenvolvimento  
econômico  do  país,  mas  também  a  forma  de  enfrentamento  da  crise  de  2008-92. 
 No  âmbito  da  política  externa  em  especial,  o  governo  Lula  ganhou  proporções  jamais  
vistas  que  lhes  proporcionou  o  reconhecimento  da  comunidade  internacional.  Esse  
reconhecimento  pode  ser  comprovado  por  uma  das  publicações  do  jornal  francês  Le  Monde,  
um  dos  periódicos  mais  respeitados  mundialmente: 

 

 

                                                 
2   Enquanto  o  crescimento  do  PIB  durante  o  governo  FHC  foi  de  19,47%,  o  crescimento  na  era  Lula  foi,  
aceitando-se  a  estimativa  de  7%  em  2010,  de  35,66%. 
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“Avec  Lula,  le  Brésil  est  entré  non  seulement  
dans  une  phase  d'assainissement,  mais  aussi  de  croissance,  qui  a  
donné  au  pays  des  moyens  d'expression  internationaux  dont  il  ne  
disposait  pas  jusque-là.”(  Le  Monde,  Le  Brésil  de  Lula  :  "une  
diplomatie  imaginative".  Aymeric  Janier.  04  de  outubro  de  2010) 

 
Sem  dúvida,  a  política  externa  do  governo  Lula  suscitou  uma  ampla  discussão  interna  

e   muitos   trabalhos   acadêmicos   ensaiaram   descrevê-lo.   Entretanto,   apesar   do   significativo  
número   de   trabalhos,   poucos   se   destinaram   a   estudar   as   consequências   internas   da   política  
exterior   do  Brasil,   isto   é,   como   as   diferentes   classes   sociais   foram   influenciadas   por   essas  
políticas.   A   escassez   desse   tipo   de   trabalho   nos   revela   que   o   estudo   das   Relações  
Internacionais  no  Brasil  ainda  está  muito  preso  a  um  pequeno  número  de  estudiosos.  Faz-se  
necessário  que  a  política  externa  ganhe  cada  vez  mais  a  forma  dos  interesses  gerais  da  nação  
e  que  reverbere  positivamente  nas  diferentes  classes  sócias. 

De  forma  peculiar,  nos  chama  atenção  as  possíveis  consequências  da  política  externa  
do   governo   Lula   na   classe   média   brasileira,   essa   classe   social   em   determinados   períodos  
históricos   teve   um   peso   político   importante,   na   consolidação   e   desenvolvimento   do  
capitalismo   brasileiro:   seja   na   aliança   das   camadas  médias   tradicionais   com   as   oligarquias  
rurais  na  defesa  do  liberalismo  do  período  oligárquico;;  seja  no  apoio  da  baixa  classe  média  
urbana   ao   tenentismo   e   à   Revolução   de   1930   em   prol   da   modernização   do   capitalismo  
periférico   brasileiro;;   seja   ainda   no   apoio   que   parte   das   então   recentes   “novas   camadas  
médias”   deram   ao   golpe  militar   em   1964   contra   o   avanço   do   populismo   e   da   participação  
política   das   classes   populares   e   em   prol   de   um   desenvolvimento   autoritário   e   racional,  
representado  pela  aliança  entre  militares  e  técnicos  sob  a  hegemonia  do  capital  monopolista.   
 Dessa  forma  ao  “casar”  esses  dois  grandes  temas  pretende-se  inferir  o  posicionamento  
político  das  categorias  de  alta  classe  média  diante  da  política  externa  do  governo  Lula,  se  a  
classe  média  foi  beneficiada  ou  não  por  essas  políticas,  se  têm  conhecimento  delas  ou  não,  se  
acha   necessário   influenciar   o   processo   decisório   ou   não.     A   pesquisa   devido   ao   seu   viés  
empírico  possibilitará  respondermos  estas  e  outras  perguntas.  Para  tanto  a  pesquisa  se  destina  
a  estudar  o  posicionamento  de  entidades  e  associações  representativas  de  Auditores  fiscais  da  
Receita   Federal,   Engenheiros   e   Economistas   sobre   a   política   externa   do   governo   Lula.  
Ademais  ressalta-se  a  importância  desta  pesquisa  por  não  se  conhecer  trabalho  semelhante  no  
Brasil. 
 Esse  primeiro  esboço  está  divido  em  três  partes:  na  primeira  faremos  uma  explanação  
sobre   o   histórico   estatal   nos   anos   1990   e   2000,   em   seguida,   trataremos   de   caracterizar   a  
política  externa  do  governo  Lula  entre  os  anos  de  2003  a  2010  e  a  atual  estrutura  de  classes  
em  que   se   encontra   a   classe  média,   por   último,   faremos   um  breve   apanhado  das   primeiras  
conclusões  de  nove  meses  de  pesquisa. 
   
A  política  estatal  nos  anos  1990  e  2000 

Na  década  de  1990,  a  sociedade  brasileira  sofreu  profundas   transformações.  Embora  
tardias,   relativamente   ao   cenário   europeu   e   latino-americano,   as   reformas   do   Estado   e   da  
economia  ocorreram  no  sentido  de  liberar  a  economia,  reduzir  as  funções  estatais,  aprofundar  
a  desregulamentação  do  capital  financeiro  e  do  trabalho  (ANDERSON,  1995;;  CRUZ,  1998;;  
BOITO  JR.,  1999).  Lembremos  que,  na  década  de  1980,  a  política  econômica  esteve  voltada  
à   implantação   de   planos   de   estabilização   monetária   e,   no   plano   político,   foram   tentados  
alguns  pactos  sociais.  Foi  a  partir  do  governo  de  Fernando  Collor  de  Mello,  em  1990,  que  se  
iniciou  o  processo  de  reforma  do  Estado  brasileiro  com  vistas  à  sua  adequação  ao  mercado  
mundial.   Esse   processo   continuou   nos   Governos   Itamar   Franco   e   FHC.   As   reformas  
orientadas   para   o   mercado   diziam   respeito   a   três   mudanças   fundamentais:   1)   abertura  
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comercial   e   desregulamentação   do   mercado   de   capitais;;   2)   redução   do   Estado   e,  
consequentemente,  política  de  privatizações;;  e  3)  desregulamentação  do  mercado  de  trabalho. 

Eleito   em   uma   conjuntura   polarizada   politicamente,   o   governo   Collor   avançou   a  
política  de  privatizações,  modificou  a  política  salarial  -  ao  implementar  a  livre  negociação  -  e  
abriu  a  economia  ao  comércio  exterior.  Neste  governo  se   iniciou  a   redução  do  aparelho  de  
Estado:   foram   afastados   cerca   de   160   mil   funcionários   públicos   e   fechadas   22   entidades  
públicas  (CANO,  2000).   

Itamar   Franco,   por   sua   vez,   manteve   os   pilares   do   modelo   implantado   pelo   seu  
antecessor,  embora  tenha  reduzido  o  ímpeto  das  privatizações.  A  principal  mudança  realizada  
durante   seu   governo   foi   a   estabilização  monetária,   com   o   lançamento   do   Plano   Real.   Em  
nome  da  redução  do  processo  inflacionário,  o  governo  restringiu  o  crédito  e  elevou  a  taxa  de  
juros,  além  de  se  apoiar  na  abertura  comercial  como  mecanismo  auxiliar  (TAVARES,  1998).  
A   estabilidade  monetária   foi   o   principal  mecanismo   para   o   ingresso   do  Brasil   no  mercado  
mundial  de  capitais,  fato  que  ocorre  com  o  primeiro  governo  de  Fernando  Henrique.  A  partir  
da   desregulamentação   do   mercado   de   capitais   brasileiro   aos   investidores   internacionais,   o  
país   aumenta   a   sua   dependência   e   consequentemente   se   torna  mais   vulnerável   aos   grandes  
grupos  financeiros  e  aos  movimentos  (fugas,  crises)  de  capitais.   

Eleito   graças   ao   impacto   popular   que   logrou   a   implantação   do   Plano   Real,   o   ex-
ministro   da   Fazenda   do   Governo   Itamar,   Fernando   Henrique,   encaminhou   –   já   no   seu  
primeiro  ano  de  governo  –  ao  Congresso  Nacional  vários  projetos  de  emenda  constitucional.  
Visava  aprofundar   as   reformas   tributária,  administrativa  e  previdenciária,  das  quais  as  duas  
últimas   tiveram,   em   grande   medida,   êxito.   Seguindo   a   lógica   de   redução   do   Estado,   o  
governo   FHC   ampliou   o   programa   de   privatizações   para   os   setores   de   petróleo,   recursos  
minerais,   geração   e   distribuição   de   energia   elétrica,   distribuição   de   gás,   telecomunicações,  
possível   graças   à   quebra   dos   monopólios   estatais,   através   da   revogação   do   artigo   171   da  
Constituição. 

A  chegada  do  Partido  dos  Trabalhadores  ao  poder,  em  2003,  parecia,  à  primeira  vista,  
indicar  algumas  mudanças  no  modelo  econômico,  social  e  trabalhista  brasileiros,  afinal,  tanto  
o  PT  quanto  a  CUT  haviam  procurado  se  demarcar  como  oposição  à  era  FHC.  Por  isso  são  
compreensíveis   as   expectativas   criadas   pelos   trabalhadores   em   relação   aos   rumos   sociais   e  
econômicos   do   novo   governo.   O   governo   Lula   manteve,   sobretudo   no   primeiro   mandato,  
alguns   dos   eixos   da   política   financeira,   baseada   na   elevada   taxa   de   juros,   na   produção   de  
superávit   primário   e   no   controle   inflacionário.   Apenas   ao   final   do   primeiro   mandato,   o  
Programa  de  Aceleração   do  Crescimento   (PAC)   é   lançado,   rompendo   assim,   ao  menos   em  
parte,   com   o   modelo   ortodoxo.   Mas   a   grande   novidade   da   política   macroeconômica   do  
governo   Lula   parece   estar   relacionada   a   um   certo   “neodesenvolvimentismo”,   ou   seja   à  
retomada   de   investimentos   estatais   na   economia   e   ao   estímulo   às   exportações   (agrícolas   e  
industrial)   com   vistas   a   diminuir   a   vulnerabilidade   do   país   e   a   aumentar   o   mercado   de  
consumo  interno.  A  política  externa  brasileira   tornar-se-ia,  assim,  decisiva  –  o  que  fez  com  
que  o  governo  Lula  não  poupasse  esforços  diplomáticos  e  nas  relações  exteriores,  para  tanto. 

Menos  acostumada  a  tratar  de  questões  políticas  externas,  em  geral  vistas  como  “coisa  
para   diplomata”,   a   opinião   pública   brasileira   passou   a   ser   informada   pelos   órgãos   de  
comunicação   sobre   as   mudanças,   as   ações   e   posicionamentos   do   próprio   presidente   e   do  
Ministério  das  Relações  Exteriores  acerca  da  política  externa.  Torna-se,  portanto  necessário  e  
relevante  investigar  o  posicionamento  de  setores  das  classes  medias  diante  da  política  externa  
brasileira.     

 
  A  política  externa  no  Governo  Lula 

A  política  externa  adotada  pelo  Governo  Lula  desde  o  início  de  seu  mandato  em  2003  
vem   sendo   motivo   de   grande   discussão   na   impressa,   no   meio   acadêmico   e   em   diversos  
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segmentos  da  sociedade.  Estas  polêmicas  giram  em  torno  principalmente  de  dois  pontos:  1)  
da   forma   como   o   governo   lidou   com   as   questões   econômicas   e   das   classes   que   se  
beneficiaram   dela;;   2)   do   posicionamento   que   governo   tomou   no   cenário   internacional.  
Segundo  Almeida  (2003),  a  política  implementada  pelo  governo  Lula  durante  as  duas  gestões  
(2003-2010)   apresentaria   várias   inovações,   principalmente,   por   adotar   diretrizes   diferentes  
em  comparação  a  dos  governos  anteriores.  Nas  palavras  do  ministro  de  Relações  Exteriores,  
Celso  Amorim,  a  política  externa  brasileira  seria  “ativa  e  altiva”  (CARVALHO,  2009).  Se  de  
um  lado  essa  política  rompe  em  certos  aspectos  com  estruturas  do  passado,  de  outro  ela  dá  
continuidade  a  diversas  outras  precedentes  contradizendo  a  própria   formação   ideológica  do  
Partido  dos  Trabalhadores.  Quais   seriam,   então,   as   contradições  que  marcam  o   governo  de  
Lula  no  que  diz  respeito  à  forma  que  esse  lida  com  as  questões  internacionais?  Por  que  suas  
políticas  são  tão  polêmicas? 

O  Partido   dos  Trabalhadores   teve   durante   toda   a   sua   história   uma   preocupação   em  
diminuir   a   dependência   do   Brasil   em   relação   ao   capital   externo   e   ao   FMI,   atacando   e  
criticando   a   política   neoliberal   de   abertura   econômica   e   privatização.   Contraditoriamente,  
antes  mesmo  de  assumir  o  governo,  Lula  publicou  a  “Carta  ao  povo  brasileiro”,  onde  garantia  
que,  se  eleito,  o  futuro  governo  se  comprometeria  em  honrar  os  compromissos  internacionais  
e   manteria   a   balança   comercial   superavitária.  Ademais,   o   então   candidato   afirmava   que   a  
soberania  do  país  ficara  comprometida;;  não  obstante  para  alterar  a  dependência  econômica  e  
reduzir   a   vulnerabilidade   externa,   a   equação   econômica   deveria   combinar   exportação   e  
ampliação   do   mercado   interno   de   consumo   de   massas.   A   política   externa,   vale   dizer   as  
relações  externas  se  tornavam  um  elemento  da  política  macroeconômica  a  ser  implementada.  
Vejamos:   

 
 “Nosso   povo   constata   com   pesar   e   indignação   que   a   economia   não  
cresceu  e  está  muito  mais  vulnerável,  a  soberania  do  país   ficou  em  grande  
parte   comprometida,   a   corrupção   continua   alta   e,   principalmente,   a   crise  
social  e  a  insegurança  tornaram-se  assustadoras.  (…) 
 “O  povo  brasileiro  quer  mudar  para  valer.  Recusa  qualquer  forma  de  
continuísmo,   seja   ele   assumido   ou   mascarado.   Quer   trilhar   o   caminho   da  
redução   de   nossa   vulnerabilidade   externa   pelo   esforço   conjugado   de  
exportar  mais  e  de  criar  um  amplo  mercado  interno  de  consumo  de  massas”  
(Lula  da  Silva,  2002,  grifos  nossos).   

 
  Esta  nova  concepção  se  reflete  no  discurso  de  posse  de  Luís  Inácio  Lula  da  Silva  em  

2003   quando   se   afirma   a   necessidade   do   relacionamento   externo   para   contribuir   para   a  
melhoria  da  qualidade  de  vida,  elevando  os  níveis  de  renda  e  gerando  empregos,  sendo  então  
instrumento  do  desenvolvimento  nacional  (ALMEIDA,  2007a).  Por  sua  vez,  a  diplomacia  é  
realçada  também  como  elemento  de  desenvolvimento  nacional. 

 
 “Nossa  política  externa  refletirá  também  os  anseios  de  mudança  que  
se   expressaram   nas   ruas.   No  meu  Governo,   a   ação   diplomática   do   Brasil  
estará   orientada   por   uma   perspectiva   humanista   e   será,   antes   de   tudo,   um  
instrumento   do   desenvolvimento   nacional.   Por  meio  do   comércio   exterior,  
da   capacitação   de   tecnologias   avançadas,   e   da   busca   de   investimentos  
produtivos,   o   relacionamento   externo   do   Brasil   deverá   contribuir   para   a  
melhoria  das  condições  de  vida  da  mulher  e  do  homem  brasileiros,  elevando  
os  níveis  de  renda  e  gerando  empregos  dignos.”  (Lula  da  Silva,  2003) 

   
Qual  foi,  então,  a  política  externa  predominante  no  governo  Lula? 
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No  campo  da  diplomacia  o  governo  Lula  adotou  uma  política  externa  autônoma  com  
relação   às   grandes   potências.   Sua   diplomacia   presidencial   foi   mais   assertiva   que   a   de  
governos  anteriores  e  obteve  sucesso  na  difusão  de  uma  imagem  positiva  de  uma  liderança  de  
esquerda.  (Apud.  Oliveira  Onuki  e  Veiga,  2006)  Essa  tentativa  de  autonomia  foi  perceptível  
nas  inúmeras  viagens  do  presidente  procurando  estabelecer  acordos  econômicos  e  parcerias.  
Paralelamente,   a   tentativa   de   se   ascender   como   grande   player   no   cenário   internacional,  
vislumbrando  até  uma  cadeira  permanente  no  conselho  de  segurança  da  ONU,  rendeu  a  Lula  
elogios  de  Barack  Obama. 

No  plano  das  relações  econômicas  propriamente  ditas,  é  perceptível  uma  nova  diretriz  
nas   negociações   do   Brasil,   a   partir   de   2003.   Se   os   governos   anteriores   privilegiavam  
parceiros   comerciais,   entre   os   quais   os   EUA,   no   caso   do   governo   Lula   há   um   substancial  
aumento   nas   práticas   comerciais   e   acordos   políticos   sul-sul,   isto   é,   entre   o  Brasil   e   outros  
países   em   desenvolvimento   como:   Índia,   China,   Venezuela.   Este   ímpeto,   voltado   ao  
incremento  das  negociações  bilaterais,  realizava,  na  prática,  as  intenções  manifestas  na  “Carta  
ao  Povo  Brasileiro”  e  em  seu  discurso  de  posse. 

Esta  (nova)  política  externa  encontrou  apoio  nos  segmentos  sociais  internos?   
Segundo   Bugiato   e   Berringer   (2009)   a   política   externa   do   Governo   Lula   –   muito  

embora  este  governo   tenha  se  originado  em  um  partido  de  esquerda  –   representa   e   satisfaz  
interesses  da  burguesia  interna,  na  medida  em  que  realiza  políticas  econômicas  de  estímulo  às  
exportações   (agrícolas   e   industriais)   e   de   financiamento   aos   investimentos   em   áreas  
econômicas  voltadas  para  as  exportações.  Por  sua  vez,  a  política  de  indexação  da  taxa  Selic  
de  juros  em  um  patamar  altíssimo  sinaliza  a  preocupação  do  governo  em  atrair  investidores  
externos  que  comprem  títulos  públicos,  mantendo  assim  a  balança  comercial  superavitária  e  
beneficiando  os  Bancos  ao  lhes  proporcionar  altos  lucros  em  seus  investimentos  (BRESSER-
PEREIRA).Tratar-se-ia  então  de  uma  política  externa  que  busca  garantir  interesses  de  setores  
da   burguesia   interna   (industrial   e   agronegócio)   e,   concomitantemente,   dos   investimentos  
externos   –   equação   macroeconômica   que   garantiu   além   do   equilíbrio   econômico      a  
possibilidade   de   implementar   políticas   sociais   (ainda   que   de   natureza   compensatória).   No  
Brasil,  embora  a  burguesia   interna  se   identificasse  muito  mais  com  os  países  do  hemisfério  
norte,   como   os   EUA,   a   busca   de   alianças   privilegiadas   no   Sul,   com   ênfase   especial   nos  
processos  de   integração   da  América  do  Sul   e  do  Mercosul,   com   reforço   consequente  deste  
último  no  plano  político,  caracterizam  essa  nova  fase  da  política  externa  (ALMEIDA  (2003)3.  
A   intensificação   das   relações   externas   com   países   como   a  China   –   desde   2009   o   principal  
parceiro   econômico   internacional   –   gerou,   contudo,   certas   resistências   tanto   do   setor  
industrial  quanto  dos  próprios  trabalhadores4.  FIESP  e  Força  Sindical,  em  função  dos  efeitos  
do  aumento  das  exportações  com  a  China,  irão  pressionar  o  governo  Lula  a  implementar  uma  
reforma   tributária,   visando   desonerar   a   indústria   de   impostos   e   recuperar   a   capacidade   de  
emprego,  então  especialmente  afetada. 

 
“A   indústria  brasileira,   em  especial,   tem  sido  gravemente  

atingida.   As   importações   provenientes   da   China   avançam   cada   dia   mais  
sobre   o   nosso   mercado,   substituindo   bens   nacionais,   inclusive  
intermediários   -   o   que   fragiliza   nossas   cadeias   produtivas   e   reduz   o   valor  
agregado  da  produção  brasileira.  Por  outro  lado,  nossas  exportações  também  
têm  sido  deslocadas  em  terceiros  mercados  pelas  manufaturas  chinesas".5   

                                                 
3   A  intenção  de  reforçar  as  relações  políticas  com  a  América  do  Sul,  especialmente  o  Mercosul,  faz  parte  
do  Programa    do  Partido  dos  Trabalhadores,  que  desde  1993  discutia  a  questão  da  integração  regional.   
4   Em  2009,  pela  primeira  vez,  a  China  aparecia  na  Balança  Comercial  como  o  primeiro  parceiro  
comercial,  cuja  conta  chegava  a  US$  3,2  bilhões,  enquanto  que  a  conta  com  os  Estados  Unidos  foi  de  US$  2,8  
bilhões.   
5   Ver:  http://www.ciespsantos.com.br/noticias/noticias_mostra.php?id=4970.  Acessado  em  29/09/2010. 

http://www.ciespsantos.com.br/noticias/noticias_mostra.php?id=4970
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Ora,  se  a  política  externa  do  governo  Lula  beneficiou  setores  da  burguesia  interna,  do  
agronegócio,   bem   como   os   investidores   internacionais,   que   impacto   ela   teve   nas   classes  
médias?   

 
 
A  estrutura  de  classes  e  a  classe  média  no  Brasil  nas  últimas  décadas 

Na   década   de   1990   houve   uma   alteração   significativa   na   estrutura   de   classes  
brasileira.      Mudaram   as   relações   de   trabalho   em   função   dos   processos   de   reestruturação  
produtiva   e   desregulamentação   das   relações   de   trabalho,   cuja   característica   principal   foi   o  
aumento   da   informalidade.  Uma   parte   dos   trabalhadores   passou   a   ser   contratada   de   forma  
bastante   variada   -   subcontratação   indireta   (terceirização),   subcontratação   direta   (autônomo)  
ou   contratação   regida   por   metas   de   produtividade.   Uma   parcela   de   trabalhadores   da   alta  
classe   média   converteu-se   em   pequenos   capitalistas   ou   em   trabalhadores   especializados  
autônomos;;   outra   parte   de   trabalhadores   da   baixa   e  média   classe  média   e   de   trabalhadores  
manuais   passou   a   ser   contratado   por   tempo   determinado   ou   na   condição   de   prestador   de  
serviços  (FIGUEIREDO,  2002).  Ocorreu  também  uma  mudança  na  composição  ocupacional  
no   Brasil.   Outro   fenômeno   importante   que   impactou   na   estrutura   ocupacional   foi   o  
crescimento   do   desemprego,   que   chegou   a   18,3%   em   1998   nas   regiões   metropolitanas  
brasileiras  (BIONDI,  1999).  A  queda  na  renda  do  trabalhador  foi  outro  indicador  importante.  
Os   dados   da   PNAD   apontam   que   houve   uma   queda   de   18,8%   no   rendimento   dos  
trabalhadores   brasileiros   no   período   1996-2004,   embora   o   salário  mínimo   tenha   tido   neste  
mesmo  período  um  ganho  de  2,2%.     

Como  este  cenário  de  mudanças  afetou  as  classes  médias? 
Em   relação   às   classes   médias,   houve   uma   redução   dos   quadros   administrativos   e  

gerenciais,  especialmente  os  cargos  de  chefia  intermediária  e  de  supervisão.  A  informatização  
e   a   chamada   reengenharia   de   produção   reduziram   a   estrutura   hierárquica   das   grandes  
empresas   (downsizing).  Segundo  pesquisa  realizada  por  Quadros,  no  período  1989-94,   teria  
ocorrido   uma   retração   de   19%   nos   postos   de   trabalho   de   classe   média,   cerca   de   456   mil  
postos  (QUADROS,  1996).  A  retração  mais   intensiva  ocorreu  nos  cargos  de  gerentes,  cerca  
de  37%;;  entre  chefes  e  técnicos  administrativos,  cerca  de  41%;;  e  entre  chefes  e  supervisores  
de   fabricação,   cerca   de   40%.   Os   cargos   de   alta   direção   das   empresas   também   sofreram  
significativas  reduções:  os  cargos  de  diretor  sofreram  um  corte  de  17%;;  os  cargos  de  assessor,  
por  sua  vez,  foram  reduzidos  em  cerca  de  22%.  Um  das  hipóteses  levantadas  pela  bibliografia  
é  a  de  que  estas  cifras  seriam  consequência  da  reestruturação  das  empresas  que  importaram  
tecnologia  estrangeira  –  processo  que  será  impulsionado  pela  privatização  de  empresas  e  de  
serviços   públicos   (QUADROS,   1996).  Além   disso,   destaca-se   também   a   terceirização   de  
serviços  no  âmbito  público  e  privado.  Neste  sentido,  as  estatísticas  referentes  aos  cortes  nos  
postos  de  trabalho  característicos  de  classe  média  são  reveladoras  e  sintomáticas  do  quanto  se  
alterou  e  consolidou  a  nova  estrutura  de  classes  no  Brasil:  ocorreram  106  mil  cortes  em  1990,  
182  mil  em  1991,  81  mil  em  1992,  53  mil  em  1993  e  apenas  34  mil  cortes  em  1994  (IDEM).  
E  no  governo  Lula,  o  que  ocorre  com  a  classe  media? 

Durante  o  governo  Lula,  ocorrem  outras  mudanças  na  estrutura  de  classes  e,  ao  menos  
pelo  critério  de  renda,  houve  um  aumento  da  classe  média  em  geral.  Estudos  realizados  pelo  
IPEA   (2008)   mostram   que,   em   função   do   aumento   do   crédito,   do   salário   mínimo,   das  
políticas   compensatórias  do  governo  Lula,  houve  uma   redução  da   taxa  de  pobreza  nas   seis  
Regiões  metropolitanas  de  35,%  em  2003  para  24,1%  em  2008.  Desta  forma  há  um  fenômeno  
de  ingresso  na  classe  media,  sobretudo  pelo  critério  de  renda  e  consumo.  Mas  como  definir  
classe  média? 

A   maior   parte   dos   relevantes   estudos   sobre   a   classe   média   é   de   natureza,  
predominantemente,   econômica.   São   pesquisas   que   analisam   questões   importantes   sobre  
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salário,   montante   de   renda,   emprego   e   desemprego   e   que   consideram,   no   conjunto   dos  
trabalhadores,   as   especificidades   dos   trabalhadores   não-manuais   e   das   profissões   liberais.  
Mas  a  atuação  política  da  classe  média  tem  sido  menos  estudada.  Um  dos  clássicos  trabalhos  
sistemáticos  sobre  a  classe  média  e  o  sistema  político  no  Brasil,  de  autoria  de  Saes,  recobre,  
contudo,  o  período  de  1930  até  o  golpe  militar  de  1964  (SAES,  1984).  O  escasso  número  de  
trabalhos  no  campo  da  sociologia  política  ou  da  ciência  política  sobre  as  relações  entre  classe  
média  e  política  no  Brasil  contrasta,  contudo,  com  sua  importante  atuação  na  história  política  
brasileira.   
 
 
Considerações  Finais 
 Os   primeiros   nove  meses   de   pesquisa   que   resultaram   nesse   primeiro   esboço   foram  
destinados   ao   estudo   do   tema   classe   média   e   da   política   externa   do   governo   Lula,  
concomitantemente   à   leitura   da   bibliografia   sobre   abordagem   contemporânea   de   política  
externa.  Como   resultado,   uma   gama   de   questões   foram   levantadas   para   delinearmos   o   que  
necessariamente  deveríamos   interrogar   aos   entrevistados   e   como  a  posteriori   analisaríamos  
os  resultados  obtidos. 
 Analisando  o  resumo  executivo  do  Itamaraty  -  em  que  constam  as  principais  ações  do  
governo   em   matéria   de   relações   internacionais   -   percebemos   o   quanto   a   política   externa  
brasileira  vem  realmente   logrando  êxitos  e  chamando  para  si  a  atenção  e  o  reconhecimento  
internacional. 

Os  esforços  da  política  externa  foram  pautados  principalmente:  1)  Na  diversificação  
da  pauta  exportadora  do  País,  se  propondo  a  uma  maior  articulação  com  os  países  emergentes  
em  torno  do  G-20  e  com  o  conjunto  das  economias  da  América  do  Sul.  2)  Uso  da  diplomacia  
presidencial   de   forma   intensa,   demonstrando   que   a   ação   dos   governantes   é   essencial   para  
combater  “a  desordem  que  se  instalou  nas  finanças  internacionais,  com  efeitos  perversos  na  
vida  cotidiana  de  milhões  de  pessoas”.  (BRASIL.  Ministério  das  Relações  Exteriores.) 
 
 A  política  externa  teve  sua  consistência  ancorada  em  quatro  eixos  fundamentais: 
•  A  América  do  Sul,  como  já  citado. 
•   A   África   Ocidental,   incluindo   os   arquipélagos   de   Cabo   Verde   e   São   Tomé   e   Príncipe,  
representa   uma   antiga   fronteira,   que   havia   sido   esquecida,   mas   cujos   laços   precisam   ser  
reatados. 
•  A  Ásia,  em  especial  a  China  pelo  tamanho  de  sua  economia  e  mercado  consumidor. 
•  Europa  e  América  do  Norte,  áreas  tradicionais  de  vinculação  política,  econômica  e  cultural,  
permanecem   como   parceiros   relevantes   do   Brasil,   em   particular   no   esforço   de   reforma   da  
governança  política  e  econômica  global. 

Algumas   questões   poderiam   ser   levantadas   ao   analisarmos   o   resumo   executivo   do  
MRE,  as  quais   são  de  nosso   interesse   interrogar   aos   setores  de   alta   classe  média   como:  1)  
Caberia   ao  Brasil,   um   país   subdesenvolvido,   o   papel   de   instigador   do   desenvolvimento   da  
América   Latina.   Por   que   ajudar?   Isso   é   certo   ou   errado?   2)   Cabe   ao   Brasil   o   papel   de  
intermediador  internacional,  suas  decisões  realmente  possuem  peso?   

Por   último,   nunca   antes   um   governo   brasileiro   tinha   firmando   tantos   acordos   com  
países  de  extrema  esquerda  ou  ditatoriais  (como  é  o  caso  do  Irã),  em  acréscimo,  os  países  do  
Oriente   Médio   nunca   foram   cogitados   como   parceiros   econômicos   para   o   Brasil.   Dessa  
forma,  seria  ou  não  interessante  para  o  Brasil  relacionar-se  com  países  ditatoriais?  O  Brasil  
deve  ou  não  travar  esse  tipo  de  relação?  Esse  fato  pode  ocasionar  problemas  para  o  Brasil? 

A  bibliografia  que  trata  sobre  a  abordagem  contemporânea  de  política  externa  também  
nos   revela,   pelo   menos,   três   grandes   aspectos   a   serem   levados   em   consideração   ao  
analisarmos  os  dados  obtidos: 
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1)De acordo com Alisson (1969)  se adotarmos o modelo de política burocrática  que vê as 
ações governamentais em matéria de política externa como o resultado da disputa burocrática 
interna e não de uma escolha racional, grupos diferentes influenciariam a formulação de 
políticas que ao final são diferentes do que cada grupo interno havia pensado. Dessa forma, 
teria a classe média alguma vez já composto um desses grupos capazes de influenciar a 
política externa brasileira? 
2)De acordo com Saraiva (2010) o significativo acréscimo do interesse de diferentes grupos 
civis nacionais em relação à política externa exige do Itamaraty uma nova posição que não a 
de insulamento para que se possa atender a demanda dos diversos grupos de interesse. 
Paralelamente emerge dentro do Itamaraty, com a chegada de Lula da Silva ao poder, uma 
prevalência dos diplomatas orientados pela teoria autonomista. Os autonomistas possuem 
uma opinião bem delineada sobre como o Brasil deve se posicionar e se relacionar 
externamente, sempre reivindicando uma atuação mais audaciosa por parte do Brasil.  
3) Para Lima (2000), cada vez mais uma diversidade de setores tentam influenciar a política 
externa porque esta vem se apresentado com impactos distributivos dentro da sociedade. E se a 
consequência de uma política pode beneficiar um setor em detrimento do outro, nenhum setor 
interno quer ser o menos favorecido. Esta ideia é bastante importante em nossa pesquisa na 
medida em que nos permite compreender que a política estatal em geral e, particularmente, a 
política externa é fruto da disputa de classes e frações de classe de uma determinada sociedade. A 
afirmação da autora nos leva a questionar se os segmentos de classe, em especial a classe 
média objeto de nossa pesquisa - conseguem perceber esse impacto e, em caso positivo, se 
esta já teria sido capaz de influenciar a política externa. 
 Ao final dos últimos três meses de pesquisa, objetivamos responder as questões 
propostas neste ensaio por meio da análise pormenorizada dos dados obtidos através da 
aplicação de questionários aos setores de alta classe média. Prevê-se que o artigo com 
amostra completa dos dados seja publicado em Fevereiro de 2012. 
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