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Resume  

O artigo aborda a evolufao do moderno Estado 

administrativo brasileiro e as sucessivas reformas 

administrativas desenvolvidas no piano federal. Essa 

abordagem 6 feita atraves de uma perspectiva histdrica, 

enfatizando a situa^o atual. A finalidade desse trabalho 
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desse Estado ap6s a promulga^ao da nova Constitui^ao. 
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INTRODUgAO 

No periodo mais recente da histdria brasileira, o 

Estado tern sido apontado como o grande respons^vel 

pela crise econdmica que teria sua origem, especialmen- 

te, no deficit publico. O tamanho da m^quina adminis- 

trativa, o excesso de servidores, a superposi?ao de 6r- 

gSos e entidades s^o muitos dos aspectos questionados 

diariamente pela imprensa e pela sociedade. 

Na realidade, os debates sobre o tema sao emplri- 

cos e primarios. Paradoxalmente, a crise administrativa 

latino-americana tem sua origem na debilidade do Esta- 

do como administrador e na exploragao desta debilida- 

de por setores com interesses corporativos. O mito do 

Estado todo-poderoso no Brasil e na America Latina e 

falso e esta associado aos regimes militares caracteristi- 

cos da historia desta regiao. 

Nas paginas seguintes sera abordada, numa pers- 

pectiva historica e com enfase na situa^ao atual, a evo- 

lugao do moderno Estado administrative brasileiro e as 

sucessivas reformas administrativas desenvolvidas no 

piano federal, para melhor se avaliar as mudangas ne- 

cessarias, apos a promulga^ao da nova Constitui^ao, a 

reconstrugao desse Estado que continua tendo um papel 

fundamental no processo de moderniza^ao da sociedade 

brasileira. 

ESTADO E SOCIEDADE NO BRASIL 

O Estado brasileiro e pobre e reflete uma sociedade 

tambem pobre, como ocorre nos demais paises da Ame- 

rica Latina. Nesta regiao, segundo a UNICEF, a pobre- 

za aguda atinge 40% da populagao e em 1985 morreram 

por dia 3 mil criangas, ou um milhao ao ano,/?or causas 

que podiam ter sido evitadas. Neste quadro, o poder pu- 

blico adquire importancia muito grande no ambito da 

economia. Enquanto se mantiverem os desniveis sociais 

e regionais tais como se apresentam hoje, o Estado con- 

tinuara tendo um papel estrategico no processo de supe- 

ragao do subdesenvolvimento. 

O problema, agora, e estrutural e nao mais conjun- 

tural, como ocorria na decada de 30. Surgiu, a partir da 

crise que se abateu sobre a America Latina, na decada 

de 80. De 1981 ate 1985, os paises latino-americanos, to- 

dos eles absolutamente necessitados de capitais, expor- 

taram capital, na forma de juros da divida externa, no 

montante de 161 bilhoes de dolares. Nestes mesmos 

anos, o PIB da regiao caiu 30,9%, e os investimentos re- 

duziram-se em 8,9%, conforme dados da CEPAL. 
Apcsar disto, a debilidade do Estado podera conti- 

nuar a ser explorada por interesses corporativos; de 

1976 a 1985, segundo estudo de Alves (1987), do Banco 

Central, as transferencias de recursos para os setores 

privados da economia foram da ordem de 153 bilhoes de 

dolares — maiores do que a divida externa. Isto repre- 

senta, na verdade, uma das causas principais do deficit 

publico, juntamente com a queda da receita tributaria 

liquida que passou, de acordo com dados da Secretaria 

do Tesouro Nacional, de 17,4% em relagao ao PIB, em 

1970, para 8,7%, em 1988. Estas transferencias sao 

compostas de subsidies e incentives, alem de pagamento 

a assistencia e previdencia e, naturalmente, juros da di- 

vida publica, caracteristicos de um Estado cartorial. Se- 

gundo a STN — Secretaria do Tesouro Nacional, ape- 

nas as transferencias do Governo Federal, incluindo ju- 

ros, subsidies e incentives, representavam 8,5% do 

PIB, em 1970, passando para 13,4%, em 1988. 

fi fundamental, portanto, considerar a importancia 

assumida pelo Estado na vida econdmica, politica e so- 

cial do Brasil. Esta influ6ncia, que vem desde a 6poca da 

coloniza?ao, sempre se caracterizou pela capacidade de 

regulamenta?ao econdmica e centraliza^ao decisdria do 

Estado. Esse quadro, vigente durante a Coldnia e o Im- 

perio, nao foi substancialmente modificado pela Procla- 

magao da Repiiblica. 

As primeiras alteracdes na estrutura organizacional 

da administracao publica brasileira so vieram a ocorrer 

em 1891, mesmo assim sem nenhuma modificacao mais 

profunda no funcionamento dos ministerios entao exis- 

tentes. Durante toda a I Republica (1889-1930), as ini- 

ciativas mais relevantes no campo administrativo fo- 

ram: (a) a cria^ao de alguns novos orgaos, como o Tri- 

bunal de Contas e a IFOCS — Inspetoria Federal de 

Obras Contra a Seca, e (b) a adogao de novos instru- 

mentos legais, como o Codigo Civil (1916) e o Codigo 

de Contabilidade Publica (1922). 

Apos a crise de 29 e a Revolucao de 30, como eram 

escassos os capitais privados, o Estado assumiu o papel 

de empresario, iniciando o processo da industrializagao 

brasileira. Foi a fase romdntica da estatizacao. A Com- 

panhia Siderurgica Nacional e a Vale do Rio Doce sao 

exemplos. O mesmo ocorreu em todos os paises da 

America Latina, onde o Estado assumiu o papel de em- 

presario e de grande empregador. p este papel que esta 

em cheque atualmente, quando a regiao se ve imersa em 

uma grave crise politica, economica e social, certamente 

a maior deste seculo. 

Este quadro e produto de um processo historico ini- 

ciado com a Revolucao de 30, que marca o fim da I Re- 

publica e o comedo da II Republica (1930-1945), quando 

ocorre uma profunda mudan^a no papel do Estado: o 

Estado brasileiro, que ate entao poderia ser caracteriza- 

do como um Estado policial, apenas regulamentador da 

vida economica e social, passa a ser um Estado interven- 

cionista, interfirindo diretamente nas formas de organi- 

za?ao social. A partir deste marco, a evolugao do Esta- 

do constitui a genese explicativa dos processos de refor- 

ma da administra^ao federal que vamos examinar a se- 

guir. 

AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS PLANEJA- 

DAS 

A rigor, a partir de 1930, todos os Governos propu- 

seram alguma mudan^a na estrutura da administra^ao 

publica federal. A maioria dessas iniciativas, porem, 

nao constituiu esfor^o sistematico nem de profundida- 

de, tratando-se, freqiientemente, de pequenos ajustes na 

nomenclatura e competencia de determinados orgaos 

publicos. Assim, a analise historica indica a convenien- 

cia de considerar como tentativas consistentes os seguin- 

tes periodos, de acordo com trabalho anterior do Autor 

(1987): (1) primeiro periodo, correspondente a vigencia 

do Estado Novo, de 1937 a 1945 (um segundo memen- 

to, ja no contexto de outro regime politico, ocorre de ^ 
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1952 ate 1962); (2) segundo periodo, a partir de 1964; e 

(3) terceiro periodo, ap6s 1985. Para uma melhor com- 

preensao do processo atual, e pertinente rever as princi- 

pais caracteristicas dos periodos antecedentes. 

A Reforma Administrativa do Estado Novo 

O regime implantado pela Revolu?ao de 30 amplia 

as fungoes do Estado, que assume o papel de agente e 

promoter do crescimento economico, reforgando a ten- 

dencia histdrica no sentido da centralizagao. O aparato 

governamental e renovado e manifesta-se todo um es- 

forgo de inovagao cuja caracteristica mais marcante foi 

a de colocar maior enfase na reforma dos meios (ativi- 

dades de administragao geral) do que na reforma dos 

fins (atividades substantivas), no dizer de Wahrlich 

(1974). 

Nesse periodo, surgiu a estrutura atual do Governo 

Federal com a criagao de novos Ministerios (Educagao, 

Cultura e Saude, Trabalho, Industria e Comercio etc.), 

de orgaos centrais fortes (como o Departamento Admi- 

nistrativo do Servigo Publico, por exemplo), de instru- 

mentos legais (Cddigo de Minas, Codigo Penal, Conso- 

lidagao das Leis do Trabalho, C6digos de Processbs 

etc.), alem de varias autarquias, sociedades de economia 

mista, fundagoes e conselhos nacionais (Caixa Econo- 

mica, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 

Comissao Nacional do Vale do Rio Doce, Companhia 

Hidreletrica do Vale do Sao Francisco, Banco do Nor- 

deste, Banco Nacional do Desenvolvimento Economico 

etc.). Portanto, somente a partir de 1930 e que no Brasil 

comega a se delinear a moldura de um moderno Estado 

Administrativo, conforme o conceito celebrizado por 

Waldo (1965). 

Este modelo, que se pode denominar modelo cldssi- 

co da administragao publica brasileira, comega com a 

criagao do Conselho Federal do Servigo Publico Civil, 

instituido pela Lei n? 284, de 1936. Era um orgao cole- 

giado, destinado a disciplinar a administragao do pes- 

soal, alem de todas as atividades-meio do Estado, como 

orgamento, material, comunicagoes, organizagao e 

coordenagao interna. Em 1938, por forga do art. 67 da 

Constituigao de 1937, outorgada ao Pais pelo Estado 

Novo, o Conselho transformou-se no DASP — Depar- 

tamento Administrativo do Servigo Publico, sob a inspi- 

ragao de modelos norte-americanos como os da Civil 

Service Comission e do Bureau of the Budget. Ate 1945, 

nos oito anos de Estado Novo, o DASP assumiu fun- 

goes de um superministerio, caracterizando-se como um 

orgao inovador e modernizador da administragao publi- 

ca brasileira. 

De acordo com Bertero (1985), a intervengao do 

Governo Vargas na vida economica social do Pais ocor- 

reu, fundamentalmente, em tres niveis: (1) criagao de 

6rgaos formuladores de politicas piiblicas, 6rgaos mui- 

to mais de staff do que de linha; (2) expansao de 6rgaos 

permanentes da Administragao Direta; (3) consolidagao 

da tendencia a expansao empresarial do Estado, ou seja, 

a criagao de empresas de direito privado, especialmente 

sociedades anonimas que intervinham na vida produti- 

va, executando atividades ou prestando servigos especi- 

ficos a populagao. 

Esta etapa visava a uma revisao da estrutura da ad- 

ministragao publica federal, configurando a implanta- 

gao do modelo cldssico da administragao publica brasi- 

leira. Esse modelo, conforme mencionado, tinha como 

caracteristicas basicas a enfase na reforma dos meios e 

uma orientagao autocratica e impositiva (por decorren- 

cia do periodo autoritario) e como areas de atuagao a 

administragao do pessoal, a administragao do material, 

o orgamento e a administragao orgamentaria, alem da 

revisao de estruturas e racionalizagao de metodos. 

Esse impulse reformista entrou em colapso apos 

1945, com a queda do Estado Novo. Somente sete anos 

mais tarde — 1952 — esbogou-se um novo ciclo, que 

perdurou dez anos, durante os quais foram realizados 

estudos e elaborados projetos que nao chegaram, entre- 

tanto, a se concretizar. 

Foi tambem a partir da segunda metade da decada 

de 50 que comegou a se configurar um projeto nacional 

de desenvolvimento, visando a reorganizagao geral dos 

servigos publicos para o cumprimento de metas ambi- 

ciosas em termos de prazos e resultados. Essa nova 

consciencia de agao governamental surge com a decada 

do desenvolvimento (1950), proposta pela ONU e tao 

bem simbolizada no Brasil pelo Governo Juscelino Ku- 

bitschek e seu Piano de Metas (1950-1955). 

Fundamentalmente, nesse segundo periodo, reali- 

zaram-se estudos e projetos que nao foram implanta- 

dos, mas que iriam servir de embasamento, de funda- 

mentagSo para as reformas posteriores, especialmente a 

do Decreto-lei n? 200. O Pais se modernizava em todos 

os setores — economico, social e ate politico — mas a 

Administragao Publica Federal, mais uma vez, nao 

acompanhava esse processo de modernizagao e se en- 

contrava defasada. 

^Administragao para o Desenvolvimentoa revisao da 

reforma 

O modelo cldssico de administragao foi pratica- 

mente substituido a partir de 1967. Nessa epoca, conso- 

lidava-se o modelo chamado administragao para o de- 

senvolvimento, voltado fundamentalmente para a ex- 

pansao da intervengao do Estado na vida economica e 

social e para a descentralizagao das atividades do setor 

publico, tendo como premissas basicas a substituigao de 

funcionarios estatutarios por celetistas (hoje apenas 6% 

dos servidores publicos federals sao estatutarios; 94®/o 

sao, portanto, celetistas) e a criagao de entidades da Ad- 

ministragao Indireta para a realizagao da intervengao 

economica do Estado. 

A tentativa de modernizagao do aparelho do Esta- 

do, especialmente a partir da decada de 60, teve como 

conseqiiencia a multiplicagao de entidades da Adminis- 

tragao Indireta, fundagOes, empresas publicas, socieda- 

des de economia mista e sociedades civis e limitadas. A 

expansao e a multiplicagao de novos entes da Adminis- 

tragao Indireta buscava maior agilidade e flexibilidade 

de atuagao desses 6rgaos, melhor atendimento as de- 

mandas do Estado e da sociedade, facilidade de aporte 

de recursos e, naturalmente, facilidade de recrutamen- 

to, selegao e remuneragao de pessoal. 

Registrou-se, tambem, ate certo ponto, uma expan- 

sao da Administragao Direta, fundamentalmente atra- 

ves do desmembramento de Ministerios. Mas, sem duvi- 

da, predominou no modelo o crescimento da Adminis- ^ 
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tragjlo Indireta, a tal ponto que existe hoje uma dicoto- 

mia entre o Estado tecnocr^itico e moderno, representa- 

do pelas entidades da Administrate) Indireta e o Estado 

burocratico, formal e defasado, que e o Estado da Ad- 

ministrate Direta. 

Somente em 1967, e com base nos estudos anterio- 

res, foi editado o Decreto-lei n? 200 (D.O.U., 27/2/67), 

introduzindo profundas alteragocs na organizato c no 

funcionamento do Estado Administrativo legado pela II 

Republica. 

A filosofia basica para atingir os objetivos preten- 

didos era, inicialmertte, a adoto de vigorosa politico de 

descentralizagdo em tres pianos: dentro dos quadros da 

Administrate Federal; da Administrate Governa- 
mental para a orbita privada; e da Uniao para os gover- 

nos locais. 

Entre outras atividades desburocratizontes, o De- 

creto-lei n? 200 propunha tambem suprimir todos os 

controles que se evidenciassem como meramente for- 

mais ou cujo custo fosse superior ao risco, assim como 

quaisquer centralizagoes de carater normative que cor- 

respondessem a mera formalidade burocratica ou a este- 

reis preocupagoes de padronizagao ou uniformidade. 

Com excegaoda reforma do Ministerio da Fazenda* 

e do Sistema Tributario Nacional, planejada e implanta- 

da de 1962 a 1966, somente se retomou efetivamente o 

caminho da Reforma, desta vez com carater de perma- 

nencia, com a institucionalizagao de um orgao proprio 

para a condugao do processo, o ERA (Escritorio de Re- 

forma Administrativa), substituido posteriormente pela 

SEMOR (Secretaria de Modernizagao e Reforma Admi- 

nistrativa), passando a Reforma Administrativa a inte- 

grar o proprio Piano Nacional de Desenvolvimento. 

No final de 1969, estava encerrada essa fase da Re- 

forma Administrativa iniciada em 1967. Somente dez 

anos depois as agdes de reforma tiveram seqiiencia, com 

a designagjlo do Ministro Extraordinario para a Desbu- 

rocratizag^o pelo Decreto n? 93.740, de 18 de julho de 

1979 (D.O.U., 19/7/79). 

A Reforma Administrativa da Nova Republica 

A partir de 1985, o processo de Reforma foi reto- 

mado com especial enfase, tendo o Presidente Jose Sar- 

ney aprovado as diretrizes basicas para a modernizagao 

do setor publico mais anacronico — a Administragao 

Direta. 

A etapa inicial do processo de Reforma Adminis- 

trativa empreendida pela Nova Republica tern como 

marco significative a Exposigao de Motivos de 3 de se- 

tembro de 1986. Essa E.M. (D.O.U., 4/9/86), aprovada 

pelo Presidente da Republica, delineou as diretrizes ba- 

sicas e os principios e criterios norteadores da reorgani- 

zagao estrutural e funcional da Administragao Federal, 

diretrizes essas a seguir sumariadas: 

RACIONALIZAQAO E CONTENQAO DE GASTOS 

PUBLICOS 

• A sistematizagao e o controle do pagamento de servi- 

dores civis da Administragao Federal, dbs inativos e 

pensionistas do Tesouro Nacional, bem como das re- 

munerates de ttnicos, consultores e especialistas; 

• A revisao e o aprimoramento das atividades de audi- 

toria do Sistema de Pessoal Civil da Administragao 

Federal — SIPEC; 

• O disciplinamento da contratagao de inativos pelos 

orgaos e entes da Administragao Federal; 

• A regulagao da remuneragao de servidores que parti- 

cipem de orgaos colegiados; 

• A revisao dos criterios regedores da concessao, aos 

servidores, de vantagens pecuniarias indiretas; 

• A fixagao de limites a contribuigao de orgaos e enti- 

dades para a formagao e a manutengao de fundos fe- 

chados de previdencia privada ou peculio de qualquer 

natureza; 

• A padronizagao de especificagbes do material utiliza- 

do pelo setor publico; 

• A inclusao, na Administragao Indireta, das funda- 

goes sob supervisao ministerial, bem como de outras 

personificagbes que se fizerem necessarias ou conve- 

nientes; 

• A criagao de cadastro nacional de material permanen- 

te e cadastro nacional de bens imoveis, da Adminis- 

tragao Federal; 

• A definigao de criterios a serem observados nas rela- 

gbes entre orgaos e entidades da administragao e as 

pessoas juridicas por uns e outras criadas. 

FORMULAQAO DE NOVA POUTICA 

DE RECURSOS HUMANOS 

• A instituigao de cadastro em que serao registrados to- 

dos os servidores da Administragao Federal, os inati- 

vos e pensionistas do Tesouro Nacional — CNPC; 

• A criagao de escola e centro de formagao e treinamen- 

to modernos e ajustados a realidade do Pais e as ne- 

cessidades da administragao; 

• A implantagao de novo regime juridico dos servidores 

da Administragao Direta e autarquica; 

• O estabelecimento de Pianos de Cargos e Salaries pa- 

ra esses servidores; 

• O disciplinamento das requisigbes de pessoal no am- 

bito da Administragao Federal. 

RA CIONALIZA QAO DA ESTRUTURA DA 

ADMINISTRAQAO FEDERAL E DOS 

MECANISMOS DE TUTELA ADMINISTRATIVA 

• A instituigao, na Administragao Direta, de novas es- 

pecies de brgaos dotados de autonomia administrati- 

va e financeira, com adequada flexibilidade de agao 

gerencial; 

• A fixagao de nova disciplina legal a realizagao, pela 

Administragao Federal, de compras, obras, servigos, 

alienagao e negbcios juridicos outros e dos concernen- 

tes procedimentos licitatbrios; 

• A adogao de providencias voltadas a desburocratiza- 

gao dos servigos e procedimentos do setor publico; 

• A implantagao de novos mecanismos de acompanha- 

mento e controle do desempenho e produtividade das 

empresas estatais; ^ 
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• A cria?ao de mecanismos de fiscaliza?ao, pela socie- 

dade, dos atos e procedimentos dc^setor piiblico. 

Em shitese, as diretrizes propostas foram imple- 

mentadas atrav^s das seguintes agdes e medidas: a pri- 

meira diretriz atendia k demanda social, k pressao da so- 

ciedade por conten^ao dos gastos govemamentais e vi- 

sava, ao mesmo tempo, criar mecanismos e instrumen- 

tos para uma gestao eficiente. Entre essas medidas, o ca- 

dastro dos servidores e um instrumento essencial para 

que nao se repita a situagao com a qual se deparou o 

Governo que assumiu em margo de 85: ignorava-se o 

numero exato de funcionarios estatutarios e servidores 

celetistas existentes no Service Publico Federal. E essa 

situa^ao perdurou por mais de dois anos, ate setembro 

de 1987, enquanto era implantado o Cadastro de Servi- 

dores. 

Por outro lado, a auditoria no sistema de pessoal 

civil da Uniao, ja operacional, e fundamental para iden- 

tificar eventuais excesses e ociosidades setoriais de servi- 

dores. Normas que disciplinem a contrata^ao de inati- 

vos e a remunera^ao em colegiados sao tambem instru- 

mentos basicos para evitar desperdicios e ate o clientelis- 

mo no setor publico. A revisao de vantagens das entida- 

des da Administra^ao Indireta, hoje absolutamente dis- 

crepantes em relagao a remuneragao dos servidores da 

Administragao Direta, teve por objetivo evitar dicoto- 

mia entre um setor tecnocratico moderno e bem-remu- 

nerado e um setor burocratico, formal e pessimamente 

remunerado. 

A limita^ao da contribui<?ao para fundos fechados 

de previdencia social e tambem uma medida de conten- 

gao, uma vez que, em alguns fundos de seguridade, a 

Uniao entra com a maior parte: 2/3 ou 3/4 do total. 

O estabelecimento de normas de padroniza^ao de 

materials, o cadastro nacional de material permanente e 

de bens imoveis e relacionamentos mais bem definidos 

entre orgaos da Administra?ao Direta e entidades da In- 

direta, sao outras medidas de contenfao dos gastos pii- 

blicos. 

A segunda diretriz estava voltada para uma area 

prioritaria, a de recursos humanos, area vital, pois sem 

o servidor, sem o funcionario, nenhum processo de Re- 

forma tera exito. Dai porque foram criados dois instru- 

mentos fundamentals para a reciclagem, o recrutamento 

de pessoal e a forma?ao de novos quadros dirigentes: o 

CEDAM — Centro de Desenvolvimento da Administra- 

£ao Publica e a ENAP — Escola Nacional de Adminis- 

tragao Publica. 

Entre as medidas complementares esta, finalmente, 

um Piano de Carreira importante para reimplantar, no 

setor publico, o sistema de merito. O papel do Estatuto, 

renovado, atualizado e adequado ao novo regime juridi- 

co unico aprovado pela Assembleia Nacional Consti- 

tuinte, encontra-se em fase final de discussao interna na 

Secretaria de Administra^ao Publica — SEDAP, apos a 
promulga^ao da nova Constituigao. A Reforma discipli- 

nara, ainda, a ciranda de requisigoes que atualmente 

afeta o Servigo Federal. 

Outra medida de realce foi a inclusao das funda- 

gdes na Administragao Indireta, uma vez que, ate entao, 

eram consideradas entidades regidas basicamente pela 

legislagao de direito privado. O Decreto-lei n? 2.299 

(D.O.U, 22/11/86) promoveu essa inclusSo, e a Lei 

7.596 (D.O.U., 14/4/87) criou uma nova figura juridi- 

ca, a da fundagao publica. 

No contexto da terceira diretriz, um novo discipli- 

namento legal para licitagdes, aprovado pelo Decreto-lei 

n? 2.300 (D.O.U,, 22/12/86), de certa forma, viabilizou 

o processo licitatorio. Essa foi uma das razoes por que 

os orgaos fugiram tanto aos institutes da Administragao 

Direta, buscando novas formas juridicas na Adminis- 

tragao Indireta. 

Normas especificas para as estatais, para acompa- 

nhamento de seus desempenhos e atividades, foram 

tambem aprovadas atraves do Decreto n? 93.216 

(D.O.U., 4/9/86). Ha que se registrar, ainda, medidas 

visando a uma melhor fiscalizagao por parte da socieda- 

de, de acordo com a filosofia de maior participagao e 

democratizagao da agao publica. Todas essas diretrizes 

foram ou estao sendo implementadas atraves de decre- 

tos, decretos-leis e projetos de lei (cerca de 40 atos le- 

gais) de setembro de 1986 ate a presente data (outubro 

de 1988). 

UMA AVALIACAO DOS PROCESSOS 

DE REFORMAS 

E importante ressaltar o fato de que os momentos 

mais significativos de organizagao do Estado brasileiro 
ocorreram sempre sob o influxo de sistemas autoritarios 

de governo, por isso mesmo, distantes da participagao e 

do controle da propria sociedade. Foi assim nos primor- 

dios de sua organizagao, sob a tutela do sistema admi- 
nistrative portugues, e tern continuado assim nos perio- 

dos mais modernos da historia brasileira: a Reforma 

Administrativa do Estado Novo e a do Decreto-lei n? 

200, ao final do Governo Castello Branco. 

A Reforma de 1936, aprovada pelo Congresso Na- 

cional, surgiu sob a egide da Constituigao de 1934, ela- 

borada no Governo Provisorio de Getulio Vargas (que 

convocara a Assembleia Constituinte em nome da or- 

dem revoluciondria. 

A epoca, o quadro institucional caracterizava-se 

pelo conflito entre o Executivo e o Legislative e pela au- 

sencia de partidos nacionais e de forgas sociais organiza- 

das. O agravamento das tensoes eclodiu um ano depois, 

com o golpe que implantou no Pais o Estado Novo. As- 

sim, o placet do Congresso Nacional nao retirou da Re- 

forma de 1936 o estilo autoritario, ja que exprimiu, na 

realidade, a vontade do Governo Provisdrio: 

A Reforma de 1967 teve carater nitidamente impo- 

sitivo. Valendo-se dos poderes extraordinarios conferi- 

dos pelo Ato Institucional n? 4/66, o entao presidente 

Castello Branco editou o Decreto-lei n? 200, em 25 de 

fevereiro daquele ano. Curiosamente, naquela data o 

Congresso Nacional ja havia promulgado (em 
24/01/67) a Constituigao que pos termo aos poderes ex- 

traordinarios originarios da Revolugao de 1964. Mas a 

nova Carta so entrou em vigor a 15 de margo do ano se- 

guinte. 

Embora produto do autoritarismo dos governos 

militares que dominaram o periodo revolucion^irio 

(1964/1984), a Reforma de 1967 representou um grande 

avango no sentido de aperfeigoamento e modernizagao ► 
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do servigo publico brasileiro. Na observagSo do Prof. 

Cretella Junior (1985), ^a Reforma Administraliva vi- 

sando, ad liter am, alingir de imedialo a 6rbita federal, 

acabou influindo sobre as demais esferas da Federate, 

sendo como que uma verdadeira consliluigao federal, 

em materia administraliva. Dai sua progressiva exten- 

sao ao ambito dos Estados, dos Ministerios e do Distrito 

Federal" 

O Governo da Nova Repiiblica alterou essa tradi- 

?ao. Pela primeira vez na historia brasileira, foi desen- 

volvido um processo de mudan^a e de Reforma Admi- 

nistraliva que, pelo menos em sua primeira etapa, abriu 

amplos espa^os para participagao e discussao por todos 

os segmentos da sociedade, atraves da Comissao Geral 

de Reforma Administraliva. 

O atual processo de Reforma Administraliva so- 

freu tres serias restri^oes ao seu desenvolvimento: o fato 

de ser executado em um momento de transigdo demo- 

crdtica, em um pen'odo de conflito entre Executivo x Le- 

gislative e, especialmente, em penodo pre-constituinte. 

As primeiras medidas e atos legais da Reforma sao bai- 

xados pouco antes (setembro de 86) das eleigOes para a 

Assembleia Nacional Constituinte. E outros conjuntos 

de medidas s6 acontecem quase um ano depois (outubro 

de 87), ainda num contexto de expectativa sobre as defi- 

nigoes constitucionais. 

Na realidade, o lento desenvolvimento dos traba- 

Ihos constituintes deixou nao so a sociedade mas tam- 

bem o processo de reforma em suspense. Apenas para 

citar alguns exemplos, as longas discussoes em rela?ao 

ao mandate do atual Presidente e ao Sistema de Gover- 

no impossibilitaram decisoes sobre as estrategias da re- 

forma e a organizagao do Poder Executive, ou ainda, a 

formula^ao de uma nova Lei Organica da Administra- 

9^0 Publica Federal. 

Em conseqii&icia, a Reforma adotou uma estrat6- 

gia gradualista e processual: desenvolveu instrumentos 

que permitissem um melhor conhecimento ou geslao 

dos sistemas j£ existentes, como os cadastres de estrutu- 

ra e do servidor publico, bancos de dados essenciais a 

qualquer proposito future de interven^ao cirurgica no 

aparelho estatal. Ou ainda, se propos a limpar o terreno 

em ^reas que so indiretamente seriam afetadas pela No- 

va Constitui^ao, como a area de capacilagao de recursos 

humanos. 

Em outras areas, como a de Sistema de Carreira, 

assumiu o risco de ter de se adaptar, posteriormente, 

aos novos dispositivos constitucionais que asseguram, 

por exemplo, a sindicaliza^ao e o direito de greve no ser- 

vice publico. 

O cenario da presente Reforma Administraliva e de 

uma transi?ao inserida num quadro economico adverse 

e permeada de crises institucionais. Exige a reconsidera- 

9ao de toda a heranga historica, politica e cultural, re- 

presentada pelo atual quadro da Administragao Publi- 

ca. Sua reavaliagao diante das necessidades que devam 

ser atendidas se impoe, como forma de nao se perder de 

vista os propositos de bem servir ao cidadao e executar, 

com eficiencia e eficacia, os pianos do Governo. 

Assim, a mudan^a ansiosamente esperada dos pa- 

droes de funcionamento e das estruturas da administra- 

gao piiblica brasileira extravasa, atualmente, o tempo 

meramente tecnico e transforma-se em ambicioso proje- 

to de mudan?a politica e cultural, que interessa a todos 

os brasileiros e devera ser um tema polemico e discutido 

nos prbximos anos, porque a continuidade do processo 

de modernizafao da sociedade brasileira passa, necessa- 

riamente, pela Reforma do Estado em nosso pais. 

Abstract 

The paper refers to the modern administrative 

Brazilian State's evolution and the successives 

administrative changes developed in federal ambit. 

This reference is done through one historic 

perspective, emphasizing the actual situation. 

The study purpose is to best avaliate necessary 

changes for the reconstruction of this State after 

the new Constitution's promulgation. 

Uniterms: 

• Brazilian administrative reforms 

• public administration 

• State and society in Brazil 

► 
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