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FRANC: A 

(ELEI<;OES PRESIDENCIAIS 
DE 23 DE ABRIL E 7 DE MAlO DE 1995) 

Primeira volta Segunda volta 

Votos 
% % % 

Inscritos Expressos 
Votos 

Inscritos 

Inscritos 40 026 937 100 

Absten~ao 21 ,63 20,35 

Votantes 31 369 029 3 1 850 264 

Brancos e Nu1os 2,83 

Expressos 30 480 211 lOO 29 958 212 

Lionel Jospin 7 101 992 23 ,30 14 187 963 

Jacques Chirac 6351672 20,84 15 770 249 

Eduard Balladur 5 662 116 18,58 

Jean Marie 

Le Pen 4 573 202 15,00 

Robert Hue 2 634 187 8,64 

Arlette Laguiller 1 616 546 5,30 

Philippe de 

Villiers 1 444 053 4,74 

Dominique 

Voynet 1 011 373 3,32 

Jacques 

Cheminade 85 070 0,28 

Pontes: <<Le Monde>> de 25-5-95 e <<Figaro>> de 9-5-95. 

% 
Expressos 

47,36 

52,64 

As elei<;:6es presidenciais francesas de Abril/Maio do corrente ano 
deterrninaram a elei<;:ao do 5. 0 Presidente da V Republica, JACQUES CHI
RAC. Eleito corn 52,64% dos votos, o ex-maire da cidade de Paris, benefi
ciou de uma transferencia de votos maci<;:a de toda a Direita, da primeira 
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Fran~a 

para a segunda volta, sem que nessa transferencia a Extrema Direita da 

Frente Nacional de JEAN MARIE LE PEN, tivesse tido urn papel determi

nante. Por seu !ado, o candidate derrotado, o socialista LIONEL JOSPIN, corn 

47,34% de votos, consegue a proeza de fazer sair a Esquerda da «quaren

tena eleitoral», na expressao de SERGE JULY («Liberation» 8-5-95), em que 

se mantinha desde 1993. Estes sao apenas dois dos t6picos, que uma ami

lise mais geral das elei~oes presidenciais permite destacar. Mas vejamos as 

questoes mais relevantes que de forma sistematica e a tftulo de inventario, 

merecem desenvolvimento: 

a) 0 falhan~o das sondagens na l.a volta; 

b) A «vitoriosa derrota» de BALLADUR; 

c) A renova~ao da esquerda socialista; 

d) 0 surpreendente score eleitoral de LE PEN; 

e) A grande maratona de CHIRAC para chegar ao Eliseu. 

Na noite do dia 23 de Abril, os franceses, at6nitos, constataram a dife

ren~a assinalavel entre as sondagens da semana anterior e os resultados 

eleitorais da l.a volta. Recorde-se que, sem uma unica excep~ao, entre a 

quase dezena de institutes de sondagem, o candidate gaulista CHIRAC 

estava garantido na 2." volta, devendo o outro lugar na ballotage ser dis

cutido na 1." volta entre JOSPIN e BALLADUR. 

A polemica em torno do falhan~o das sondagens foi tal que a palavra 
de ordem na 2.• volta foi: «Sobretudo, nao acreditem nas sondagens!» 

A que se deveu este verdadeiro colapso dos institutos de sondagem nas 

presidenciais francesas? 
A resposta mais escutada, a laia de explica~ao foi a de que a sondagem 

fornece uma fotografia da opiniao dos eleitores num dado momento. Num 

momento diferente, designadamente, uma semana depois, essa fotografia 

pode estar alterada. Ou entao que a margem de erro nas sondagens deu azo 

as flutua~oes verificadas. Ou ainda que as sondagens nao sao instrumentos 
de previsao. No limite, considerou-se mesmo, no intenso debate que os 
media franceses, travaram nas semanas seguintes, a prop6sito das sonda
gens pre-eleitorais, que as sondagens sao inuteis dado que «a opiniao 
publicae volatil». 

Uma das tentativas de explica~ao mais interessantes, deve-se a LEO 
SCHEER, autor do livro «La Democratie Virtuelle». Este autor relembra urn 
dado elementar da sociologia: o objecto da observa~ao sociol6gica e modi
ficado pela propria observa~ao. E daqui parte criticando os institutos de 
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sondagens por nao terem sabido analisar a sua pr6pria posi~ao no sistema 
politico frances. Ou seja as sondagens e as empresas que as promovem, 
associadas aos media, nao sao observadores neutros da realidade. Pelo con
tnirio, sao actores determinantes. Aquilo a que se apelidava, em tempos, de 
«maioria silenciosa», a qual a classe polftica dos «partidos centrais» se diri
giu e dirige e nem sempre corn sucesso, surge hoje transmudada em «maio
ria insondavel». Se a maioria silenciosa nao era representavel ideologica
mente, de igual sorte a «maioria insondavel» recusa-se a participar nesta 
nova maquina de poder que sao as sondagens e os media. Nesse sentido, e 
para explicar o falhan~o das sondagens em Fran~a - e identica explica~ao 
se poderia dar para as ultimas legislativas britanicas - SCHEER fala da dis
tancia entre democracia real e democracia virtual. As sondagens cada vez 
mais se limitam a ter como objecto a democracia virtual: o povo tomou o 
poder sobre as sondagens e os media e neutralizou ambos. 

Pese embora tenha si do afastado da 2. • volta, EDOUARD BALLADUR, 
pode considerar-se urn dos politicos cujo espa~o polftico cresceu corn as 
presidenciais. Durante largos meses o Primeiro-Ministro da coabita~ao corn 
MITIERRAND, andou em primeiro lugar nas sondagens. Corn a apresenta
~ao da ·candidatura do gaulista CIDRAC, a sua posi~ao deslizou subitamente 
ate desaparecer praticamente nas analises polfticas, como verdadeira alter
nativa. Afinal bateu-se ombro a ombro na ponta final da 1.• volta, corn 
CHIRAC, e foi por uma unha negra que este conseguiu a passagem a segunda 
volta. 

Herdeiro de uma tradi~ao orleanista na Direita francesa, BALLADUR 
viu-se abandonado por muitos dos seus mais destacados apoiantes, que a 
ultima da hora se passaram para a candidatura de CHIRAC, mas pode rei
vindicar para si ter fidelizado o seu eleitorado que, em bloco, votou no can
didate de Direita na 2.• volta. 

Urn dos aspectos mais significativos das presidenciais francesas, foi, 
sem sombra de duvida, a campanha e o score eleitoral, sobretudo na 
1.• volta, do candidato socialista JOSPIN. 

Corn cerea de 48 % de votos o antigo Ministro da Educa~ao, conseguiu 
a dupla proeza de ganhar a primeira volta das elei~6es, quando as sonda
gens apontavam para a sua mais que provavel exclusao da segunda volta, e 
de fazer renascer das cinzas a esquerda socialista francesa. 

Muito desse exito, deve-se unica e exclusivamente ao candidate. Corn 
uma campanha serena, pedag6gica, que fez sobressair a sua coerencia 
cfvica e polftica, JOSPIN, renovou a linguagem da esquerda socialista, 
dando-lhe urn novo f6lego social-democrata. Como escreveu SERGE JULY, 
no jornal de que e Director, «Liberation», os franceses, de urn s6 acto, ele-
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geram urn Presidente e construfram uma oposir,:ao. De certa forma a derrota 
de JOSPIN, permitini a renovar,:ao do PS frances, que desde 1992, tern cami
nhado de derrota em derrota. 

Num comovente editorial do «Nouvel Observateur» (3-5-95), JEAN 
DANIEL, nas vesperas da 2." volta, questionava-se se JOSPIN nao poderia 
ganhar as presidenciais. Mas adiantava que, qualquer que fosse o resultado, 
o candidato socialista ja havia ganho, e escrevia: «estou mais preocupado 
em organizar a social-democracia francesa em tomo de JOSPIN, do que ter 
urn novo presidente socialista». E, paginas a frente, na mesma revista, que 
continua a ser uma referencia jomalfstica da esquerda reformista francesa, 
JACQUES JULLIARD, era ainda mais claro: «a campanha de JOSPIN marcou 
claramente a entrada do socialismo frances na era da social-democracia». 

Discreta, mas eficazmente JOSPIN, fez esquecer ao longo da campanha, 
quer MITTERRAND quer ROCARD quer mesmo o etemo candidato adiado 
JACQUES DELORS. Bastou-lhe ter ao seu lado o empenhamento ea eficacia 
de MARTINE AUBRY, figura de proa da nova gerar,:ao socialista, e a fideli
dade do homem do aparelho, HENRI EMMANUELLI. 

Outro dos aspectos marcantes das presidenciais de 1995, foi o resultado 
de LE PEN. Corn perto de 15% na primeira volta, a Frente Nacional eo seu 
chefe, tomaram-se numa das mais importantes forr,:as polfticas francesas. 
E, comparativamente, uma das corn maior peso, entre os grupos de 
extrema-direita na Europa. A relevancia da votar,:ao de LE PEN, trans
formou-o num ausente-presente na 2." volta. Corn efeito, como titulava o 
«L'Evenement de Jeudi» de 3-5, LE PEN colocou a Republica na situar,:ao 
de refem. Urn e outro dos candidatos, recusaram-se a negociar corn LE PEN, 
e negaram-se mesmo a fazerem apelos ao voto do eleitorado que nele 
votou. LE PEN, por seu lado, recusou-se publicamente a manifestar apoio a 
algum dos candidatos, optando pelo voto branco ou nulo, mas em privado 
nao escondia a animosidade face a CHIRAC. Mas o problema da transferen
cia de votos, colocou-se fundamentalmente em relar,:ao ao candidato gau
lista. Aritmeticamente as tres direitas da primeira volta - centristas da 
UDF, gaulistas do RPR e extrema-direita da FN -, davam-lhe cerea de 
60 % dos votos. 

Todavia recusando-se a fomecer qualquer sinal polftico a extrema
-direita, na boa tradir,:ao republicana, CHIRAC tomou o resultado final ainda 
mais imprevisfvel. 

Em todo o caso, o score de LE PEN, sobretudo por ter sido obtido em 
zonas de composir,:ao eleitoral heterogenea, onde prevalece o operariado e 
a baixa-burguesia, surpreendeu· os analistas. 
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Tudo ponderado o «efeito LE PEN», na segunda volta, nao se fez prati
camente sentir na vit6ria de CHIRAC. Uma analise efectuada pelo diatio 
parisiense «La Croix», permitiu constatar que CHIRAC ficou longe de 
recuperar todo o eleitorado de LE PEN, o que significou que muitos eleito
res «lepenistas» votaram a esquerda, na segunda volta. 

Em todo o caso, o resultado da 2.• volta reconduz-se a uma cilissica 
repartic;:ao entre Esquerda/Direita. Ou seja JOSPIN, recebe 0 apoio quase 
total dos votos de ROBERT HUE (comunista), LAGUILLER (trotskista) e VOY
NET (ecologista), enquanto que CHIRAC pescou corn facilidade nas aguas 
centristas de BALLADUR e do «antimaastrichtiano» VILLIERS. 

Nao deixa contudo de impressionar a notavel carreira politica de JAc
QUES CHIRAC para chegar a Chefe de Estado frances. Ap6s 33 anos de vida 
polftica corn muitas decepc;:oes , nas quais se incluem duas tentativas presi
denciais frustradas (1981 e 1988), o antigo protegido de POMPIDOU, teve de 
passar por varias travessias do deserto e uma tormentosa coabitac;:ao corn 
MITTERRAND, entre 1986-88, ate ocupar o Eliseu. 

A generalidade dos observadores acorda em considerar que a vit6ria de 
CHIRAC sendo indiscutfvel, foi manifestamente «curta», por comparac;:ao 
corn a relac;:ao de forc;:as Esquerda!Direita existente em Franc;:a. Merito, sem 
duvida, para JOSPIN, mas tambem, demerito para CHIRAC. 

Em qualquer caso, o quadro politico frances ap6s estas eleic;:oes deixou 
a Presidencia, o Govemo ea Assembleia Nacional, corn a mesma maioria 
de Direita, pondo fim as experiencias da coabitac;:ao polftica que Mitterrand 
havia ensaiado em 1986 e 1993, no quadro do serni-presidencialismo da 

Constituic;:ao de 1958. 
Para alem disso, e comparando os actuais resultados corn as restantes 

presidenciais da V Republica - ver mapas anexos -, sao de salientar 
alguns aspectos curiosos: 

-a percentagem de abstenc;:oes na segunda volta (20,1 %), ea segunda 
maior, corn excepc;:ao das eleic;;oes de 1969; 

- 0 score de CHIRAC, ficou abaixo dos obtidos por POMPIDOU 
(58,21 % em 1969), DE GAULLE (55,2 % em 1965) e MITTERRAND 
(54,01 %em 1988); 

- mas o ponto mais interessante, refere-se a circunstancia de CHIRAC, 
corn pouco mais de 20 % de votos na 1." volta, ter obtido nessa eleic;:ao, o 
resultado mais baixo quando comparado corn qualquer outro futuro presi
dente da V Republica, e simultaneamente, a maior subida, em identicas 
condic;:oes, da 1." para a 2." volta. 

Ricardo Leite Pinto 
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ANEXO 
ELEH;OES PRESIDENCIAIS NA V REPUBLICA 

Elei~i>es Presidenciais de 5 e 19 de Dezembro de 1965 

Primeira volta Segunda volta 

% % % % ! 

Votos 
Inscritos Expressos 

Votos 
lnscritos Expressos 

Inscritos 28 913 422 100 28 902 704 100 
Absten'<oes 4 410 465 15,25 4 531 057 15,68 
Votantes 24 502 957 84,75 24 371 647 84,32 
Brancos e Nulos 248 403 0,86 668 213 2,31 
Expressos 24 254 554 100 23 703 434 100 

De Gaulle 10 828 523 37,45 44,65 13 083 699 45,27 55,20 
Mitterrand 7 694 003 26,61 31,72 10 619 735 36,74 44,80 
Lecanuet 3 777 119 13,06 15,57 
Tixier-

-Vignancour 1 260 208 4,36 5,20 
Marci1hacy 415 018 1,44 1,71 
Barbu 279 683 0,97 1,15 

Fonte: <<PouvoirS>>, 1989, 0.
0 49. 

Elei~oes Presidenciais de 1 e 15 de Junho de 1969 

Primeira volta Segunda volta 

Votos 
% % % % 

Inscritos Expressos 
Votos lnscritos Expressos 

Inscritos 29 513 361 100 29 500 334 100 

Absten'<oes 6 614 327 22,41 9 189 047 31 ,15 

Votantes 22 899 034 77,59 20 3 11 287 68,85 

Brancos e Nulos 295 036 1,00 I 303 798 4,42 

Expressos 22 603 998 100 19 007 489 100 

Pompidou 10 051 816 34,06 44,47 11064371 37,51 58,21 
Poher 5 268 651 17,85 23,31 7 943 118 26,93 41,79 
Duel os 4 808 285 16,29 21 ,27 
Defferre 1 133 222 3,84 5,01 
Rocard 816 471 2,77 3,61 
Ducate1 286 447 0,97 1,27 
Krivine 239 106 0,8 1 1,06 

I 

Fonte: <<Pouvoirs>>, 1989, n. 0 49. 
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Elei~;oes Presidenciais de 5 e 19 de Maio de 1974 

Primeira volta Segunda volta 

Votos 
% % % % 

Inscritos Expressos Votos 
Inscritos Expressos 

Inscritos 30 602 953 lOO 30 600 775 100 
Absten~oes 4 827 21 0 15,77 3 876 180 12,67 
Votantes 25 775 743 84,23 26 724 595 87,33 
Brancos e Nulos 237 107 0,77 356 788 1,17 
Expressos 25 538 636 100 26 367 807 100 

Mitterrand 11 044 373 36,09 43,25 12 971 604 42,39 49,19 
Giscard 

d'Estaing 8 326 774 27,21 32,60 13 396 203 43,78 50,81 
Chaban-De1mas 3 857 728 12,61 15,11 
Royer 810 540 2,65 3, 17 
Laguiller 595 247 1,95 2,33 
Dumont 337 800 1,10 1,32 
Le Pen 190 921 0,62 0,75 
Muller 176 279 0,58 0,69 
Krivine 93 990 0,31 0,37 
Renouvin 43 722 0,14 0,17 
Sebag 42 007 0,14 0,16 
Heraud 19 255 0,06 0,08 

Fonte: «PouvoirS>>, 1989, n. 0 49. 

Elei~;oes Presidenciais de 26 de Abril e 10 de Maio de 1981 

Primeira volta Segunda volta 

Votos 
% % 

Votos 
% % 

Inscritos Expressos lnscritos Expressos 

Inscritos 36 398 859 100 36 398 762 100 
Abstenc;:oes 6 882 777 18,91 5 149 210 14,15 
Votantes 29 516 082 81,09 31 249 552 85,85 
Brancos e Nu1os 477 965 1,3 1 898 984 2,47 
Expressos 29 038 117 100 30 350 568 lOO 

Giscard 
d 'Estaing 8 222 432 22,59 28,32 14 642 306 40,23 48,24 

Mitterrand 7 505 960 20,62 25,85 15 708 262 43,16 51,76 
Chirac 5 225 848 14,36 18,00 
Marc ha is 4 456 922 12,24 15,35 
Lalonde I 126 254 3,09 3,88 
Laguiller 668 057 1,84 2,30 
Crepeau 642 847 1,77 2,21 
Debre 481 821 1,32 1,66 
Garaud 386 623 1,06 1,33 
Bouchardeau 321 353 0,88 l, 11 

Fonte: <<PouvoirS>>, 1989, n.0 49. 
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Elei«;oes Presidenciais de 24 de Abril e 8 de Maio de 1988 

Primeira volta Segunda volta 

% % % % 
Votos Inscritos Expressos 

Votos 
Inscritos Expressos~ 

Inscritos 38 128 507 100 38 168 869 100 

Absten~5es 7 100 535 18,62 6 083 798 
Votantes 31 027 972 81,37 32 085 071 
Brancos e Nulos 621 934 1,63 1 161 822 
Expressos 30 406 038 100 30 923 249 

Mitterrand 10 367 220 27,19 34,09 16 704 279 
Chirac 6 063 514 15,90 19,94 14 218 970 
Barre 5 031 849 13,19 16,54 
Le Pen 4 375 894 11 ,47 14,39 
Lajoinie 2 055 995 5,39 6,76 
Waechter I 149 642 3,01 3,78 
Juquin 639 084 1,67 2;01 
Laguiller 606 017 1,58 1,99 
Boussel 116 823 0,30 0,38 

------ -
Fonte: <<PouvoirS>>, 1"989, n. 0 49. 

BELGICA 

ELEI<;OES LEGISLATIVAS 
DE 21 MAlO DE 1995 

PARTIDOS % 

Pmtido Social-Cristao Flamengo (CVP) 17,2 

Partido Liberal Flamengo (VLD) 13,0 

Partido Socialista Flamengo (SP) 12,6 

Partido Socialista Franc6fono (PS) 12,1 

Pmtido Liberal Franc6fono (PRL) 9,0 

Extrema-Direita F1amenga (Vlams-Block) 7,7 
Partido Social-Cristao Franc6fono (PSC) 7,6 
Extrema-Direita Val6nia (FN) 5,2 
Nacioalistas Flamengos (VU) 4,8 
Ecologistas Flamengos (Agalev) 4,5 
Ecologistas Franc6fon9s (Ecolo) 4, 1 
Outros 2,2 
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15,93 
84,06 

3,04 
lOO 

43,76 54,02 
37,25 45,98 

Mandatos 

29 
21 
20 
21 
18 
11 
11 
1 
6 
5 
7 

-
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Grande expectativa rodeava as e1ei~5es 1egis1ativas belgas de 21 de 
Maio. Por urn 1ado, foram as primeiras a realizar-se ap6s a transforma~ao 
do pais em Estado federal, ocorrida em 8 de Maio de 1993. Por outro lado, 
era genera1izada a convic~ao de que o chamado escandalo «Agusta», que 
imp1icou alguns dirigentes importantes do partido Socialista Flamengo 
(SP), teria negativas repercuss6es no resultado deste partido, em particular, 
mas tambem no de toda a coliga~ao. 

Por isso, os resultados finais nao terao deixado de constituir alguma 
surpresa, porquanto se traduziram numa evidente vit6ria da coliga~ao che
fiada por JEAN-LUC DEHAENE. Na verdade, os quatro pmtidos que a inte
gram (CVP+PSC+SP+PS) conseguiram obter 81 dos 150 deputados da 
Gimara Federal de Representantes (54 % dos mandatos), isto e, urn resul
tado aproximadamente ao mesmo nivel do obtido em 1991, quando con
quistaram 120 lugares de urn total de 212 (56% dos mandatos). 

Destaque merece o facto de o partido mais directamente ligado ao 
citado caso «Agusta» (o SP de WILLY CLAES), ter conseguido inclusive 
progredir em termos percentuais, passando dos 12 % de 1991 para os 
12,6 % agora obtidos. 

No p6lo oposto, os principais derrotados deste acto eleitoral foram 
indiscutivelmente os' partidos liberais, que se mostraram incapazes de apro
veitar as debilidades internas da coliga~ao ea dificil situas;ao de austeridade 
econ6mica e apenas conseguiram progressos de pouca monta (veja-se, por 
exemplo, que o VLD cresceu apenas 1 %face a 1991). 

Os resultados de 21 de Maio contrariam, por outro lado, a tendencia 
verificada nas eleis;oes parlamentares anteriores. _Enquanto M 4 anos se 
assistiu a urn crescimento espectacular da extrema-direita (Vlams-Block e 
FN), bem como a uma transferencia de votos para pequenos partidos alter
nativos, no recente acto eleitoral constatou-se nao apenas uma perda da 
influencia destes ultimos (nacionalistas e ecologistas), mas tambem uma 
relativa estagna~ao da extrema-direita, a qual, tendo obtido alguns progres
sos, nao registou o crescimento significativo que se temia. 

A aposta do eleitorado belga parece ter sido claramente no sentido da 
estabilidade. 

Estas eleis;oes nao trouxeram porem nenhuma alteras;ao de fundo ao 
sistema politico belga. A sua caracterfstica essencial, isto e, a permanente 
existencia de coligas;oes ao centra, organizadas em torno dos sociais
-cristaos, umas vezes aliados aos socialistas, outras vezes apiados pelos 
liberais, mantem-se. 

Jose de Matos Correia 
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sui<;A 

ELEIC;OES PARLAMENTARES 
DE 22 DE OUTUBRO DE 1995 

Conselho Nacional 

PARTIDOS 

Partido Socialista 
Partido Radical Dernocnitico (PRD) 
Partido Dernocrata-Cristiio PDC) 

Uniao Dernocnitica do Centro (UDC) 
Pmtido Ecologista (PES) 

Partido Sufvo da Liberdade (PSL) 
Partido Liberal (PLS) 

Partido Sufvo da Liberdade (PSL) 
Partido do Trabalho (PdT) 

Democratas Suf9os (DS) 
Partido Evangelico (PEP) 

Pmtido Cristiio-Social (PCS) 

Uniao Democnitica Federal (UDF) 
Frauen Macht Politik (FGA) 

Alian9a Verde (AV) 

Ligue des Tessinois (Lega) 

Mandatos 

54 
45 
34 
29 

8 

7 

7 

3 
3 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
I 

A primeira observa<;ao que estas elei<;6es suf<;as suscitam prende-se 
corn a taxa de participa<;ao no escrutfnio, cifrada nos 42,2 % e que e, em 
consequencia, a mais baixa jamais registada desde 1919, ano em que foi 
introduzido no pais o sistema de representa<;ao proporcional. E isto nao 
obstante ter sido aberta, pela primeira vez, a possibildiade do voto por cor
respondencia. 

De tal facto nao pode contudo inferir-se urn menor interesse dos suf<;os 
pelos assuntos publicos, mas tao s6 uma relativa desvaloriza<;ao dos meca
nismos de democracia representativa, num Estado em que se verifica gene
ralizado consenso quanta as grandes questoes, entre as principais forma
<;6es polfticas. 

Por outro !ado ~ a longa pratica de recurso a institutos de democracia 
directa, como o referenda e a iniciativa popular, criou nos eleitores a cer-
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teza de que nenhuma decisao sobre assuntos de relevo sera adoptada sem a 
sua auscultac;:ao, o que explica, nestas situac;:oes, uma taxa de participac;:ao 
mais elevada do que nos actos eleitorais. 

No que toca especificamente aos resultados eleitorais, e fazendo a com
parac;:ao corn os dados de 1991, constata-se desde logo uma relativa estabi
lizac;:ao dos dois grandes partidos do centro (PRD e PDC), cuja representa
c;:ao parlamentar pouco varia e, por outro lado, uma melhoria na posic;:ao dos 
principais partidos de esquerda e de direita. 

0 grande triunfador do acto eleitoral e claramente o PS, cuja represen
tac;:ao parlamentar registou urn aumento de 12 lugares, passando dos 42 de 
1991 para os 54 agora conquistados. Tambem a UDC cresceu, tendo obtido 
mais 4 mandatos do que nas anteriores eleic;:oes. Nao deixa pm·em de ser 
sintomatico que o eleitorado sufc;:o tenha optado por reforc;:ar, em simulta
neo, a posic;:ao do mais forte defensor da integrac;:ao europeia (o PS) ea do 
principal adepto do isolacionismo sufc;:o (a UDC). 

No que respeita ao poder executivo (Conselho Federal), nao se regista 
qualquer alterac;:ao na composic;:ao prevalecente desde 1959 e que passa pela 
garantia de representac;:ao dos quatro primeiros partidos, cabendo dois Juga
res ao PS, PRD e PDC e urn lugar a UDC. Em termos globais, assistiu-se 
mesmo a urn reforc;:o dos parceiros de coligac;:ao que, em conjunto, obtive
ram 162lugares no Conselho Nacional, crescendo assim 15 mandatos rela
tivamente a 1991. 

Os grandes derrotados deste acto eleitoral sao assim os pequenos par
tidos, na medida em que quase todos sofrem perdas na sua representac;:ao 
parlamentar, merecendo destaque o caso dos ecologistas que se veem pri
vados de cerea de metade do seu grupo parlamentar, ao baixar de 14 para 
8 deputados. 

Jose de Matos Correia 
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