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A eleigão presidencial de 1994 no Brasil: 
uma contribui@o à geografia eleitoral'" 

Cesar Romero lacob 
DOT& Rodrìgues Hees 

Philippe Wanìez 
Violette Brustlein 

Fonds Documentaire I R D I 
Introdqão 

análise das eleisões presidenciais no Brasil do ponto de vista 
geográfico não tem se constituído numa tradisão de pesquisa A em ciências sociais. A interrupsão da realizasão de eleisões di- 

retas para a Presidência da República, por um período de vinte e nove 
anos, apresenta-se como um fator de desestímulo aos estudos de geogra- 
fia eleitoral no Pais. Desse modo, ao contrário do que se observa em ou- 
tros paises, a geografia eleitoral, no Brasil, encontra-se ainda embrioná- 
ria. 

'- Este artigo apresenta, em preto e branco, apenas alguns dos mapas, em cores, contidos no 
CD-Rom Atlas Eleitoral da Nova República que reúne cerca de 600 mapas relacionados 
Bs eleições presidenciais de 1989 e 1994 e aproximadamente 300 cartas demográficas e sócio- 
econômicas, apartir do Censo Demográfico de 1991. Todos os mapas foram realizados (em 
Macintosh, com o programa Cabral 1500) com base na malha municipal e representam os 
resultados eleitorais e os dados contextuais segundo quatro níveis geográficos: o Brasil, as 
cinco grandes regiões, os vinte e seis estados da Federação e o Distrito Federal, além das 
oito regiões metropolitanas. As cartas são complementadas por gráficos e comentários. Os 
autores gostariam de agradecer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Instituto Brasilei- 
ro de Geografia e Estatística (IBGE) pelo fornecimento de dados e mapas de divisões terri- 
toriais. 
Atlas Eleitoral Geográfico acima referido, cujo resumo se publicaneste artigo, está disponí- 
vel aos leitores e assinantes de Comunicação&política e aos associados do Cebela, na ínte- 
gra, portanto contendo os 900 mapas mencionados, em versão CD-Rom MAC. Os pedi- 
dos devem ser dirigidqs ao Cebela. O atendimento será gratuito NE. 

# 

- ..-- - 
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Com o restabelecimento de eleisões diretas para a Presidência da 
República, após o período de ditadura militar, os resultados dos pleitos 
de 1989 e 1994 poderão fornecer importantes informasões para a iden- 
tificasão das atuais estruturas políticas do País. Com a continuidade do 
processo democrático, será possível desenvolver as bases de uma geo- 
grafia eleitoral, para o qual é necessário um período longo de observa- 
são, capaz de mostrar certos padrões de comportamento eleitoral, no 
conjunto do território brasileiro. Nesse sentido, deve-se ressaltar a im- 
portância de estudos que considerem eleisões de caráter nacional, uma 
vez que as de âmbito municipal ou estadual apresentam-se, freqüente- 
mente, impregnadas de questões locais que impedem a identificasão de 
padrões de comportamento eleitoral em relasão às correntes políticas 
nacionais. Alkm disso, os dados eleitorais devem ser confrontados com 
informasões de outra natureza, uma vez que a expressão política é in- 
fluenciada por numerosos fatores, como os de ordem demográfica, so- 
cial è econômica. Assim, a geografia eleitoral pode ser reveladora de si- 
tuasões peculiares e meio de compreender o comportamento político 
dos eleitores brasileiros. 

Com vistas à identificasão de diferentes estruturas da geografia 
eleitoral nas eleisões presidenciais de 1994, foram selecionados oito es- 
tados da Federasão: Ceará, Pernambuco e Bahia, na Região Nordeste, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, na Região Sudeste, e Paraná 
e Rio Grande do Sul, na Região Sul. Tais estados, representativos de 
diferentes Regiões do País, foram escolhidos pela sua importância elei- 
toral, umavez que reúnem 73,O % do eleitorado brasileiro, além do fato 
de suas elites políticas situarem-se, freqüentemente, no comando da Fe- 
derasão. O presente trabalho, apesar de se limitar à análise de uma 
eleiGão presidencial, a de 1994, e de considerar apenas o estudo de oito 
unidades da Federasão, representa uma tentativa de identificasão de pa- 
drões mais gerais, comuns aos diferentes estados, e de situasões pecu- 
liares, específicas de determinadas áreas. 

1. Os candidatos e seus desempenhos 

As eleisões presidenciais de 1994 foram disputadas por oito 
candidatos, num contexto de ‘eleisão casada’, isto é, realizada simulta- 
neamente com as eleisões para o Senado Federal, a Câmara dos Deputa- 
dos, os Governos Estaduais e as Assembléias Legislativas. 
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A análise das eleiSÕes de 1994 levará em conta os seis candidatos 
mais votados no País, dos quais, três deles possuíam bases eleitorais em 
São Paulo, como Orestes Qukrcia (PMDB), Luis Inicio Lula da Silva 
(PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Os demais candidatos ti- 
nham suas bases eleitorais em outros estados: Leonel Brizola (PDT), no 
Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, Esperidião Amin (PPR), em 
Santa Catarina, e Enkas Carneiro (PRONA), no Rio de Janeiro. 

Os diferentes desempenhos eleitorais nessas eleisões, relacio- 
nam-se, em grande medida, à capacidade de os candidatos estabelece- 
rem aliansas políticas, pois, especialmente, num contexto de ‘eleiCÕes 
casadas’, tem-se o fortalecimento dos candidatos de uma determinada 
coligaCão partidária, em decorrência do apoio recíproco entre o postu- 
lante à Presidência e os candidatos a eleisões nos demais níveis. 

Assim, Esperidião Amin, do Partido Progressista Reformador 
(PPR), partido que se encontra implantado nacionalmente, apresentou 
fraco desempenho eleitoral, sobretudo, pelo fato de não ter estabeleci- 
do alianCas políticas. Na verdade, o candidato que já foi Prefeito de 
Florianópolis (1975), Deputado Federal (1979), Governador de Santa 
Catarina (1983) e, atualmente, k Senador, concorreu no lugar de Paulo 
Maluf, que, derrotado nas eleisões de 1989, procurava evitar expor-se 
a um novo fracasso eleitoral. Amin obteve o sexto lugar entre os 
principais candidatos, com 2,75 % dos votos válidos, alcaqando vota- 
São expressiva em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 

Da mesma forma, Leonel Brizola, do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), apresentou fraco desempenho eleitoral, pois, além 
de seu partido não se encontrar estruturado em todo o País, o candidato 
não estabeleceu aliansas com outras agremiaCões políticas. Brizola que 
foi Governador do Rio Grande do Sul (1959) e, por duas vezes, gover- 
nou o Rio de Janeiro (1983 e 1991) teve sua imagem desgastada, princi- 
palmente, em funCão da má administraCão que caracterizou o seu se- 
gundo mandato à frente do governo desse Estado. Assim, Brizola obte- 
ve o quinto lugar entre os principais candidatos, com 3,19 O/O do total 
nacional de votos, alcansando votasão expressiva somente nos estados 
do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Tal resultado contrasta enor- 
memente com o seu desempenho nas eleigões presidenciais de 1989, 
quando obteve o terceiro lugar, perdendo para Luis Inácio Lula da 
Silva, por pequena margem, a oportunidade de enfrentar Collor no se- 
gundo turno. 

ComrtnicaçãooEpolática, ns., v.4, n.3, p.17-86 
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Igualmente, Orestes Qukrcia, do Partido do Movimento Demo- 
crático Brasileiro (PMDB), apresentou fraco desempenho eleitoral, 
pois, além de não ter contado com o apoio dos líderes de seu partido 
na maioria dos estados da Federasão, não estabeleceu aliansas políticas. 
Qukrcia, que foi Senador (1974) e Governador de São Paulo (1986), 
obteve o quarto lugar entre os principais candidatos, com 4,38 YO dos 
votos válidos. Este resultado em muito difere do desempenho de seu 
partido, que conseguiu eleger, nessas mesmas eleisões, as maiores ban- 
cadas no Senado e na Câmara, bem como expressivo número de gover- 
nadores estaduais. Cabe lembrar, ainda, que o PMDB, maior partido 
brasileiro, repetiu com Orestes Qukrcia o mesmo comportamento que 
teve em relasão a Ulisses Guimarães, nas eleisões presidenciais de 1989, 
quando abandonou o candidato à própria sorte. 

Quanto a Enkas Carneiro, do Partido de Reedificasão da Ordem 
Nacional (PRONA), que se situou em terceiro lugar, com 7,39 O/O dos 
votos válidos, apresentou desempenho surpreendente, apesar de se 
tratar de um candidato de partido sem expressão nacional, que não con- 
seguiu eleger nenhum senador, deputado federal ou governador de es- 
tado nessas mesmas eleisões. Com votasões expressivas nas breas mais 
urbanizadas, Enkas teve seus melhores desempenhos no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. O candidato, que nun- 
ca exerceu cargo político, concorreu à Presidência nas eleisões de 1989, 
situando-se em décimo segundo lugar. Em 1994, Enkas apresentou um 
crescimento considerável, grasas a um estilo agressivo e a um discurso 
nacionalista, por muitos considerado neofascista. 

Os dois candidatos mais bem situados nas eleisões de 1994, Luis 
Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), e Fernando 
Henrique Cardoso, do Partido da Social DemocraciaBrasileira (PSDB), 
tiveram suas candidaturas fortalecidas, em grande parte, na medida em 
que estabeleceram aliansas com outras agremiasões políticas. Assim, 
Lula apresentou-se às eleisões liderando uma frente que, além do PT, 
compunha-se de pequenos partidos de esquerda, tais como o PSB, PC 
do B, PPS, PSTU e PV. Com 17,2 O/O dos votos válidos, no primeiro tur- 
no das eleisões presidenciais de 1989, Lula acusou crescimento nas elei- 
@es de 1994, ao alcansar 27,04 %. No entanto, este resultado represen- 
tou um retrocesso se comparado aos 47,O % dos votos obtidos no segun- 
do turno de 1989. Tal situasão pode ser explicada, entre outras razões, 
pelo fato de Brizola, que o havia apoiado no segundo turno de 1989, ser 
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também candidato em 1994. Além disso, o PSDB, que teve Mario Co- 
vas como candidato em 1989 e que também apoiara Lula no segundo 
turno, apresentou, em 1994, Fernando Henrique Cardoso como postu- 
lante à Presidência. 

Lula surge na vida política como Presidente do Sindicato dos Me- 
talúrgicos de São Bernardo do Campo, naRegião Metropolitana de São 
Paulo, liderando as greves operárias ocorridas nos anos de 1978 a 1980, 
que, como 'se sabe, eram proibidas pela ditadura militar existente no 
País. Participa da fundaCão do PT, em 1980, partido que buscou agluti- 
nar os setores de oposisão ao regime militar, à esquerda do PMDB de 
Ulisses Guimarães e do PDT de Leonel Brizola. Com o objetivo de tor- 
ná-lo um partido nacional, suas lideransas procuraram, desde sua fun- 
dasão, implantá-lo em todo o País, utilizando-se, dentre outros instru- 
mentos, do lansamento de candidaturas próprias nas eleisões ocorridas 
a partir de então. Seguindo tal orientasão, Lula concorreu ao governo 
do estado de São Paulo, em 1982, quando foi derrotado pelo Senador 
Franco Montoro. Em 1986, foi eleito Deputado Federal e, em 1989, 
candidatou-se à Presidência da República, na primeira eleisão direta re- 
alizada após o fim da ditadura militar. 

Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, professor Universitário 
e intelectual renomado,lansou-se à política em 1978, quando se candi- 
datou ao Senado pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), par- 
tido que reunia a oposisão ao regime militar. Conseguindo eleger-se su- 
plente do Senador Franco Montoro, assume acadeira de senador, quan- 
do este torna-se governador do estado de São Paulo, em 1983. Elegeu- 
se novamente senador, em 1986, por um período de oito anos, pelo 
PMDB, partido que substituiu o MDB. Em 1992, após o impeachment 
do Presidente Fernando Collor, tornou-se ministro do Governo Ita- 
mar Franco, ocupando, sucessivamente, os cargos de Ministro das Re- 
lasões Exteriores e da Fazenda. Durante o período em que foi Ministro 
da Fazenda, preparou o Plano Real, que, ao promover a estabilizasão 
da economia, viabilizou o lansamento de sua candidatura à Presidên- 
cia. 

Fernando Henrique, apesar de sua trajetória politica de esquerda, 
apresentou-se às elei9ões presidenciais de 1994 liderando uma frente 
que, além do PSDB, compunha-se de partidos conservadores, tais como 
o PFL, PTB, PP e PL. Tal coligasão, na verdade, representou uma alian- 
sa do PSDB, partido implantado solidamente apenas em São Paulo e no 

Comrtnicjfäo~olít~ca, ns., v.4, n.3, p.17-86 
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Ceará, com o Partido daFrente Liberal (PFL), com base politica, sobre- 
tudo, na Região Nordeste. Além de tais aliansas e do Plano Real, o can- 
didato contou também com o apoio do Presidente Itamar que,à época 
das eleisões, alcanCava um indice de aprovasão popular ao seu governo 
de 82,O O/o, fato raro em final de mandato de um Presidente no Brasil. 
Assim, Fernando Henrique Cardoso, com tal base de apoio à sua candi- 
datura, vence as eleiqões de 1994, jáno primeiro turno, com 54,27 O/o dos 
votos válidos. 

2. Fatores da geografia eleitoral 

Num pais tão vasto e diversificado como o Brasil, o resultado fi- 
nal de uma eleiCão não deve esconder a extrema diferenciasão geográfi- 
ca da expressão eleitoral ligada a numerosos fatores, tais como, os con- 
trastes na ocupasão do território, os níveis de desenvolvimento e os de- 
sequilíbrios sociais. Nesse sentido, foi objeto de mapeamento, um con- 
junto de indicadores, a nível municipal, baseados nos dados do Censo 
Demográfico de 1991, da Fundasão IBGE. 

A análise da distribui$ã0 espacial das variáveis selecionadas que 
contemplam aspectos relativos àdinâmica demográfica, à urbanizasão, 
à alfabetizasão e aos rendimentos, revela padrões que se caracterizam 
por uma grande diversidade quando se considera o País como um todo. 
Assim, observa-se uma acentuada diferensa, entre áreas de ocupasão 
mais antiga e mais estruturada, que compreendem as Regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul, e aquelas cuja ocupagão se encontra em processo de ex- 
pansão, como as Regiões Norte e Centro-Oeste, principalmente, quan- 
to à densidade demográfica e à variaCão populacional. 

As áreas de ocupasão consolidada, por sua vez, apresentam, tam- 
bém, grandes diferenCas interregionais, notadamente entre o Nordeste 
e as Regiões Sudeste e Sul, sobretudo no que diz respeito aos níveis de 
alfabetizasão e às discrepâncias de rendimentos. Muitos contrastes se 
observam, também, no âmbito intra-regional, principalmente, entre o 
Nordeste Oriental e o Nordeste Ocidental, bem como entre a metade- 
norte de Minas Gerais e o restante do Sudeste. 

Da mesma forma, identificam-se muitas difereqas entre as Re- 
giões Norte e Centro-Oeste, principalmente, quanto aos níveis de ur- 
banizasão e de alfabetizasão de sua populaCão. No âmbito intra-regio- 
nal, os contrastes se fazem sentir, basicamente, em relasão ao estágio de 
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sua ocupasão, ou seja, entre áreas mais antigas e aquelas mais recente- 
mente incorporadas ao centros dinâmicos da economia nacional. As- 
sim, a metade-norte de Mato Grosso, com Características de fronteira 
agrícola, apresenta, freqiientemente, situaqões muito diferentes das do 
restante do Centro-Oeste. Já na Região Norte, sobretudo os esPaCos 
que vêm sendo integrados às demais regiões do Pais por importantes 
eixos rodoviários, como Rondônia, sul do Pará e Tocantins, se diferen- 
ciam, em muitos aspectos, das áreas de ocupasão tradicional, localiza- 
das nos cursos dos rios. Tais diversidades poderão ser observadas atra- 
vés da análise de um conjunto de mapas, relativos à distribuisão espacial 
das variáveis demográficas, sociais e econômicas selecionadas. 

2.1 Os contrastes na ocupa$ã0 do território 

No Brasil, como o povoamento se fez a partir do litoral, as mai- 
ores concentra@es demográficas se dão, até hoje, em municípios de 
uma extensa faixa litorânea que se estende do Nordeste ao Sul do País, 
em oposi$io às baixas densidades observadas em municípios das Re- 
giões Norte e Centro-Oeste. Além das diferenqas interregionais, obser- 
vam-se, também, acentuados contrastes intra-regionais como, por 
exemplo, no Nordeste, entre municípios do interior do Maranhão, 
Piauí e Bahia, com baixas densidades, e os da faixa litorânea, com altas 
concentrasões demográficas. Da mesma forma, no Sudeste, há um forte 
contraste entre municípios da metade-norte de Minas Gerais, caracte- 
rizados por fracas densidades populacionais, e os do restante da Região, 
com altas taxas de ocupasão. Na verdade, os municipios com baixas 
taxas de ocupasão demográfica do Nordeste e do Sudeste integram um 
espaGo continuo que se estende do Maranhão a Minas Gerais e se 
caracterizam pela prática tradicional de suas atividades econômicas. 
Igualmente, no Sul, municipios da porsão meridional do Rio Grande 
do Sul, marcados por reduzidas densidades, contrastam com os do res- 
tante da Região. Nessa área, a criasão de gado e a agricultura, em gran- 
des estabelecimentos rurais, conferem à região um padrão de baixas 
densidades demográficas, apesar da existência de importantes centros 
urbanos. Diferindo do padrão de fracas densidades demográficas da Re- 
gião Centro-Oeste, o Distrito Federal se destaca pelas mais elevadas ta- 
xas do País, em funsão, naturalmente, da concentrasão da burocracia 
governamental na Capital Federal. 

ComunicaçäoEpolítica, n.s., v.4, n.3, p.17-86 
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Acompanhando, de certa forma, o padrão das densidades demo- 
gráficas, a urbanizasã0 que, também, se deu do litoral para o interior, 
vem apresentando profundas transformacões, entre outras razões, em 
funSão do processo de industrializasão. Distribuindo-se, de forma bas- 
tante desigual, ao longo do território brasileiro, a urbanizasão vem se 
acentuando a partir da década de sessenta, quando o efetivo urbano ul- 
trapassou o rural. Os mais altos indices de urbanizasão encontram-se 
no Centro-Sul do País, porsão do território nacional onde se concen- 
tram os municípios mais industrializados e mais desenvolvidos econo- 
micamente, como os do Sudeste e Sul. Já, o Centro-Oeste que também 
integra o espaso mais urbanizado do País deve seus elevados graus de 
urbanizasão, sobretudo, às características de suas atividades agrícolas 
que, ao absorverem pouca mão-de-obra, contribuem para o adensa- 
mento populacional nas cidades. 

Em nitida oposisão situasão do Centro-Sul, a Região Norte, 
com menor integrasão aos centros dinâmicos do País, apresenta baixos 
níveis de urbanizasão, apesar das intensas transformasões em sua rede 
urbana, em boa parte, devido à construGão de grandes eixos rodoviários 
e da expansão da fronteira agrícola. Igualmente, o Nordeste, notabiliza- 
do pelos seus baixos níveis de desenvolvimento, apresenta fracos graus 
de urbanizasão, apesar dos incentivos do Governo Federal ao desenvol- 
vimento regional. Alkm das diferengas interregionais, observa-se, tam- 
bém, nítidos contrastes no interior das Regiões, como no Nordeste, 
onde municipios mais urbanizados da faixa 1ito:ânea em muito diferem 
daqueles do interior, principalmente os do sertão do Maranhão, Piauí 
e Bahia. No Sudeste, região que concentra mais da metade da populasão 
brasileira, verifica-se, também, um forte contraste entre municípios da 
metade-norte de Minas Gerais, que se aproximam das Características do 
sertão nordestino, e os do restante da Região, sobretudo, do Rio de Ja- 
neiro e de São Paulo que se destacam como os mais urbanizados do País. 

Da mesma forma que os indices de densidades demográficas e de 
urbanizasão, a distribuisão das taxas de variagão populacional, resulta- 
do do crescimento vegetativ0 e dos movimentos migratórios, apresen- 
ta acentuados contrastes, ao longo do território brasileiro, expressando 
diversos processos em curso no País. Assim, observa-se que as regiões 
de ocupaGão antiga, como Nordeste, Sudeste e Sul, se caracterizam, fre- 
qüentemente, por fracos crescimentos demográficos ou por perdas de 
populasão. Neste particular, o Paraná, em acentuado processo de trans- 
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formagão de sua agricultura, é o estado que exibe a maior concentragão 
de municípios com perdas demográficas do País, sobretudo em fungão 
da modernizagão técnica e da concentragão da terra que vêm provocan- 
do a expulsão de trabalhadores rurais. Já, as áreas de fronteira agricola, 
mais recentemente incorporadas aos centros dinâmicos da economia 
nacional, para onde o Governo Federal vem direcionando fluxos mi- 
gratórios, acusam altas taxas de crescimento demográfico. Neste caso, 
situam-se, sobretudo, municipios de Roraima, Rondônia e Pará, na Re- 
gião Norte, e de Mato Grosso, na Região Centro-Oeste. Contrariando 
a tendência observada nas regiões de ocupasão antiga, verifica-se que, 
nessas áreas, determinados espasos se caracterizam por significativos 
crescimentos demográficos, como é o caso de grande número de muni- 
cípios do interior da Bahia, cujo dinamismo se deve a importantes 
transformagões agrícolas, tais como a incorporagão do cerrado para 
cultivos mecanizados, e municípios do leste de São Paulo, região mais 
dinâmica econômicamente e com  maior^ concentragão urbano-indus- 
trial do País. 

As regiões de maior crescimento demográfico, para onde afluem 
significativos contingentes populacionais, são as que acusam, também, 
maiores taxas de masculinidade, uma vez que a migragão é efetuada, ge- 
ralmente, pelos homens que deixam suas famílias em seus locais de ori- 
gem. Assim, as maiores concentragões de municípios com elevadas ta- 
xas de masculinidade encontram-se nas Regiões Norte e Centro-Oeste, 
em funCão das políticas governamentais que direcionaram para as áreas 
de fronteira agricola, nas Últimas três décadas, consideráveis fluxos mi- 
gratórios. Em contrapartida, os mais baixos indices de masculinidade 
concentram-se em municípios do Nordeste, região onde a situagão de 
pobreza vem provocando, há décadas, a saída de segmentos populacio- 
nais, em boa parte, do sexo masculino, para áreas econômicamente 
mais dinâmicas. Já, nas Regiões Sudeste e Sul, observa-se um padrão di- 
versificado, no qual alternam-se no espago municípios com diferentes 
níveis de masculinidade. 

2.2 Os contrastes sociais 

A distribuisão espacial de variáveis relativas à repartisão da po- 
pulasão por faixa etária, bem como por graus de alfabetizasão e discre- 
pâncias de rendimentos, apresenta padrões marcados por acentuados 
contrastes que se relacionam aos níveis de desenvolvimento das dife- 
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rentes regiões brasileiras. Nesse sentido, observa-se que a maior inci- 
dência de jovens ocorre em municípios do Norte e Nordeste, regiões 
que se caracterizam por níveis mais baixos de desenvolvimento. N o  
Nordeste, a concentrasão de municípios com elevados percentuais de 
jovens parece relacionar-se às migrasões, em funCão da saída de pessoas 
adultas em busca de trabalho noutras regiões, pressionadas pela pobre- 
za. Além desse aspecto, outros fatores como alto grau de analfabetismo, 
levando ao menor controle da natalidade, poderiam explicar as razões 
da maior presensa de jovens nessa Região. Inversamente, municipios 
das Regiões Sudeste e Sul se caracterizam por baixas porcentagens de 
populaCão jovem, com exceCão daqueles localizados no norte de Minas 
e do Espírito Santo e na metade-sul do Paraná. Pode-se pensar que os 
contingentes de migrantes adultos, oriundos do Nordeste, ao lado do 
maior controle da natalidade, em decorrência de mais elevados níveis 
de alfabetizasão, concorreriam para os menores percentuais de jovens 
existentes no Sudeste e Sul. Já, o Centro-Oeste apresenta padrão que se 
aproxima das características- verificadas no Sudeste e Sul, apesar dos 
fortes contrastes intrarregionais, como, por exemplo, os que se obser- 
vam entre municipios do sul e norte de Goiás. 

Contrariando o padrão da distribuisão de jovens, a maior con- 
centraCão de adultos se dá nas Regiões Sudeste e Sul, o que pode ser ex- 
plicado, em grande parte, pela chegada de migrantes que buscam opor- 
tunidades de emprego nessas Regiões que apresentam o maior desen- 
volvimento industrial e a mais acentuada concentraCão urbana do País, 
com exceCão de municípios do norte de Minas. Além disso, as baixas 
taxas de natalidade do Sudeste e Sul, decorrentes de melhores níveis 
educacionais, contribuem para a maior participasão de adultos no total 
de sua populasão, na medida em que reduzem o contingente de jovens. 
Da mesma forma, o Centro-Oeste, ao se constituir em área de fronteira 
agrícola e atrair migrantes, com vistas ao acesso à terra e a melhores 
condiCÕes de vida, apresenta significativas porcentagens de adultos. Em 
nítida oposisão à situasão do Centro-Sul, destaca-se a Região Nordeste, 
onde se dá a maior concentrasão de municípios com reduzidas porcen- 
tagens de adultos, em decorrência da emigrasão. A Região Norte, 
acompanhando o padrão nordestino, apresenta, no entanto, acentua- 
dos contrastes intrarregionais, como os que opõem Rondônia e Rorai- 
ma, para onde afluíram levas de migrantes, aos demais estados da Re- 
gião. 
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Com maior ocorrência em áreas de ocupasão consolidada, como 
as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, a distribuisão das porcentagens de 
idosos expressa, no entanto, diferentes situasbes. Assim, em municípi- 
os do Sudeste e Sul, com maior grau de desenvolvimento, a concentra- 
são de idosos relaciona-se à expectativa de vida mais elevada existente 
nessas regiões, enquanto, no Nordeste, a presensa de idosos em muitas 
áreas k, como se sabe, conseqüência da migrasão de adultos que deixam, 
em seus locais de origem, jovens e velhos. Já, as reduzidas participasões 
de idosos verificadas em municipios do Norte e do Centro-Oeste pren- 
dem-se, entre outras razões, ao afluxo de migrantes, que se dirigem às 
áreas de fronteira agrícola, e àmenor expectativa de vida. Convém lem- 
brar, ainda, que as maiores participasões de idosos se dão, de modo ge- 
ral, em municípios do interior, com menor expressão demográfica, e 
não em municípios com maior grau de urbanizasão. 

Acompanhando o padrão da urbanizasão, a distribuisão dos ní- 
veis de alfabetizasão apresenta uma forte oposisão entre as Regiões 
Norte e Nordeste e o Centro-Sul do País. Assim, os mais altos indices 
de alfabetizasão estão presentes em municípios das Regiões Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste onde k maior o grau de urbanizasão de sua populasão, 
com excecão do norte de Minas Gerais que se aproxima das característi- 
cas nordestinas. Na verdade, o Nordeste, notabilizado pelos seus pro- 
blemas sociais, destaca-se por um padrão marcado pelos mais baixos ní- 
veis de alfabetizasão do Pais. Já a Região Norte, ao se constituir em área 
de fronteira agrícola, apresenta fortes discrepâncias intra-regionais, em 
grande parte, em decorrência da chegada de migrantes com diferentes 
níveis de alfabetizasão. 

Ainda no que diz respeito aos contrastes sociais, a pobreza no 
Brasil, avaliada a partir das discrepâncias de rendimentos de sua popula- 
cão, está presente em todo o território nacional, mas k na Região Nor- 
deste que ela atinge os níveis mais dramáticos e se apresenta de forma 
mais concentrada. As más condisões de vida da populasão nordestina 
tem suas raizes em fatores estruturais, principalmente, na elevada con- 
centrasã0 da terra e nas relasões de trabalho espoliativas, situasão agra- 
vada pelas secas que assolam a Região. Com níveis de rendimentos que 
o aproxima do Nordeste empobrecido, destaca-se, o norte de Minas 
Gerais, em nítida oposisão às demais áreas do Sudeste. 
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2.3 Os candidatos e a geografia do voto 

A distribuisão dos votos dos diversos candidatos àpresidência da 
República nas eleisões de 1994, pelos municipios brasileiros, revela 
uma grande diversidade de situasões, com alguns candidatos apresen- 
tando votasões expressivas em todo o território nacional e outros acu- 
sando bom desempenho em apenas algumas áreas do Pais. Assim, dos 
seis candidatos mais votados, Esperidião Amin e Leonel Brizola são os 
que acusaram votasões mais localizadas. Nesse sentido, Esperidião 
Amin se revelou um candidato da Região Sul, concentrando-se suas 
mais elevadas votasões em municípios de Santa Catarina, apesar de o 
seu partido, o PPR, se encontrar implantado nacionalmente. Da mes- 
ma forma, o candidato Leonel Brizola obteve suas maiores votasões em 
municípios do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, estados onde se 
encontram suas bases políticas. Alkm desses, Brizola apresentou, ainda, 
expressivas votasões em municípios do sudoeste do Paraná e norte de 
Mato Grosso, áreas para onde afluíram consideráveis fluxos de migran- 
tes gaúchos. 

Orestes Qukrcia, com votasões menos localizadas que Amin e 
Brizola, acusou melhor desempenho em municípios de São Paulo, on- 
de se localizam suas bases eleitorais, Santa Catarina, Acre, Goi&, To- 
cantins e Piauí. As boas votasões para o candidato em municipios de di- 
ferentes estados brasileiros, deve-se, em grande parte, ao fato de as lide- 
ransas políticas regionais do PMDB terem sido fiéis à candidatura de 
seu partido. Ao contrário de Qukrcia, Enkas apresenta suas mais ex- 
pressivas votasões concentradas no Centro-Sul do País, especialmente, 
em municípios dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, bem como no Distrito Federal. A distribuisão espacial dos votos 
para o candidato revela um padrão que apresenta estreita correlaCão 
com o mapa da urbanizagão. Nesse sentido, o candidato, cujo partido 
não possui nenhuma expressão política, recebeu suas maiores votasões 
de eleitores de municípios das Regiões mais urbanizadas do País. 

Já Lula, ao contrario dos candidatos anteriores, obteve boas vota- 
@es em grande parte do território nacional. Observa-se, no entanto, 
que as maiores concentrasões de votos para Lula ocorrem no Distrito 
Federal, num grande número de municípios do Nordeste, sobretudo 
nos estados do Piauí, Pernambuco, Sergipe e Bahia, bem como em mu- 
nicipios do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Cata- 
rina. Finalmente, Fernando Henrique, com votasão elevada em todo 
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o território nacional, Fegistra seus maiores percentuais de votos em mu- 
nicípios de Alagoas. E, no entanto, no centro do Pais que se observa a 
maior concentrasão espacial de votos para o candidato, num continu- 
um que abrange municipios de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e To- 
cantins. Em contraste com essa extensa área, destacam-se municípios da 
Região Sul pelas menores votasões alcaqadas por FHC, com exceCão 
daqueles da metade-norte do Paraná. Tal situasão deve-se a um quadro 
de fragmentação eleitoral resultante de uma disputa mais acentuada 
entre os candidatos à Presidência, na maioria dos municípios do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e metade-sul do Paraná. 

A análise da distribuisão espacial dos votos dos principais candi- 
datos à Presidência, a nível municipal, e sua comparação com os pa- 
drões das variáveis sócio-econômicas revela, de imediato, a dificuldade 
de se estabelecer as bases de uma Geografia Eleitoral, quando se consi- 
dera o Brasil como um todo. Nessa escala de análise, pode-se perceber 
apenas algumas relasões, muito gerais, entre o comportamento politi- 
co dos eleitores e a situasão sócio-econômica da populasão. Assim, a 
fragmentasão eleitoral observada em municípios do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal coinci- 
de com melhores níveis de alfabetizasão de sua populasão. Inversamen- 
te, constata-se a existência deum comportamento eleitoral que se carac- 
teriza pela polarizasão entre dois candidatos ou pela dominasão de um 
deles, em municípios de estados do Nordeste, num contexto de baixos 
niveis de alfabetizasão. Tais associasões, de caráter muito geral, são in- 
suficientes, portanto, para se estabelecer as bases de uma Geografia 
Eleitoral. Assim, nessa escala de análise, muitas das indagaGÕes que di- 
zem respeito ao comportamento eleitoral dos brasileiros ficam sem res- 
posta. Desse modo, acredita-se que a mudansa no nível de observasão, 
do Brasil como um todo para o plano estadual, possibilite o estabeleci- 
mento de correlaGões mais nitidas entre o comportamento político dos 
eleitores e as condisões s6cio-econômicas da populasão. 

3. A geografia eleitoral nos principais estados do Pais 

As eleisões presidenciais de 1994 serão analisadas, na escala esta- 
dual, a partir do estudo dos oito estados mais importantes do ponto de 
vista eleitoral: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Bahia, Paraná, Pernambuco e Ceará. Considerando que as estrutu- 
ras políticas e suas diferenciações espaciais relacionam-se com estrutu- 
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ras territoriais de diversas ordens, serão analisados os desempenhos dos 
principais candidatos à Presidência da República e suas relasões com a 
urbanizasão, alfabetizasão, disparidades de rendimentos, variasão p opu- 
lacional, masculinidade e densidade demográfica, na medida em que 
tais variáveis possam contribuir para explicar o comportamento dos 
eleitores desses estados. 

Os dados eleitorais foram fornecidos pelo serviso de estatística 
do Tribunal Superior Eleitoral. A utilizasão dos dados requereu, ini- 
cialmente, uma nova codificasão dos municípios, uma vez que o TSE 
não adota acodificasão do IBGE. Do conjunto de mapas eleitorais reali- 
zados, pode-se destacar dois tipos: 

* mapas sobre o número de eleitores representados por quadrados, 
localizados na sede municipal, com tamanhos proporcionais ao núme- 
ro de votantes; 

mapas, em tons de cinza, traduzindo a importância da porcenta- 
gem de votos válidos obtidos por cada candidato. As classes que corres- 
pondem a cada tonalidade de cinza foram escolhidas de forma a retra- 
tar, o melhor possível, a variasão espacial das porcentagens através dos 
municípios. 

As estatísticas econômicas e sociais originam-se do Recensea- 
mento Demográfico realizado em 199 1 pelo IBGE e que foram publica- 
das em 1994. Trata-se, portanto, dos dados mais recentes, em nivel mu- 
nicipal, que se encontram disponíveis. Para a análise da diversidade das 
situasões econômicas e sociais do País, foram selecionados seis indica- 
dores: 

Densidade de Popdago: é um indicador clássico que revela o nÚ- 
mero de habitantes por quilômetro quadrado em cada município. Tal 
indicador, apesar de pouco preciso, é capaz de fornecer uma idéia sobre 
a repartisão da populasão; 

VariaçZo da População 1980-1 991: permite observar a evoluGão da 
dinâmica demográfica do País, ao longo do período que compreende os 
dois últimos recenseamentos. Trata-se da taxa de variaCão média anual 
por 100 habitantes, o que torna possível a comparasão da variasão po- 
pulacional relativa a municípios muito diferentes. Observa-se, em ge- 
ral, um forte aumento populacional na periferia das grandes cidades, 
bem como nas ‘fronteiras’ agrícolas ou minerais. No Brasil, os munici- 
pios que apresentam perdas de populasão, em menor número do que 
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os que acusam crescimento, devem tal situaCão, principalmente, ao 
êxodo rural; 

Alfdbetizaçzo: refere-se àporcentagem de habitantes de um muni- 
cípio que respondeu “sim’) à questão “sabe ler e escrever?”. Consiste, 
portanto, num indicador de desenvolvimento, freqüentemente, ligado 
à urbanizaCão; 

Discrepdncia de Rendimentos: não 6 propriamente um indicador 
de pobreza, mas sobretudo um indicador de desigualdade social. Refe- 
re-se ao número de chefes de família que recebem até um salário míni- 
mo por mês, dividido pelo número de chefes de família que recebem 
mais de 10 salários mínimos. Quanto maior for este número, maior se- 
rá a desigualdade social quanto aos rendimentos. Ao contrário do que 
se afirma normalmente, a discrepância se mostra mais acentuada no 
campo do que na cidade. Na verdade, além do fato de muitos trabalha- 
dores no campo receberem quantia abaixo do salário mínimo, a discre- 
pância de rendimentos pode parecer mais grave nas estatísticas pela re- 
munerasão não monetária existente nas áreas rurais; 

Masculinidude: representa o número de homens por 100 mulhe- 
res. Tal indicador, na medida em que revela o desequilibrio entre os se- 
xos na popu1ac;ão municipal, pode identificar municípios onde são im- 
portantes as migrasões. Nos espasos de ‘fronteiras’ agrícolas ou mine- 
rais, o número de homens ultrapassa em muito o de mulheres. Trata- 
se de trabalhadores adultos, jovens, que partem em busca de melhores 
condiCÕes de vida, deixando freqüentemente as mulheres e as crianCas 
em seus municípios de origem, onde se encontra, assim, uma masculini- 
dade inferior a 100. Observa-se, também, uma taxa de masculinidade 
inferior a 100 em municípios mais urbanizados. Tal situaCão deve-se à 
emigraCão de pessoas do sexo feminino, que deixam o campo e se diri- 
gem às cidades em busca de trabalho, como empregadas no comércio, 
na indústria e nos servisos, particularmente, como domésticas; 

UrbanizaçZo: mede a proporCão de pessoas que resideni nas áreas 
urbanas por 100 habitantes, em cada município. Este indicador deve ser 
interpretado com cuidado, no caso do Brasil, uma vez que cada municí- 
pio possui uma ou mais aglomeraCÕes urbanas, além de uma zona rural. 

Os indicadores sócio-econômicos são representados por mapas 
em tons de cinza com intervalos escolhidos de maneira a dar conta, o 
melhor possível, de sua variasão espacial através dos municípios. 

f 

0 
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3.1 São Paulo 

São Paulo, que participa com 23,5 O% do número total de votos do 
País, se constitui no estado brasileiro mais importante do ponto de vis- 
ta eleitoral. Nesse estado, os candidatos mais bem votados à Presidência 
reproduzem desempenhos semelhantes aos obtidos no País. Assim, 
Fernando Henrique com 55,7 YO, Enkas com 8,9 YO e Qukrcia com 5,s 
% dos votos válidos do estado receberam votasões ligeiramente acima 
de suas médias nacionais, enquanto Lula, com 27,O YO, registrou resulta- 
do equivalente ao alcansado no País. A análise da distribuisão dos votos 
dos candidatos pelos municípios revela, no entanto, enormes contras- 
tes entre diversas regiões do estado, onde as estruturas políticas apre- 
sentam-se correlacionadas, principalmente, com o padrão de sua urba- 

Apesar de São Paulo apresentar elevado grau de urbanizasão, esta 
se distribui, no entanto, de forma desigual em seu território, destacan- 
do-se um conjunto de municípios que formam um continuum urbano 
que abrange desde Santos, no litoral, até Ribeirão Preto, a noroeste, en- 
globando a Região Metropolitana e cidades como Campinas, Sorocaba 
e Bauru. Como prolongamento dessa concentraCão urbana, tem-se, a 
leste, o Vale do Paraíba paulista, onde se localizam importantes centros 
urbano-industriais, como São José dos Campos e Taubatk. Observa-se, 
ainda, que tais municípios com maior grau de urbanizasã0 apresentam, 
também, melhores níveis educacionais, variasões populacionais positi- 
vas e menores discrepâncias quanto aos rendimentos. 

Ao se analisar o desempenho dos candidatos nessa região mais ur- 
banizada, constata-se a ocorrência de maior competisão eleitoral entre 
eles, certamente, em funCão do melhor nível de informasão do eleitora- 
do e da existência de organizasões partidárias mais ativas. Assim, Fer- 
nando Henrique, que obteve, na maior parte dos municípios do estado, 
elevados percentuais de votos, não apresenta nessa área seu melhor de- 
sempenho eleitoral. 'Já Lula, seu principal concorrente, alcansa nesses 
municípios mais urbanizados suas votasões mais expressivas, princi- 
palmente, em funSão da concentrasão industrial, da existência de um 
forte movimento sindical e de uma expressiva militância do Partido dos 
Trabalhadores. É nesse contexto, também, que Enkas acusa seu melhor 
desempenho eleitoral, embora com votasões muito inferiores As de 
FHC e de Lula. 

. nizasão. 
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Da mesma forma, ao se analisar a Região Metropolitana, onde se 
concentram 50,O O h  dos votos do estado, constata-se que k nos municí- 
pios industriais, a exemplo de Santo André, São Bernardo, Diadema e 
Osasco que Lula alcansa seus mais elevados percentuais, o que se expli- 
ca em funCão do forte movimento operário aí existente. Já Fernando 
Henrique obtém seus percentuais mais elevados em municípios locali- 
zados nos limites da periferia metropolitana, que se situam a reboque 
do processo de metropolizasão, apresentando atividades econômicas 
baseadas na agropecuária, além de menores níveis de alfabetizasão, mai- 
ores discrepâncias de rendimentos e mais expressivos crescimentos po- 
pulacionais. Finalmente, Enkas, terceiro colocado na Região Metropo- 
litana, com vota@es muito inferiores i s  dos outros dois candidatos, 
acusa seu melhor desempenho eleitoral em municípios, como Guaru- 
lhos, Mogi das Cruzes e Suzano, onde k bom o nível educacional da po- 
pula@o e são pequenas os discrepâncias de rendimentos. 

Os demais municípios de São Paulo que não se encontram nas 
áreas com mais alto grau de urbanizasão, apresentam situa@es diferen- 
ciadas no que diz respeito aos indicadores sócio-econômicos seleciona- 
dos. Assim, pode-se destacar, em linhas gerais, duas regiões: o oeste e 
o sul do estado. Os municípios do oeste, apesar da existência de impor- 
tantes cidades, apresentam indices de urbanizasã0 inferiores aos da re- 
gião anteriormente considerada. Alkm disso, observa-se em muitos 
municípios do oeste paulista perda de populasão na década de oitenta, 
num contexto de bons níveis educacionais, qye coexistem, no entanto, 
com maiores discrepâncias de rendimentos. E nessa região que se con- 
centram as mais elevadas votasões para FHC. Do mesmo modo, Qukr- 
cia alcansa em municípios do oeste paulista algumas de suas melhores 
votasões, num padrão fragmentado, no qual se alternam municípios 
com altas e baixas porcentagens. Ao contrário, Lula apresenta apenas 
em alguns municípios do oeste, sobretudo onde é forte o movimento 
de trabalhadores rurais sem terra, indices de votasão mais altos. 

O sul de São Paulo, que se caracteriza como a área econômica- 
mente menos dinâmica do estado, apresenta menores graus de urbani- 
zagã0 e de alfabetizaSão e maiores contrastes entre níveis de rendimen- 
tos. Também nessa área, conhecida pelos baixos níveis de condiGões de 
vida, FHC e QuCrcia acusaram algumas de suas mais expressivas vota- 
ções. 
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3.2 Minas Gerais 

Minas Gerais, que participa com 11,5 YO do número total devotos 
do País, constitui o segundo estado brasileiro mais importante do pon- 
to de vista eleitoral. Nesse estado, os dois candidatos mais bem votados 
à Presidência, Fernando Henrique com 64,8 O/O e Lula com 21,9 '/o dos 
votos válidos, apresentaram resultados bem diferentes daqueles alcan- 
Gados no plano nacional.Fernando Henrique obteve emMinas um de se- 
us melhores desempenhos eleitorais do País, enquanto Lula recebeu vo- 
tasão muito abaixo de sua média nacional. Quanto a Enkas, com 6,8 YO 
dos votos válidos, registrou resultado semelhante ao obtido no País. 

A análise da distribuisão dos votos dos candidatos pelos municí- 
pios revela muitos contrastes entre as diversas regiões do estado. Entre- 
tanto, não se observa, como em São Paulo, correlasões muito claras en- 
tre as estruturas políticas e as estruturas sócio-econômicas. Minas carac- 
teriza-se, quanto à maioria das variáveis sócio-econômicas considera- 
das, por um padrão marcado por fortes contrastes entre os municípios 
da metade-norte e os da metade-sul do Estado, o que não se verifica em 
relasão à distribuisão dos percentuais de votos dos dois principais can- 
didatos à Presidência. 

Em linhas gerais, observa-se que a maior parte dos municípios do 
norte mineiro apresenta Características de região mais deprimida eco- 
nômicamente. Assim, predominam, nessa área, municípios com graus 
de urbanizasão mais baixos e menores densidades demográficas, num 
contexto de baixos níveis de alfabetizasão e discrepâncias de rendimen- 
tos mais acentuadas. Caracterizam-se, também, por elevadas participa- 
@es de jovens, o que parece estar relacionado às migraGÕes, que ocor- 
rem com freqüência nesses municípios e são efetuadas, principalmente, 
por pessoas adultas, em dire$ã0 a regiões econômicamente mais dinâ- 
micas. Desse modo, em grande parte do norte mineiro é baixa a partici- 
pasã0 de adultos, bem como de idosos - cuja concentrasão associa-se, 
freqüentemente, a melhores níveis de condisões de vida. 

Já na metade-sul de Minas, área onde as atividades econômicas se 
desenvolvem de forma mais intensa, encontram-se municipios com 
maiores densidades demográficas e mais alto grau de urbanizasão, co- 
mo os da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde se concentra 
um parque industrial complexo, além de Uberlândia e Uberaba, princi- 
pais cidades do Vribgulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aso, e Juiz de 
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Fora, na Zona da Mata. Cabe observar, ainda, que nessa região concen- 
tram-se, também, municípios que apresentam os melhores.níveis de al- 
fabetizasão e os menores contrastes quanto aos desníveis de rendimen- 
tos. Expressando, ainda, o caráter mais dinâmico dessa porsão do terri- 
tório mineiro, tem-se uma concentrasão de adultos, num contexto de 
reduzidas porcentagens de jovens. 

Apenas no que diz respeito àvariasão populacional e à masculini- 
dade, não se observa a oposi$io norte-sul, mas um padrão diversificado, 
no qual se alternam municípios com diferentes percentuais, ao longo 
do estado. Destacam-se, por expressivos crescimentos demográficos, os 
municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu entorno, 
bem como um grande número de municípios no noroeste do,estado, 
onde vem se dando a abertura de novas fronteiras agrícolas. E nesses 
municípios do noroeste mineiro que se observam, também, as taxas 
mais elevadas de masculinidade; certamente, em funCão da atrasão 
migratória que a implantaCão de projetos irrigatórios, agropecuários e 
industriais vem provocando. 

A análise da distribuisão dos votos dos candidatos à Presidência, 
pelos municípios, revela acentuados contrastes entre diversas regiões 
do estado, num padrão onde as estruturas políticas, como já assinalado, 
não se correlacionam, de forma nítida, com as estruturas sócio-econô- 
micas. Ao que tudo indica, o desempenho dos candidatos em Minas 
parece associar-se, principalmente, à capacidade de os candidatos à Pre- 
sidência estabelecerem aliansas com as liderancas políticas estaduais e 
locais; de importância fundamental, já que nenhum dos postulantes 
tinha sua base eleitoral nesse estado. O fato de Fernando Henrique ter 
apresentado em Minas um dos seus melhores desempenhos eleitorais 
do País, pode ser explicado, em certa medida, pelo apoio que os dois 
candidatos mais fortes ao governo estadual, Hélio Costa, do PP, e 
Eduardo Azeredo, do PSDB, deram h sua candidatura, apesar de rivais 
no plano estadual. Acrescenta-se, ainda, o apoio do Presidente Itamar 
Franco, politico mineiro, muito popular no Estado. 

A distribuisão espacial dos votos para FHC revela um padrão 
diversificado, com percentuais que variam de 38,43 Yo a 88,15 O%, sendo 
que na maior parte dos municípios predominam percentuais elevados. 
Assim, constata-se que FHC 6 bem votado em todo o Estado, tanto em 
municípios mais urbanizados, quanto menos urbanizados, com altos e 
baixos níveis de alfabetizasão, com maiores e menores discrepâncias de 
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rendimentos. Convém observar, no entanto, que FHC alcansa suas 
mais elevadas votasões em municípios localizados no centro e no extre- 
mo norte do Estado, onde não se localiza nenhuma das dez cidades mais 
importantes de Minas. Assim, nos municípios que integram a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, apesar do bom desempenho eleito- 
ral de FHC, não se registram aí suas. mais altas votasões. Na verdade, 
a macisa votasão alcansada por Fernando Henrique em Minas reflete 
uma situasão de dominasão eleitoral, diferente da observada em São 
Paulo, por exemplo, onde se verifica maior disputa entre diversos can- 
didatos. 

Quanto ao segundo candidato mais bem votado à Presidência, 
Luis Inácio Lula da Silva, observa-se que seu fraco desempenho nas elei- 
@es de 1994 se deve, em grande parte, ao fato de o PT não se constituir 
num partido expressivo em grande parte do território mineiro, além de 
os partidos que compuseram a coligasão que o apoiou não terem apre- 
sentado candidatos fortes às eleisões para governador ou senador. A 
distribuisão dos votos para Lula pelos municípios revela um padrão 
muito diversificado, Cujas porcentagens variam de 4,09 O/O a 48,63 O/o. Os 
percentuais mais elevados de votos encontram-se, sobretudo, em muni- 
cípios da faixa leste do estado, destacando-se, principalmente, os da área 
industrial do Vale do Aso, como Itabira e Ipatinga, e os das breas pobres 
do Vale do Jequitinhonha. Alkm dessa região, votasões significativas 
para Lula se distribuem, também, pelos municípios de fronteira agríco- 
la do noroeste do estado, no Vale do São Francisco. Assim como obser- 
vado para Fernando Henrique, Lula k bem votado em municipios com 
alto e baixo grau de urbanizasão, com diferentes níveis de alfabetizasão 
e de discrepâncias de rendimentos. No Vale do Ago, por exemplo, as 
elevadas votaGões para Lula se devem à concentrasão de operários aí 
existente, enquanto nos municípios pobres do Vale do Jequitinhonha 
relacionam-se à presensa de movimentos sociais organizados. Já, na Re- 
gião Metropolitana de Belo Horizonte, apesar da existência de um forte 
movimento sindical em municípios industriais, como Betim e Conta- 
gem, o candidato não alcansou suas votasões mais elevadas. Em Belo 
Horizonte, não obstante o município ser governado por um prefeito 
do PT, Lula registrou seu pior desempenho eleitoral entre as Regiões 
Metropolitanas brasileiras. 

Ao contrário do observado para FHC e Lula, a distribuisão de 
votos para Enkas guarda uma estreita correlasão com as estruturas SÓ- 
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cio-econômicas identificadas no estado. Assim, o candidato obteve me- 
lhor desempenho eleitoral, sobretudo, em municípios da metade sul do 
estado, que apresentam maior grau de urbanizasão, melhores níveis de 
alfabetizasão e menores discrepâncias de rendimentos. Nesse sentido, 
4 na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nos municipios mais 
urbanizados do estado que o candidato alcansa suas mais expressivas 
votações. 

3.3 Rio de Janeiro 

O Rio de Janeiro, com 10,O O/O do número total de votos do País, 
se constitui no terceiro estado brasileiro mais importante do ponto de 
vista eleitoral. Nesse estado, os dois candidatos mais bem votados à Pre- 
sidência, Fernando Henrique com 47,2 YO e Lula com 25,7 O/O dos votos 
válidos, apresentaram resultados inferiores àqueles alcansados no pla- 
no nacional. JáEnkas com 11,7 O/O eBrizolacom 10,7 YO obtiveramvota- 
@es superiores As de suas médias nacionais. A análise da distribuisão 
dos votos dos candidatos pelos municípios revela, no entanto, acentua- 
dos contrastes entre as diversas regiões do estado, onde as estruturas po- 
líticas parecem se correlacionar com as estruturas sócio-econômicas 
identificadas. Assim, a organizasão espacial do Rio de Janeiro revela 
contrastes entre os municípios da metade-norte e os da metade-sul do 
estado, principalmente, no que diz respeito à urbanizasão, densidade 
demográfica, alfabetizasão e discrepâncias de rendimentos. 

Observa-se, de modo geral, que a maior parte dos municípios da 
metade-norte fluminense apresenta características de região menos di- 
nâmica economicamente. Assim, predominam, nessa área, municípios 
com graus de urbanizasão mais baixos e menores densidades demográ- 
ficas, num contexto de baixos níveis de alfabetizasão e discrepâncias de 
rendimentos mais acentuadas. Tais características se apresentam mais 
acentuadas nos municípios do noroeste, que vêm sofrendo esvaziamen- 
to populacional, em grande parte, em funsão do caráter tradicional de 
suas atividades econômicas. 

Já na metade-sul do estado, área mais dinâmica economicamente, 
encontram-se municípios com maiores densidades demográficas e mais 
alto grau de urbanizasão, como os da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, onde é grande a complexidade e a diversidade de sua atividade 
industrial, comercial e dos servisos. Convém destacar, ainda, no eixo 
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rbdoviário que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, a conurbasão Volta 
Redonda-Barra Mansa, sede de um complexo industTia1 que se organi- 
zou em torno da Companhia Siderúrgica Nacional. E na metade-sul do 
estado que se concentram, também, municípios com melhores níveis 
de alfabetizasão e menores contrastes quanto aos desníveis de rendi- 
mentos. 

Ao se analisar o desempenho dos candidatos pelos municipios do 
estado, constata-se que é na região mais urbanizada, que se dá maior 
competisão eleitoral entre eles; certamente, em funsã0 do melhor nível 
de informasão do eleitorado e da existência de organiza@es partidárias 
mais ativas. Assim, Fernando Henrique que obteve, na maior parte dos 
municípios do estado, elevados percentuais de votos, apresenta nessa 
área seu pior desempenho eleitoral, em funCão das boas votasões alcan- 
sadas por Lula, Enkas e Brizola. Fernando Henrique obtém seus mais 
elevados percentuais de.votos, nos municípios do noroeste fluminense, 
confirmando tendência, já verificada em São Paulo, de maiores vota- 
@es para o candidato em municípios menos urbanizados, com meno- 
res níveis de alfabetizasão e maiores discrepâncias de rendimentos. 

Ao contrário de FHC, Lula alcansa suas votasões mais elevadas 
nos municípios da metade-sul do estado, especialmente em Volta Re- 
donda, Barra Mansa e Barra do Piraí, onde k grande o número de operá- 
rios da Companhia Siderúrgica Nacional. Lula apresenta, ainda, vota- 
$ões significativas, superiores à sua média estadual, nos municípios do 
estado com maior grau de urbanizasão, como Rio de Janeiro e Niterói, 
na Região Metropolitana, que se caracterizam, também, pelos mais al- 
tos níveis educacionais e menores disparidades de rendimentos. 

Embora apresentando votasões muito inferiores As de Lula, 
Enkas acusa, também, seu melhor desempenho eleitoral na metade-sul 
do estado, sobretudo, em municipios da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, num padrão que guarda estreita relasão com o da urbaniza- 
são. Convém ressaltar que o fato de Enkas apresentar suas melhores 
votasões em municípios mais urbanizados, com níveis de alfabetizasão 
mais altos e menores contrastes quanto aos rendimentos, se constitui 
numa tendência já observada nos estados de São Paulo e Minas Gerais. 

Contrariando o padrão de vota$o apresentado pelos demais can- 
didatos, Brizola obtém seus mais elevados percentuais de votos, tanto 
em municípios da metade-sul, quanto da metade-norte do estado, numa 
distribuisão na qual as estruturas políticas não se correlacionam, de for- 
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ma nítida, com as estruturas sócio-econômicas. Na verdade, as maiores 
votasões para o candidato ocorrem em municípios da periferia metro- 
politana do Rio de Janeiro, bem como em municipios do norte flumi- 
nense, como Campos. Assim, observa-se que Brizola é bem votado em 
municípios com diferentes graus de urbanizasão, alfabetizasão e discre- 
pâncias de rendimentos, o que parece indicar que suas votaSÕes mais 
acentuadas se devam à forsa das lideransas locais de seu partido. Con- 
vém lembrar que o desempenho de Brizola no estado Rio de Janeiro, 
nas eleisões de 1994, apresenta enorme contraste em relasão ao resul- 
tado alcansado pelo candidato no primeiro turno das eleisões de 1989, 
quando obteve 52,2 O/O dos votos válidos. O fracasso eleitoral em 1994 
deve-se, principalmente, ao desgaste político sofrido por Brizola, por 
ocasião do seu segundo mandato à frente do governo do estado do Rio 
de Janeiro. 

3.4 Rio Grande do Sul 

O Rio Grande do Sul, que participa com 7,O O/O do número total 
de votos do País, se constitui no quarto estado brasileiro mais impor- 
tante do ponto de vista eleitoral. Nesse estado, os candidatos mais vota- 
dos à Presidência apresentam resultados eleitorais muito diferentes da- 
queles alcansados no País. Assim, Lula com 333 %, Brizola com 15,1%, 
Enkas com 9,4 O/o e Amin com 8,2 O/O dos votos válidos receberam vota- 
@es superiores As suas médias nacionais, enquanto Fernando Henri- 
que com 29,6 %O teve, no Rio Grande do Sul, seu pior desempenho elei- 
toral. 

A análise da distribuisão dos votos dos candidatos pelos municí- 
pios revela, no entanto, enormes contrastes entre diversas regiões do 
estado, onde as estruturas políticas parecem se correlacionar de forma 
menos nítida com a urbanizasão, como se verificou em São Paulo, mas, 
ao que tudo indica, apresentam-se ligadas a transformasões em curso, 
como a modernizasão da agricultura. Neste processo, estão presentes 
não só a mudansa técnica, mas também, a introdusão ou expansão de 
cultivos voltados à indústria e à exportac$io, o que tem acarretado, so- 
bretudo, a concentrasão da terra, a liberasão de mão-de-obra e a elimi- 
nasão de pequenos produtores rurais que não possuem condisões de 
acompanhar tais transformasões. Além disso, as estruturas da geografia 
eleitoral que emergiram no Rio Grande do Sul apresentam certas corre- 
lasões com níveis de alfabetizasão, graus de discrepâncias de rendimen- 
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tos e variasão populacional. 
Nesse sentido, destacam-se no Rio Grande do Sul os municípios 

do noroeste, onde a modernizasão técnica e a expansão do cultivo da 
soja vêm provocando a concentrasão da terra e o enfraquecimento da 
agricultura colonial. Alkm da modernizasão, o acentuado processo de 
fracionamento da terra por heransa tem contribuído para o forte êxodo 
rural que aí vem se verificando, num contexto de fortes disparidades de 
rendimentos e níveis mais baixos de alfabetiza$ã0 da populasão. Esse 
conjunto de fatores contribuiu para o surgimento de um forte movi- 
mento de trabalhadores rurais sem terra que, identificando-se com um 
candidato de esquerda, explicaria, em parte, as acentuadas votasões 
alcansadas por Lula nessa região. 

Além do noroeste, Lula obteve elevadas votasões nos municípios 
que integram a Região Metropolitana de Porto Alegre, onde k mais alto 
o grau de alfabetizasão da populasão, menores as disparidades de ren- 
dimentos e maior a concentrasão industrial. Além desses aspectos, as 
bem sucedidas administrasões do PT à frente da Prefeitura de Porto 
Alegre foram decisivas para o excelente desempenho do candidato na 
Região Metropolitana. Nas demais regiões do estado, Lula alcansa ain- 
da boas votasões em municípios Cujas sedes se constituem em impor- 
tantes centros urbanos, como Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. 

Assemelhando-se ao padrão de votasão de Lula, Brizola obtém 
boas votasões no noroeste do Rio Grande do Sul, bem como em muni- 
cípios do oeste, como São Borja, terra natal de Getúlio Vargas, do qual 
Brizola é considerado seu herdeiro político. Levando-se em conta os 
problemas sociais que o noroeste do estado vem enfrentando, as boas 
votasões para Brizola, bem como para Lula, parecem indicar que essa 
região optou pelo apoio a candidatos de esquerda. Além dessas áreas, 
registram-se, também, altos indices de votaSão para Brizola em municí- 
pios do sudeste, no litoral daLagoa dos Patos, onde é menor aurbaniza- 
@o e mais baixo o nível de alfabetizasão da populasão. O candidato al- 
cansa, ainda, bom desempenho nos municípios da Região Metropolita- 
na, que, como se sabe, exibem níveis educacionais elevados e menores 
discrepâncias quanto aos rendimentos. Convém lembrar que Brizola 
situou-se em terceiro lugar no Rio Grande do Sul, seu melhor desempe- 
nho eleitoral do País, o que pode ser considerado, no entanto, um fra- 
casso eleitoral, se comparado ao seu desempenhoao primeiro turno 
das eleisões presidenciais de 1989, quando foi o grande vencedor, com 
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62,8 dos votos do estado. 
Contrariando o padrão de votasão apresentado por Lula e Brizo- 

la, Fernando Henrique exibe seus mais elevados percentuais em muni- 
cípios do nordeste e do centro-sul do estado, onde se verificam, tam- 
bém, menores graus de urbanizasão, mais baixos níveis de alfabetiza- 
são e mais acentuadas discrepâncias de rendimentos. Cabe destacar que 
o Rio Grande do Sul se apresenta como o Único estado da Federasão em 
que FHC foi derrotado por Lula, além do Distrito Federal, apesar do 
apoio recebido de Antônio Brito, do PMDB, vencedor das eleisões 
para o governo estadual, que não participou, entretanto, da campanha 
eleitoral de Orestes Qukrcia, candidato de seu partido. 

Com votasões mais expressivas em municípios da metade-norte 
do estado, Amin obteve no Rio Grande do Sul um de seus melhores de- 
sempenhos eleitorais do País, o que se deve, provavelmente, à influên- 
cia da campanha desse candidato em Santa Catarina que se refletiu, 
sobretudo, na região mais próxima da fronteira entre esses dois estados. 

Ao contrário de Amin, Enkas obteve suas votasões mais expressi- 
vas em municípios da porsão meridional do Rio Grande do Sul, des- 
tacando-se, principalmente, os da fronteira com o Uruguai. A distri- 
buisão dos votos para Enkas acompanha, de modo geral, o padrão da 
urbanizasã0 do Estado, com exceCão de Porto Alegre e alguns municí- 
pios que integram a Região Metropolitana. 

3.5 Bahia 

A Bahia, que participa com 6,5 YO do número total de votos do 
País, situa-se em quinto lugar entre os estados brasileiros quanto à sua 
importância eleitoral. Nesse estado, enquanto Fernando Henrique 
apresenta resultado ligeiramente inferior ao de sua média nacional, ao 
obter 52,4 YO dos votos válidos, Lula, com 35,2 YO, registra percentual 
muito superior ao alcaqado no País. 

A distribuisão espacial dos votos dos candidatos revela acentua- 
dos contrastes entre diversos municípios do estado, num padrão que 
apresenta correlaGões entre as estruturas políticas e as estruturas sócio- 
econômicas, principalmente, em municípios das regiões leste e oeste do 
estado. Assim, na Bahia, pode-se identificar, em relaGão às estruturas só- 
cio-econômicas, um padrão no leste que se opõe ao do oeste, enquanto 
a zona central do estado se caracteriza por uma diversidade de situa- 

ComrmicaçãooEpolÍtica, ns., v.4, n.3, p.17-86 



42 Cesar Romero Jacob, Dora Rodrigue5 Hees, Philippe Waniez, Violette Brtrstlein 

@es, com muitos contrastes entre seus municipios. Na parte leste, área 
mais urbanizada) onde as atividades econômicas se dão de forma mais 
dinâmica) encontram-se as mais altas taxas de densidade demográfica) 
mais altos níveis de alfabetizasão e menores discrepâncias de rendimen- 
tos. É nessa faixa que se localiza a Região Metropolitana de Salvador, 
bem como as principais cidades do estado. 

Em contrapartida, no oeste da Bahia, verificam-se as mais reduzi- 
das densidades demográficas, num contexto de baixos graus de urbani- 
zasão e de alfabetizasão, além de maiores discrepâncias de rendimen- 
tos. A partir dos anos oitenta, essa área vem se constituindo em região 
de fronteira agrícola, apresentando expressivos crescimentos demográ- 
ficos) cujo dinamismo foi favorecido, em grande parte, pela ligasão ro- 
doviária entre Salvador e Brasilia. Já na parte central da Bahia, numa ex- 
tensa área que vai do norte ao sul e que abrange o Vale do São Francisco, 
verifica-se um padrão muito diversificado no qual alternam-se no espa-. 
so municipios com diferentes níveis de densidade demográfica, urbani- 
zasão, alfabetizasão e discrepâncias de rendimentos. 

Fernando Henrique Cardoso) apresentou, na maior parte dos 
municipios baianos, elevadas votasões, uma vez que seus percentuais 
variam de 28,49 O/o a 87,37 Oh. Cabe observar, no entanto, que as maiores 
proporsões de votos para o candidato ocorrem, de modo geral, em mu- 
nicípios do interior, com menores taxas de densidade demográfica) ur- 
banizasão e alfabetizaCão, apresentando, freqüentemente, considerá- 
veis discrepâncias de rendimentos, como se observa nos municipios do 
centro-sul e do oeste da Bahia. Nesse sentido, convém ressaltar que nos 
municípios onde se localizam as principais cidades do estado, o candi- 
dato, apesar de bem votado, não alcansa seus melhores desempenhos 
eleitorais) em funsão, possivelmente, da existência de movimentos sin- 
dicais e partidários mais atuantes) o que ocasiona maior competisão 
eleitoral. Assim, nos municipios que integram a Região Metropolitana 
de Salvador) FHC não obtém suas mais expressivas votasões, tendo si- 
do) inclusive, derrotado por Lula no núcleo da RM. O bom desempe- 
nho de Fernando Henrique na Bahia deve-se) sobretudo, à forsa politi- 
ca da coligasão que o apoiou) liderada por Antônio Carlos Magalhães, 
do PFL. Tal coligasão elegeu Paulo Souto, ao governo do estado, no se- 
gundo turno das eleisões, além de dois senadores e metade da bancada 
de deputados federais. 

. 
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A distribuisão dos votos para Lula revela um padrão marcado 
por fortes contrastes, uma vez que os percentuais variam de 5,12 YO a 
58,66 %. Ao contrário de Fernando Henrique, Lula apresentasuas mai- 
ores votasões em municípios que se destacam por maiores taxas de den- 
sidade, urbanizasã0 e alfabetizasão, apresentando, geralmente, meno- 
res discrepâncias de rendimentos. Assim, a maior concentrasão de vo- 
tos para Lula ocorre na faixa leste, principalmente, nos municípios da 
Região Metropolitana e seu entorno. Na cidade de Salvador, Lula ob- 
teve seu melhor desempenho eleitoral, dentre as Regiões Metropolita- 
nas do País, vencendo Fernando Henrique por maioria absoluta, com 
50,s % dos votos. Além da faixa leste, votasões significativas para Lula 
encontram-se, também, no centro-norte do estado, principalmente, 
em municípios do Vale do São Francisco, como Juazeiro e Paulo Afon- 
so. O bom desempenho de Lula, na Bahia, expressa, em grande parte, 
o apoio recebido das forsas políticas que fazem oposisão a Antônio 
Carlos Magalhães, líder da oligarquia que domina a política baiana e 
que apoiou Fernando Henrique Cardoso. 

3.6 Paraná 

O Paraná, com 6,O YO do número total de votos do País, situa-se 
em sexto lugar entre os estados brasileiros quanto à sua importância 
eleitoral. Nesse estado, os dois candidatos mais bem votados à Presi- 
dência, Fernando Henrique com 60,3 YO e Lula com 22,7 YO dos votos 
válidos, apresentaram resultados bem diferentes daqueles alcansados 
no plano nacional. Fernando Henrique obteve no Paraná um de seus 
melhores desempenhos eleitorais do País, enquanto Lula recebeu vota- 
são muito abaixo de sua média nacional. Quanto a Enkas, com 6,5 % 
dos votos válidos, constata-se que registrou resultado ligeiramente infe- 
rior ao obtido no País. 

A distribuisão dos votos dos candidatos pelos municípios revela 
acentuados contrastes quanto ao desempenho eleitoral dos principais 
candidatos. Assim, enquanto Fernando Henrique obtém seus mais ele- 
vados percentuais em municípios da metade-norte do estado, Lula al- 
cansa suas melhores votaCões em municípios da porsão sul. Entretan- 
to, não se verifica, no Paraná, como na maior parte dos estados analisa- 
dos, correlasões nítidas entre as estruturas políticas e as variáveis sócio- 
econômicas selecionadas. Nesse sentido, as diferensas observadas, 
quanto ao comportamento eleitoral entre os municípios da metade 
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norte e os da metade sul do estado, não parecem se relacionar com o 
grau de urbanizasão, os níveis de alfabetizasão ou as discrepâncias de 
rendimentos, mas sim com outros processos em curso, como a moder- 
nizasão que vem ocorrendo na agricultura. Tal processo que vem se 
dando em diversas áreas do estado, levando à concentrasão fundiária e 
à liberasão de mão-de-obra, tem resultado, no entanto, em comporta- 
mentos eleitorais difenciados. 

Assim, o norte do Paraná, estruturado a partir da expansão da 
cafeicultura paulista, com o predomínio de médios e grandes estabele- 
cimentos rurais, vem, desde os anos setenta, apresentando crescente 
avanso das lavouras de soja e de trigo, com intensa incorporasão de tec- 
nologia moderna. Essa região, cujos municipios apresentam elevado 
grau de urbanizasão, níveis de alfabetizasão irregulares e menores dis- 
crepâncias quanto aos rendimentos, se constitui numa área agrícola das 
mais prósperas do País. Pode-se pensar que, nesse contexto de agricul- 
tura altamente capitalizada, o eleitorado tenha se identificado com um 
candidato como FHC, com uma plataforma politica mais conservado- 
ra. 

Ao contrário de Fernando Henrique, Lula obtém melhor desem- 
penho em municipios da porsão sul do estado, região que apresenta pa- 
drões muito diversificados no que diz respeito aos graus de urbaniza- 
são, níveis de alfabetizasão e discrepâncias de rendimentos. Assim co- 
mo o norte, essa região vem sendo atingida por profundas transforma- 
@es em seu quadro agrário. E, porém, no sudoeste do Paraná, área es- 
truturada com base na pequena propriedade colonial, que Lula alcansa 
suas maiores votasões. Nas Últimas décadas, os municipios do sudoeste 
vêm sofrendo uma intensa desarticulasão de sua organizasão produtiva 
anterior, com a concentrasão da terra e o êxodo rural, decorrentes da 
expansão do cultivo da soja. Este conjunto de fatores contribuiu, no 
sudoeste, para a organizasão de ‘trabalhadores e produtores rurais sem 
terra’ que se viram excluídos no processo de modernizasão da agricul- 
tura. Assim, a forte mobilizasão dos sem terra pela realizasão da Refor- 
ma Agrária explicaria as expressivas votasões, nessa área do Paraná, al- 
cansadas por Lula, candidato com uma plataforma política de esquer- 
da. Tal situasão se assemelha, em termos políticos, ao que vem ocorren- 
do nas áreas contíguas do oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio 
Grande do Sul, que foram também atingidas pelo processo de moderni- 
zasão da agricultura. 
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Quanto a Enkas, observa-se que o candidato mantém, no Paraná, 
o mesmo padrão de maiores votasões em municípios mais urbaniza- 
dos, com melhores níveis de alfabetiza$ã0 e menores discrepâncias de 
rendimentos, jáverificado nos demais estados analisados do Centro-Sul 
do País. Assim, é nos municípios-sede das cidades mais importantes que 
Enkas alcansa seus mais elevados percentuais de votos, sendo, porém, 
no oeste do estado que se concentram as mais elevadas porcentagens de 
votos para o candidato, como em Cascavel e Foz do Iguasu. 

Ao se considerar o desempenho dos principais candidatos na Re- 
gião Metropolitana de Curitiba, constata-se que FHC e Lula não alcan- 
saram aí seus melhores desempenhos eleitorais. Fernando Henrique 
obtém em Curitiba 55,6 dos votos válidos, resultado inferior ao de 
sua média estadual, sendo nos municípios localizados nos limites dape- 
riferia metropolitana, onde se verificam, também, menores níveis de al- 
fabetizasão e maiores discrepâncias quanto aos rendimentos, que o can- 
didato alcansa seus percentuais mais elevados. Já, Lula, com 26,5 YO dos 
votos válidos em Curitiba, obteve percentual mais elevado que o de sua 
média estadual, mantendo a tendência já observada de maiores vota- 
@es no núcleo e em municípios do centro da RM, onde normalmente 
é mais alto o grau de alfabetiza$ã0 e menor a discrepância de rendimen- 
tos. Da mesma forma, EnCas alcaqa em Curitibavotasão superior h sua 
média estadual, observando-se em relasão a esse candidato a correlasão 
mais estreita entre maiores vota$Ões e níveis mais altos de alfabetizasão 
da RM. 

Na avaliasão do desempenho dos dois principais candidatos à 
Presidência no Paraná, constata-se que os resultados eleitorais, como já 
observado, não se relacionam com as estruturas sócio-econômicas, 
uma vez que tanto FHC quanto Lula obtiveram boas votasões em mu- 
nicípios com diferentes graus de urbanizasão, alfabetiza$ã0 e discre- 
pâncias de rendimentos. Assim, as boas votasões obtidas por FHC no 
Paraná parecem se associar, sobretudo, à capacidade de o candidato 
estabelecer aliansas com as principais lideransas políticas estaduais. De 
fato, o excelente desempenho alcansado por Fernando Henrique deve- 
se ao apoio dos dois principais candidatos ao governo estadual, Jaime 
Lerner, da coligasão PDT, PFL, PSDB e PTB, e Áharo Dias, da coliga- 
são PP, PMDB e PPR, que, apesar de rivais no plano estadual, sustenta- 
ram sua candidatura h Presidência. Nesse sentido, a situasão do Paraná 
se assemelha h de Minas Gerais, onde FHC contou também com o 
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apoio dos dois principais candidatos ao governo estadual e acusou, 
igualmente, um de seus melhores desempenhos do País. 

Quanto a Lula, observa-se que seu fraco desempenho se deve, em 
grande parte, ao fato de o PT nãose constituir num partido expressivo 
no Paraná, além de os partidos que compuseram a coligasão que o apoi- 
ou não terem apresentado candidatos fortes às eleisões para governa- 
dor ou senador. Na verdade, o candidato alcansou suas melhores vota- 
Sões onde existem movimentos sociais organizados, como o dos ‘traba- 
lhadores rurais sem terra’ do sudoeste do Paraná. 

Os resultados das eleisões no Paraná indicam que onde um candi- 
dato obtém, como Fernando Henrique, o apoio das principais forsas 
políticas estaduais à sua candidatura, a decisão do eleitor parece trans- 
cender os principais fatores condicionadores do voto, como a urbaniza- 
são, a alfabetizasão e a discrepância de rendimentos que se mostraram 
relevantes nos estados em que as principais forsas políticas estaduais 
apoiaram diferentes candidaturas à Presidência. 

3.7 Pernambuco 

Pernambuco participa com 4,5 O/O do número total de votos do 
País, situando-se em sétimo lugar entre os estados brasileiros quanto à 
sua importância eleitoral. Apesar disso, se constitui num estado políti- 
camente importante que exerce grande influência sobre a Região Nor- 
deste. Nesse estado, enquanto Fernando Henrique, com 53,s O/O dos 
votos válidos, apresenta resultado ligeiramente inferior ao de sua média 
nacional, Lula, com 37,O %, registra sua mais elevada votasão do País, 
com excesão daquela obtida no Distrito Federal. 

A organizasão espacial de Pernambuco relaciona-se a domínios 
naturais muito diferenciados, o litoral, a mata, o agreste e o sertão, que 
condicionaram as suas formas de ocupasão desde o período colonial. 
Com marcadas diferensas de níveis de pluviosidade, tipos de solos e es- 
truturas de produsão, o estado exibe fortes contrastes, apresentando es- 
truturas espaciais que se diferenciam quanto aos graus de urbanizasão, 
níveis de alfabetizasã?, discrepâncias de rendimentos e variaCão popu- 
lacional. Assim, a análise do desempenho dos candidatos mais votados 
em Pernambuco revela certas estruturas da geografia eleitoral que serão 
consideradas à luz de suas relqões com as variáveis sócio-econômicas 
selecionadas. 
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A distribuiqão dos votos para Lula revela um padrão bastante di- 
versificado, observando-se que as maiores votasões concentram-se em 
municípios do litoral, da zona da mata e do sertão. Observa-se, em Per- 
nambuco, que os municípios que apresentam as mais elevadas votasões 
paraLulasão, principalmente, os que exibem os melhores níveis de alfa- 
betizaqão e, com freqüência, maior grau de urbanizaqão e menores per- 
das populacionais. Assim, k na Região Metropolitana que o candidato 
obtém suas mais elevadas votaqões, sobretudo, nos municípios de Olin- 
da, Cabo e Camaragibe. Já no agreste, Lula acusa seu pior desempenho 
eleitoral do estado. Convém ressaltar que o bom desempenho de Lula 
deve-se, ainda, ao fato de a coligaqão que o apoiou possuir, nesse estado, 
grande forsa política, tendo seu candidato ao governo estadual, Miguel 
Arraes, saído vitorioso já no primeiro turno das eleiGões. 

Contrariando o padrão de votaqão apresentado por Lula, Fer- 
nando Henrique exibe seus melhores resultados em municípios que se 
concentram no agreste pernambucano. Observa-se que grande parte 
dos municípios dessa área apresenta menores níveis de alfabetizasão e 
revelou, ao longo da década de oitenta, uma situasão de evasão popula- 
cional. Nas demais regiões do estado, no litoral, na zona da mata e no 
sertão, apesar de o candidato não ter apresentado suas votaqões mais 
elevadas, registram-se significativos percentuais. Da mesma forma, os 
municípios que integram a RM, a despeito dos resultados expressivos, 
não se destacam, no estado, pelas votaqões mais significativas para 
FHC. Em Recife, por exemplo, os dois candidatos protagonizaram 
uma acirrada disputa eleitoral, vencida por Fernando Henrique, por 
pequena margem de votos, ao obter 45,9 % enquanto Lula alcanqou 
44,9 Convém observar que o bom desempenho de FHC em Per- 
nambuco se deveu, fundamentalmente, à forsa do PFL e ao apoio dos 
grupos conservadores, já que o seu partido, o PSDB, não possui expres- 
são no estado. 

3.8 Cear6 

O Ceará participa com 4,O % do número total de votos do País, 
situando-se em oitavo lugar entre os estados brasileiros quanto h sua 
importância eleitoral. Nesse estado, enquanto Fernando Henrique 
obteve 61,2 O/O dos votos válidos, resultado superior ao de sua média 
nacional, Lula com 27,O Yo registra votaqão equivalente à alcansada no 
País. Cabe ressaltar que no Ceará FHC apresenta um de seus melhores 
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desempenhos, dentre os estados analisados, inferior apenas ao resulta- 
do alcansado por este candidato em Minas Gerais. 

A distribuisão espacial dos votos dos candidatos revela acentua- 
dos contrastes entre os diversos municípios do estado. A análise dos re- 
sultados eleitorais mostrou, no entanto, que na maior parte dos muni- 
cípios do Ceará não há nítidas correlasões entre as estruturas políticas 
e as estruturas sócio-econômicas, ao contrário do observado na maioria 
dos estados analisados. 

O Ceará se caracteriza, quanto à maioria das variáveis sócio- 
econômicas consideradas, por um padrão diversificado, no qual alter- 
nam-se no espaso municípios com diferentes situasões, como, por 
exemplo, altos e baixos graus de urbanizasão, de alfabetizasão e de dis- 
crepâncias de rendimentos. A organizasão espacial do Ceará se estrutu- 
ra a partir de sua rede urbana que se caracteriza pelo papel preponde- 
rante de Fortaleza que se articula com os principais centros urbanos 
regionais através de importantes eixos viários. Assim, além de municí- 
pios que integram a Região Metropolitana de Fortaleza, destacam-se 
Itapipoca e Sobral, no norte, Quixadá, no centro, e Iguatu, Crato e Jua- 
zeiro do Norte, no sul. Em linhas gerais, observa-se que os municípios 
com maior grau de urbanizasão apresentam, também, melhores condi- 
@es de alfabetizasão de sua populasão. Porém, tal situasão contrasta, 
freqüentemente, com os baixos níveis de alfabetizasão existentes em 
municípios situados em seu entorno. Na realidade, o Ceará acompanha 
o padrão nordestino de baixas taxas de alfabetizasão, uma vez que ape- 
nas um reduzido número de municípios apresenta mais de 50,O Yo de sua 
populasão alfabetizada. 

Da mesma forma que a alfabetizasão, o Ceará acompanha o pa- 
drão dos estados nordestinos de elevados níveis de pobreza, situando- 
se entre aqueles que apresentam as mais acentuadas discrepâncias de 
rendimentos. A distribuisão da pobreza revela um padrão semelhante 
ao da urbanizasão e da alfabetizasão, na medida em que se intercalam 
no espaso municípios com altos e baixos níveis de discrepâncias de ren- 
dimentos. De fato, a pobreza no Ceará possui raizes estruturais ligadas 
àfalta de equacionamento do problema das secas periódicas, que deses- 
truturam a economia e afetam duramente sua populasão,à forte con- 
centrasã0 da terra e a relaGÕes de trabalho espoliativas. Grande parte de 
seu território é recoberto pela vegetasão de caatinga, nos sertões semi- 
áridos, onde se pratica a pecuária extensiva e se cultiva o algodão, com 



A eleição presidencial de 1994 no Brasil: uma contribuição àgeografia eleitoral 49 

baixo nível tecnológico e pequena produtividade. Alkm disso, ao lado 
de um reduzido número de proprietários, que detêm a maior parte da 
área dos estabelecimentos rurais, tem-se um grande contingente de pe- 
quenos produtores, que dificilmente conseguem sobreviver com o tra- 
balho familiar. Cabe observar que as situasões mais agudas quanto àpo- 
breza, encontram-se, sobretudo, em municípios do interior, com pe- 
quena expressão demográfica, enquanto os municípios com maior grau 
de urbanizasão apresentam, geralmente, os mais baixos níveis de dis- 
crepâncias de rendimentos. 

Ao se analisar a distribuisão dos votos dos candidatos à Presidên- 
cia, pelos municípios, constata-se que as estruturas políticas, como já 
assinalado, não se correlacionam, de forma clara, com as estruturas só- 
cio-econômicas. Assim, observa-se que FHC acusa bom desempenho 
em municípios mais e menos urbanizados, com altos e baixos níveis de 
alfabetizasão e com diferentes graus de discrepâncias de rendimentos. 
Na verdade, o candidato k bem votado em todo o estado, uma vez que 
o seu mais baixo percentual, 33,27 YO, k superiorà média estadual alcan- 
Cada por Lula, da ordem de 27,O Oh. Ao que tudo indica, o bom desempe- 
nho de FHC deve-se ao fato de o seu partido possuir, nesse estado, enor- 
me forsa política, tendo seu candidato ao governo estadual, Tasso Je- 
reissati, saído vitorioso já no primeiro turno das eleisões. O PSDB ele- 
geu, ainda, no Ceará, um senador e a metade da bancada de deputados 
federais. 

Quanto a Lula, observa-se que seu fraco desempenho nas eleisões 
no Ceará, quando comparado com os resultados alcansados em Per- 
nambuco e na Bahia, se deve ao fato de o PT não possuir expressão, em 
grande parte do território cearense, além de os partidos que compuse- 
ram a coligasão que o apoiou não terem apresentado candidatos fortes 
às eleisões para governador ou senador. A distribuisão dos votos para 
Lula indica que, assim como Fernando Henrique, o candidato k bem 
votado em municípios com alto e baixo grau de urbanizasão, com dife- 
rentes níveis de alfabetizaGão e de discrepâncias de rendimentos. Na 
verdade, avotasão alcansada por Lula parece expressar, em grande par- 
te, a oposicão a Tasso Jereissati e a Ciro Gomes que, desde as eleisões 
para governador em 1986, se alternam no comando da política cearen- 
se. 

Ao se analisar os resultados eleitorais na Região Metropolitana 
de Fortaleza, percebe-se, no entanto, certas correlasões entre estrutu- 
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ras políticas e variáveis sócio-econômicas, o que não se observou, de 
forma clara, nos demais municípios do estado. Assim, Lula alcansou 
seu melhor desempenho eleitoral em Fortaleza e Maracanaú, onde se 
verificam, também, os níveis educacionais mais altos da RM. Já Fer- 
nando Henrique, obteve seu melhor desempenho eleitoral em municí- 
pios localizados nos limites da periferia metropolitana, como Guaiúba 
e Maranguape, onde são mais baixos os níveis de alfabetizaGão. Em For- 
taleza, FHC com 46,l YO dos votos válidos e Lula com 42,6 O/O protago- 
nizaram uma acirrada disputa eleitoral, ao contrário do que ocorreu na 
grande maioria dos municípios do interior do estado. 

Considerasties finais 

As estruturas da geografia eleitoral, identificadas a partir das cor- 
relasões realizadas entre os mapeamentos, a nível municipal, dos resul- 
tados das eleisões presidenciais de 1994 e das variáveis sócio-econômi- 
cas selecionadas, revelaram certas características quanto ao comporta- 
mento dos eleitores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja- 
neiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Pernambuco e Ceará. 

Assim, considerando-se uma clivagem baseada em graus de urba- 
nizaGão da populasão, constata-se que o desempenho dos principais 
candidatos h Presidência se diferencia, em grande parte, em funSão des- 
se fator. Nesse sentido, Luis Inicio Lula da Silva obtém seus melhores 
resultados em municípios mais urbanizados, onde também se regis- 
tram níveis de alfabetizasão mais altos e menores discrepâncias quanto 
aos rendimentos. Tal situaqão pode ser observada, principalmente, nas 
Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
Salvador, Recife e Fortaleza. Da mesma forma, verificam-se, também, 
elevadas votagões para Lula em municípios onde existe concentrasão 
industrial, a exemplo do Vale do AGO, em Minas Gerais, e do complexo 
Siderúrgico de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Alkm disso, Lula acu- 
sa algumas de suas melhores votasões em municípios do interior com 
menor grau de urbanizaqão, onde existem, porém, movimentos sociais 
organizados, como o dos ‘trabalhadores rurais sem terra’, no noroeste 
do Rio Grande do Sul e no sudoeste do Paraná. 

Já Fernando Henrique Cardoso, apesar de alcanGar excelentes 
votaqões nos estados em questão, é em municípios menos urbanizados, 
que apresentam, freqüentemente, menores níveis de alfabetizaGão e 
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maiores discrepâncias de rendimentos, que o candidato alcansa suas 
mais elevadas votasões. Nesse caso incluem-se municipios do oeste e sul 
de São Paulo, do noroeste do Rio de Janeiro, do nordeste e sudeste do 
Rio Grande do Sul, do oeste e centro-sul da Bahia e do agreste pernam- 
bucano. Nas Regiões Metropolitanas, apesar de FHC apresentar eleva- 
dos percentuais de votos, estes não representam seus melhores desem- 
penhos eleitorais.Ta1 situasão deve-se, provavelmente, ao fato de o elei- 
torado urbano ter, normalmente, um comportamento politicamente 
mais independente, ao contrário dos eleitores das áreas rurais que se en- 
contram submetidos, com freqüência, ao poder dos grandes proprietá- 
rios de terra do interior do Brasil. Além disso, o temor em relasão à po- 
lítica agrária de um candidato de esquerda como Lula levou os ‘coro- 
néis’ a apoiarem Fernando Henrique. 

Ao contrário da maioria dos estados considerados, Minas Gerais, 
Paraná e Ceará revelam um padrão onde as estruturas políticas, no caso 
dos dois principais candidatos, não se correlacionam de forma nítida 
com as estruturas sócio-econômicas. Assim, constata-se que FHC e Lu- 
la são bemvotados, tanto em municípios mais urbanizados, quanto me- 
nos urbanizados, com altos e baixos níveis de alfabetizasão, com mai- 
ores e menores discrepâncias de rendimentos. Nesse sentido, o desem- 
penho de FHC em Minas e no Paraná parece associar-se, principalmen- 
te, às aliansas estabelecidas pelo candidato com as lideransas políticas 
estaduais. De fato, os resultados eleitorais nesses estados indicam que 
onde Fernando Henrique obteve o apoio dos dois principais candida- 
tos ao governo estadual, contando, assim, com dois ‘palanques’, o voto 
do eleitor parece não ter tido relasão com as estruturas sócio-econômi- 
cas que se mostraram relevantes nos estados em que as principais forsas 
políticas estaduais apoiaram diferentes candidaturas à Presidência. Já, 
no caso do Ceará, o bom desempenho de Fernando Henrique deve-se, 
em grande medida, às boas administrasões de Tasso Jereissati e Ciro 
Gomes, políticos do PSDB, que vêm se alternando h frente do Governo 
estadual, desde as eleisões para governador em 1986. 

O terceiro candidato mais bem votado, Enkas Carneiro, apresen- 
tou um padrão de votasão essencialmente urbano, em municípios que 
se concentram no centro-sul do País e exibem, geralmente, níveis edu- 
cacionais mais altos e menores discrepâncias de rendimentos, o que se 
verifica nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Paraná. Considerando-se que Enkas constitui-se num 
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candidato independente da estrutura partidária convencional, com vo- 
tasão expressiva nas Breas mais urbanizadas, o voto no candidato parece 
representar um ‘protesto’ dos eleitores desiludidos com a política. 
Quanto aos demais candidatos, não foi possível identificar estruturas 
da geografia eleitoral dado o caráter localizado de suas votasões; dentre 
os estados considerados, Orestes Qukrcia obteve bom desempenho 
apenas em São Paulo, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro e no Rio Gran- 
de do Sul, e Esperidião Amin, no Rio Grande do Sul. 

A análise das eleisões de 1994 não pode deixar de considerar, ain- 
da, a forsa dos partidos nos estados, o papel das aliansas políticas, bem 
como das lideransas regionais que, ao lado das estruturas sócio-econô- 
micas, são fundamentais para a compreensão dos resultados obtidos pe- 
los candidatos àpresidência. Assim, o bom desempenho de Lula nos es- 
tados em questão decorre, não SÓ da forsa do PT no Rio Grande do Sul, 
em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, mas também das 
aliansas estabelecidas com Miguel Arraes, do PSB, em Pernambuco, e 
com os adversários de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. Já Fernan- 
do Henrique, deve seu sucesso eleitoral, entre outras razões, à forsa do 
PSDB no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro, ao apoio do PMDB 
de Antônio Brito no Rio Grande do Sul, e à adesão que obteve em Mi- 
nas e no Paraná dos dois candidatos mais fortes aos governos estaduais. 
Além disso, foi fundamental para a candidatura de FHC a aliansa com 
o PFL, através da qual obteve o apoio de Antônio Carlos Magalhães, 
na Bahia, e de Marco Maciel, em Pernambuco, candidato à Vice-presi- 
dência da República, na chapa encabesada por FHC. 

Assim, a base de sustentasão da candidatura de FHC compunha- 
se, não sÓ do PSDB, partido bem implantado apenas em São Paulo e no 
Ceará, mas, também, do PFL, partido essencialmente nordestino, reu- 
nindo, desse modo, a ‘elite moderna’ de São Paulo com a ‘elite tradicio- 
nal’ do Nordeste. Alkm disso, FHC contou também com o apoio das 
classes dirigentes mineira e gaúcha-que, desde a Revolusão de 1930, dis- 
putam com São Paulo o comando do Pais. Acrescenta-se, ainda, que, 
após o período de turbulência com o impeuchment do Presidente Col- 
lor e a frustrasão com o seu governo, havia um forte anseio popular por 
estabilidade política e controle da inflasão. Nesse contexto, Fernando 
Henrique, na condisão de Ministro da Fazenda do Governo Itamar 
Franco, lansou o Plano Real que, ao obter ampla aceitasão popular, foi 
decisivo para a sua vitória. 
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O presente trabalho, embora de caráter exploratório, foi capaz 
de revelar, no entanto, certas estruturas da geografia eleitoral, identifi- 
cando padrões mais gerais, comuns aos diferentes estados analisados, e 
situasões peculiares, especificas de determinadas breas. Porém, ao con- 
siderar apenas uma eleisão presidencial e se restringir a oito unidades 
da Federasão, este estudo levanta algumas indagasões, tais como: os pa- 
drões encontrados nos oito estados se reproduzem nos demais? as estru- 
turas eleitorais identificadas em 1994 serão encontradas noutras elei- 
$ões presidenciais, como a ocorrida em 1989 e a que se realizará em 
1998? Nesse sentido, mapeamentos eleitorais que considerem a totali- 
dade do espaso brasileiro, em diferentes escalas e em diversas eleisões, 
poderão contribuir para a identificasão de estruturas espaciais que reve- 
lem a dinâmica eleitoral, vale dizer, a continuidade ou a mudansa, ao 
longo do tempo, do comportamento dos eleitores brasileiros. 
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4. Anexo: mapas & gráficos 
4.1 Brasil 

i RegiãoNorte 
11 Rondônia 
12 Acre 
13 Amazonas 
14 Roraima 
15 Pará 
16 Amapá 
17 Tocantins 

2 Região Nordeste 
21 Maranhão 
22 Piauí 
23 Ceará 
24 Rio Grande do Norte 
25 Paraíba 
26 Pernambuco 
27 Alagoas 
28 Sergipe 
29 Bahia 

3 Região Sudeste 
31 Minas Gerais 
32 Esplrito.Santo 
33 Rio de Janeiro 
35 SãoPaulo 

Sul 
41 Paran6 
42 Santa Catarina 
43 Rio Grande do Sul 

5 . Região Centro-Oeste 
50 Mato Grosso do Sul 
51 Mato Grosso 
52 Goiás 
53 Distrito Federal 
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São Paulo 
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Rio de Janeiro 
Rio Grande do S. 

Bahia 
Paran6 

Pemambuco 
Cear6 

Santa Catarina 
Goids 
Pard 

Maranhão 
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Esplrito Santo 
Rio Grande do N. 

Piaui 
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Mato Grosso do S. 
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% Luis lnácio 
Lula da Silva 
1994 

U 

% Orestes Quercia 
1994 
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Esperidião .Amin Helou Filho 

Leonel de Moura Brizola 

Luls lnácio Lula da Silva 

Orestes Quercia 

0 Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Antonio Gomes 

Fernando Henrique Cardoso 

0 Enéas Ferreira Carneiro . .  

% do número de votos válidos no Brasil 
na eleição presidencial de 1994 

Ulysses Guimarães 

Leonel de Moura Brizola 

Fernando Collor de Melo 

Paulo Maluf 

MárioCovas 

Luls lnácio Lula da Silva 

Afif Domingos 

Outros 

% do número de votos válidos no Brasil 
no primeiro turno da eleição presidencial de 1989 
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4.2 SãoPaulo 

4i 

. Comunicagão&política 
'i Volume IV, n"3, nova serie 

setembro-dezembro 1997 

1.Bauru 
2.Gampinas 
3.Carapicuiba 
4.Franca 
5.Guarujá 
6.Jundiai 
7. Limeira 
8.Piracicaba 
9.Ribeirão Preto 

1 O.Santos 
11 .São José do Rio Preto 
12.São José dos Campos 
13.Sáo Paulo 
14SãO Vicente 
15.Sorocaba 
lbsumaré 
1 7.Tau baté 
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4.2 SãoPaulo 

1 .Arujd 
2.Barueri 
3.BiriCba Mirim 
4.Caieiras 
S.cajamar 
6.Carapiculba 
7.Cotia 
8.Diadema 
9.Embu 
1O.Embu-Guaçu 
11 .Ferraz de Vasconcelos 
12.Francisco Morato 
13.Franco da Rocha 
14.Guararema 
15.Guarulhos 
16.ltapecerica da Serra 
17.ltapevi 
1 8.ltaquaquecetuba 
19.Jandira 

2O.Juquiti ba 
21 .Mairiporã 
22.MauB 
23.Moji das Cruzes 
24.0sasco 
25.Pirapora do Bom Jesus 
26.Poh 
27.Ribeirão Pires 
28.Rio Grande da Serra 
29.Sales6polis 
3O.Santa Isabel 
31 Santana de Parnafba 
32.Santo Andre 
33.São Bernardo do Campo 
34.São Caetano do Sul 
3SS% Paulo 
36.Suzano 
37.Taboão da Serra 
38.Vargem Grande Paulista 
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% do número de votos válidos em São Paulo 
na eleição presidenaal de 1994 

3.4% OqO 1.5% 

% 

Esperidilo Amin Helou Filho 

Leonel de M u r a  Brizola 

Luls lnácio Lula da Silva 

Orestes Quiircia 

Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Antonio Gomes 

Fernando Henrique Cardosc 

Enéas Ferreira Carneiro . .  

Ulysses Guimarães 

Leonel de Moura Brizola 

Fernando Collor de Melo 

Paulo Maluf 

0 MárioCovas 

Luís lnácio Lula da Silva 

AfCDomingos 

Outros 
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4.3 Minas Gerais 

1 .Belo Horizonte 
2.Betim 
3.Brumadinho 
4.Caeté 
5.Contagem 
6.Esmeraldas 
7. lbirité 
8.lgarapé 
9.Lagoa Santa 
10.Mateus Leme 
11 .Nova Lima 
12.Pedro Leopoldo 
13.Raposos 
14.Ribeirá.o das Neves 
15.Rio Acima 
18.Vespasiano 
17.Santa Luzia 
16.SabarB 
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% Fernando 
1994 

u 
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Esperidião Amin Helou Filho 

Leonel de h u r a  Brizola 

Luís lnádo Lula da Silva 

Orestes Quercia 

Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Antonio Gomes 

0 Fernando Henrique Cardoso 

0 Enkas Ferreira Carneiro . .  

% do número de votos válidos em Minas Gerais 
na eleição presidencial de 1994 
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0 MárioCovas 

Luis lnácio Lula da Silva 

Afif Domingos 

[?1 Outros 
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4.4 Rio de Janeiro 

69 

1 .Angra dos Reis 10.MacaB 19Santo Antonio de PBdua 
2.Araruama 
3.Barra do Piraí 
4.Barra Mansa 
5.Cabo Frio 
6.Cachoeiras de Macacu 
7.Campos dos Goytacazes 
8.Casimiro de Abreu 
9.ltaperuna 

11 .Mark& 
12.Nova Friburgo 
13.Paralba do Sul 
14.Petr6polis 
15.Piraí 
16.Resende 
17.Rio Bonito 
1 a Rio de Janeiro 

2O.São Fidelis 
21 S ã o  João da Barra 
22São Pedro da Aldeia 
23Saquarema 
24.TeresÓpolis 
25.Trgs Rios 
26.Valença 
27.Volta Redonda 

4. Mag6 
5.Mangaratiba 
6. Ni l6polis 
7. Niter6i 
8.Nova Iguaçu 
%Paracambi 
laRío de Janeiro 1 .Duque de Caxias 

2.ltaboraí 11 São Gonçalo 
3.ltagual 12.São João de Meriti 
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7% - - 

o 
O 
0 . .  

% do número de votos válidos no Rio de Janeiro 
na eleição presidencial de 1994 
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Orestes Quercia 

Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Antonio Gomes 

Fernando Henrique Cardosc 

Enéas Ferreira Carneiro 

Ulysses Guimarães 

Leonel de Moura Brizola 

Fernando Collor de Melo 

Paulo Maluf 

0 MárioCovas 

Luís lnácio Lula da Silva 

A f l  Domingos 

[zl Outros 

% do número de votos válidos no Rio de Janeiro 
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4.5 Rio Grande do Sul 

IsSanta Maria 
14.Santana do Livramento 
15.Santo Ângelo 
16,Uruguaiana 

1 .Alvorada 
ZCachoeirinha 
3.Campo Bom 
4.Canoas 
5,Charqueadas 
6.Dois Irmãos 
-/.Eldorado do Sul 
8.Estância Velha 
9,Esteio 
10.Glorinha 
11 .Gravatal 
12,Gualba 
13.lvoti 

14.Nova Hark 19,São Leopoldo 
15.Novo Hamburgo 20,Sapiranga 
16.ParoE 21 Sapucaia do Sul 
17.PO~O 22,Triunfo 
18 Porto Alegre 23.Viamão 
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% Fernando Henrique 
Cardoso 
1994 

47&9 

35.84 

20.25 
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CJ 

% do número de votos válidos no Rio Grande do Sul 
na eleição presidencial de 1994 

Esperidião Amin Helou Filho 
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4.6 Bahia 

75 

10.llhéus 
11 .IpirA 
12.lrecê 
13.ltaberaba 
14.ltabuna 
15.ltamaraju 
16.ltapetinga 
17.Jacobina 
18.Jequié 
19.Juazeiro 
2O.Monte Santo 

1 Gamaçari 
2.Candeias 
3.Dias d'Ávila 
4.ltaparica 
5.Lauro de Freitas 
6.Madre de Deus 
7.Salvador 
8.São Francisco de C. 
9.Simões Filho 
10.Vera Cruz 
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Esperidiáo Amin Helou Filho 

Leonel de Mura  Brizola 

Luis Inácio Lula da Silva 

Orestes Quercia . 

Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Ant6nio Gomes 

Fernando Henrique Cardoso 

n Enéas Ferreira Carneiro 
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% do número de votos válidos na Bahia 
na eleição presidencial de 1994 

% do número de votos válidos na Bahia 
IO primeiro turno da eleiç&o presidencial de 1989 

Ulysses Guimaraes 

Leonel de Moura Brizola 

Fernando Collor de Melo 

Paulo Maluf 

Mário Covas 

Luis lnácio Lula da Silva 

Af f  Domingos 

Outros 
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1 .Apucarana 8.Foz do Iguaçu 15.Paranavaí . 

2.Arapongas S.Francisco Belträo 16.Pato Branco 
3.Cambé 10.Guarapuava 17.Pitanga 
4.Campo Mouráo 11 .Laranjeiras do Sul 18.Ponta Grossa 
5.Cascavel 12.Londrina 19.TelBmaco Borba 
6.Castro 13.Maringá 20.Toledo 
7.Curitiba 14.ParanaguA 21 .Umuarama 

8.Colombo 
9.Contenda 
10.Curitiba 

1 .Almirante Tamandaré 11 .Mandirituba 
2.AraucAria ' 12.Piraquara 
3.Balsa Nova 13.Quatro Barras 
4.Bocaiúva do Sul 14.Quitandinha 
5.Campina Grande do S. 
6.Campo Largo 
7.Cerro Azul 17.Tijucas do Sul 

15.Rio Branco do Sul 
16.Säo José dos Pinhais 
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% Fernando Henrique Cardoso 
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4.8 Pernambuco 

8 

1 .Araripina 
2.Arcoverde 
3.Barreiros 
4.Belo Jardim 
5. Bezerros 
6.Bom Conselho 
7.Carpina 
8.Caruaru 
9.Escada 

1O.Garanhuns 
11 .Goiana 
12.Gravatti 
13.Limoeiro 
14.0uricuri 
15.Palmares 
16,Pesqueira 
17,Petrolina 
18 Recife 

19.Ribeirão 
20.Salgueiro 
21 Santa Maria da Boa Vista 
22.São Bento do Una 
23.Serra Talhada 
24.Surubim 
25.Tim baúba 
26.Vitoria de Santo Antão 

1 .Abreu e Lima 
2.Cabo 
3,Camaragibe 
4. lgarassu 
5.lpojuca 
6.ltamaracB 
7.ltapissuma 
8. Jaboatão 
9. More no 
1 O.Olinda 
11 .Paulista 
12.Recife 
13.São Lourenço da Mata 
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n 75.68 

O h  Fernando Henrique Cardoso 1994 67.59 
El 
0 

52.07 

% Luis Inicio Lula da Silva 1994 39.15 0 
23*63 0 
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Esperidião Amin Helou Filho 

Leonel de Moura Brizola 

Luís lnácio Lula da Silva 

Orestes Quercia 

[7 Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Antonio Gomes 

Fernando Henrique Cardosc 

Eneas Ferreira Carneiro 

% do número de votos válidos em Pernambuco 
na eleição presidencial de 1994 

Ulysses Guimarges 

Leonel de Moura Brizola 

Fernando Collor de Melo 

Paulo Maluf 

0 MárioCovas 

Luís lnácio Lula da Silva 

Afif Domingos 

Outros 

% do número de votos válidos em Pernambuco 
no primeiro turno da eleição presidencial de 1989 
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4.9 Ceará 

1 .AtaraÚ 

2.Acopiara 
3.Aracati 
4.BOa Viagem 
5.Camocim 
6.Canindé 
7.Cascavel 
8.CrateÚs 
9.Crato 
1 O.Fortaleza 
11 .Granja 
12.Ic6 
13,lguatu 
14. ltapipoca 
l5.Juazeiro do Norte 
16.Limoeiro do Norte 
17.Mombaça 
18.Morada Nova 
19.Quixadá 
20.Quixeramobim 
21 .Russas 
22.Santa Quitéria 
23.Sobral 
24.Tauá 
25.Tiangud 
26.Viçosa do Ceará 

1 .Aquiraz 
2.Caucaia 
3.EurBbio 
4.Fortaleza 
5.Guaiúba 
&MaracanaÚ 
7.Maranguape 
8.Pacatuba 
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% Fernando 
Henrique 
Cardoso 
1994 

% Luís lnácio 
Lula da Silva 
1994 
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ComimicaçãooCpolítica, as . ,  v.4, n.3, p.20-60 

Esperidião Amin Helou Filho 

Leonel de Moura Brizola -- 
Luís lnádo Lula da Silva 

Orestes Quercia 

Hernani Goulart Fortuna 

Carlos Antonio Gomes 

0 Fernfindo Henrique Cardoso 

Enbas Ferreira Carneiro . .  

% do número de votos validos no Ceara 
na eleição presidentcial de 1994 

6.5% 3.3% 

Ulysses Guimarães 

Leonel de Moura Brizola 

Fernando Collor de Melo 

Paulo Maluf 

0 MárioCovas 

Luís lnácio Lula da Silva 

4.2%\ , 

% do número de votos válidos no Ceará 
no primeiro turno da eleição presidencial de 1989 

Aff Domingos 

Outros 


