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Resumo

0 texto aborda as mudancas
ocorridas na sociedade civil e

polftica brasileira, nas taltimas toes
decadas, em relacao a

organizacâo da populace.o.
Destaca-se urn novo tipo de

associativismo que tern se
desenvolvido nos anos 90 e as

novas redes de relacOes criadas.
Analisa-se tambem a forma como
as polfticas ptiblicas tern enfocado

a participacâo dos cidadâos em
questOes relativas a bens e

servicos pUblicos.

Abstract

The paper analyses the changes
that occurred in Brazilian civil
and political society, in the last
three decades, concerning the
population organization. The
paper points out a new kind of
associativism that has been
developed and the new social
networks that were created in the
90's. It also analyses how the
public policies have focused the
citizen participation in issues
concerning public goods and
services.
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Apresentacfio

Nos dias atuais, a educacao nab-
formal — desenvolvida fora dos
muros escolares, tern ganho
relevancia. Atividades no campo da
cultura, da expressao corporal e das
habilidades fisicas dos individuos
tern sido acionadas como parte
daqueles processos educativos.
Dentre estas atividades, as
programacOes implementadas mais
freqUentemente sao as escolinhas
de futebol- para os meninos em
situacao de risco nas ruas, as
atividades esportivas nos bairros-
para as criancas fora do horario
escolar, e os espacos de recreacao
e lazer — para as comunidades
carentes das periferias urbanas.
Usualmente estas programacOes
estao inseridas em projetos sociais
voltados para o combate a miseria
e a pobreza. Em geral, estes projetos
objetivam a participacao dos
cidadaos visando inclui-los,
enquanto parcela dos excluidos, em
programas sociais de natureza
variada. Muitos deles se desenvol-
vem por meio de atividades sOcio-
educativas que se preocupam, de
fato, corn a mudanca social e a
emancipacao dos individuos e
grupos envolvidos. Eles buscam

criar uma interlocucao que lhes
possibilite — constituirem-se como
sujeitos coletivos autOnomos.
Entretanto, ha outros projetos que
de social so tern o nome pois tratam
os individuos isoladamente, como
usuarios, clientes consumidores de
politicas sociais de cunho compen-
satOrios.

Corn este trabalho objetivamos
fazer urn resgate dos diferentes tipos
e propostas de participacao que tern
sido desenvolvidos na sociedade
brasileira, tanto por parte da
sociedade civil como por parte dos
Orgaos governamentais da socie-
dade politica, de forma a demostrar
que ha diferentes paradigmas
orientando as acOes coletivas nos
projetos sociais. Acreditamos que
todos os profissionais envolvidos
nas acOes coletivas tern o dever e a
responsabilidade social de ter
conhecimento e consciencia sobre
o processo onde atuam, pois eles
estao intervindo diretamente sobre
os problemas. Eles sac) agentes
construtores da realidade produzida,
juntamente corn os planejadores e
a comunidade em questa°.
Somente corn profissionais quali-
ficados e conscientes sobre a
natureza social da realidade é que
sera possivel qualificar aquelas

' Para maiores dados sobre a Educacao Nao-Formal vide Maria da Gloria Gohn. 1999. Educacao
Nao Formal e Cu[tura Politica. Sao Paulo, Cortez Editora.
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awes, corn urn sentido emancipa-
tOrio, e descaracterizar a farsa das
awes meramente compensatOrias.
Pensando nestas questOes
consideramos pertinente, relevante
e oportuno, a inclusâo deste
trabalho na Revista Motrivivencia.

0 tema da participacão esta
presente na agenda politica nacional
ha mais de duas decadas.
Inicialmente ele surgiu como
demanda da sociedade civil, entao
sob o jugo do regime militar, como
vontade de expressar a voz de novos
atores sociais e politicos, por meio
da atuacao das comunidades
eclesiais de base, das oposicOes
sindicais e de categorias
profissionais do funcionalismo
pUblico, das associacOes de
moradores etc. Foi um period() de
luta nacional pelo acesso e
reconhecimento dos direitos sociais,
econOmicos e politicos dos setores
populares. No piano mais geral
buscava-se o direito de eleger seus
representantes para os cargos
pUblicos, o direito de se manifestar
e de se organizar livremente.
Tratava-se de mudar as regras do
controle social e de alterar a forma
de fazer politica no pais. 0 clamor a
participacdo era geral e nao se

restringia aos setores populares. As
demandas marcaram urn period()
de ciclo de protestos e mobilizacOes
em busca da democratizacao da
sociedade brasileira, ao final dos
anos 70. 0 fim do regime militar e
a volta de eleicOes livres, corn
legitimos representantes da
sociedade civil, eram os objetivos
centrais de todas as awes.

0 paradigma que alicercava as
discuss6es sobre o tema da
participacao, tanto nos circulos
politicos de oposicao como na
academia era o da representacao
popular sob os modelos de gestao,
co-gestao e autogestao dos
conseihos operarios. Em termos da
teoria politica o referencial fundava-
se em concepcOes estrategicas
objetivando a tomada dos aparelhos
do Estado e sua democratizacao. A
mobilizacao da sociedade civil era
parte de urn piano de criacao e
desenvoMmento de uma cultura de
contra hegemonia a ordem
dominante. Guerra de posicao e
guerra de movimento eram duas
categorias chaves que formavam e
informavam o sentido e a direcao
que muitas liderancas imprimiam
aos movimentos e as organizacOes
populares.1

' A extensa literatura norte-americana sobre o tema da participacao foi ignorada pela maioria dos
pesquisadores e assessores dos movimentos populares na epoca pois era considerada como
positivista/funcionalista, conservadora e reacionaria. Na realidade a linha de trabalho que Ievou
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Contrastando corn os funda-
mentos teOricos que alimentavam o
projeto de redemocratizacao,
advindo ern boa parte de
concepceies da esquerda, a
concepcao de participacao tinha, na
pratica, bases liberais pois era vista
como sineinimo de pressao popular
encaminhada diretamente aos
Orgaos piblicos, particularmente as
prefeituras. 0 poder de decisao de
responder ou nao aquelas
demandas, era do mandatario local.
Participar era interpretado de uma
forma urn tanto mecanicista, pois
se restringia a uma aspiracao que
desejava a criacao de canais,
organizaciies e estruturas, que
viabilizassem a presenca fisica de
representantes da sociedade civil
nas estruturas estatais. Aguele tipo
de concepcao tinha suas razOes: o
modelo de participacao que o pais
havia experimentado no passado
tinha bases populistas, baseado em
formas de representacao onde
predominavam relacOes cliente-
listas, de defesa de interesses
segundo o modelo corporativista.'

Nos anos 800 cenario se altera.
A despeito da desvalorizacao que a

midia em geral atribuiu aquela
decada, varias conquistas se
efetivaram. Dentre elas destacamos
duas: Primeiro, a constituicao de
urn campo democratic° no seio da
sociedade civil formado pelos
movimentos populares, por
movimentos sociais pluriclassistas
como o das mulheres, negros,
ecolOgicos etc, pelas liderancas das
novas centrais sindicais, por
parlamentares e partidos politicos
oposicionistas, por entidades
profissionais comprometidas corn a
democracia, e pelas ONGS entao
emergentes na cena politica
nacional. 0 novo campo
democratic° desenvolveu uma
cultura politica da mobilizacao e da
pressao direta como pratica
principal para viabilizar o
encaminhamento das demandas
que compunham suas agendas.

Segundo, a conquista de canals
de participacao da populacao em
assuntos que dizem respeito a coisa
piiblica. A criacao destes novos
canais colocou os sujeitos
demandatarios em novas arenas de
luta situadas no interior dos Orgaos

nas salas e gabinetes

aquelas conclusOes era uma das abordagens existente no interior da corrente norte-americana, a
linha da teoria da Mobilizacäo de Recursos. Todos os trabalhos dos chamados interacionistas
simbOlicos, que ja nos anos 20 se dedicavam ao estudo do cotidiano, os estudos sobre as liderancas,
sobre o papel das organizacOes no desenvolvimento da democracia etc (Os quais estâo sendo
retoma dos nos anos 90 no mundo todo, pot pesquisadores dos movimentos e acOes coletivas)
foram ou eram ignorados pelos pesquisadores brasileiros da epoca
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estatais. Tratava-se de saber
negociar corn os governos
constituidos, pertencentes, na
epoca, em grande escala, ao PMDB
(Partido do Movimento Democratic°
Brasileiro). Corn o exercicio das
novas praticas tambem vieram as
dificuldades, os limites, e as novas
exigencias dadas pela nova
conjuntura econOmica, social e
politica. Muitas dificuldades eram
decorrentes de problemas enrai-
zados na prOpria cultura politica
nacional onde predominam valores
como o clientelismo, o paterna-
lismo, o metodo de resolucao de
negOcios ptablicos por meio de
procedimentos diretos privilegian-
do-se interesses particulares, a
descrenca na eficacia das leis
porque, usualmente, elas so sao
aplicadas aos pobres e fracos como
mecanismo punitivo; a mania
nacional de use da "lei de Gerson",
de so levar vantagem, levando a
processos como a naturalizacao da
corrupcao, enquanto mais uma das
formas de levar vantagem; o
machismo predominante nos
!Daises de cultura luso-espanhola; e
a valorizacao das estruturas
corporativas nos aspectos de vicios
e privilegios que elas carregam etc.
Ainda que parte das liderancas das
estruturas colegiadas nao se
pautassem por estes valores, e

buscassem fincar raizes em
referenciais democraticos, procu-
rando elaborar politicas alternativas
aquelas que tradicionalmente o
Estado elaborava, era muito dificil
controlar processos sociais abertos
corn a participacao de matrizes
politico -partidarias variadas, no
sentido de garantir a prevalencia de
novos valores e praticas. Estavamos
numa fase de transicao onde as
estruturas de participacao foram
sendo construidas a partir de
arcaboucos institucionais existentes,
velhos e carcomidos pelos longos
anos das praticas populistas,
seguidas pelas tortuosas e penosas
decadas da ditadura militar.
Acrescente-se ainda que as aliancas
politico -partidarias dos que estavam
no poder impunham limites e
constrangimentos para uma
participacâo efetiva dos grupos e
representantes da populacao, nas
estruturas colegiadas arquitetadas.
Ern muitos casos o processo se
resumiu a urn grande discurso e a
uma pratica fantasmagOrica,
arquitetada de cima para baixo
objetivando legitimar urn pseudo-
processo democratic° em curso; e
em outros, as organizacOes
populares eram convidadas a
participar objetivando-se utiliza-las
como via de agenciamento e
engajamento da populacao na
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realizacao de pequenas obras, de
baixa qualidade habitacional e
pequeno custo econOmico; alto
custo social pois exigia tempo e
energias, implicando em horas de
trabalho gratuito; e grande retorno
politico aos seus fomentadores pois
as propostas eram decididas e
administradas pelas autoridades
constituidas.

Assim, a conjuntura politica dos
anos 80 construiu outras dimensOes
para a categoria participacao. Para
os que estavam engajados na busca
de redemocratizacao do Estado,
inicialmente o processo concentrou-
se na questa() dos conselhos,
priorizando-se no debate a
dicotomia, o carater que eles
deveriam ter: consultivo, para
auscultar a populacao ou norma-
tivo/representativo, corn poder de
decisao. Firmaram-se as primeiras
experiencias de conselhos de gest&
da coisa püblica, numa ampla gama
de tipos que ia dos conselhos
comunitarios, aos conselhos de
escola, da satide, as camaras de
gestao de setores variados como os
transportes, os conselhos da
condicao feminina, do negro, etc.
E esta ampla gama de experiencias
funcionava paralelamente aos
conselhos populares dos movimen-
tos socials, provocando-se uma
grande confusao toda vez que estas

duas formas de participacao e
representacao se cruzavam, pois a
Ultima, dos conselhos populares,
fundava-se nos principios da
participacao direta e as primeiras,
dos conselhos comunitarios e
outros, eram articuladas pelos
poderes pOblicos, segundo criterios
de representatividade que supu-
nham a participacao indireta. 0
cruzamento das duas formas so ira
aparecer nos anos 90, nas novas
redes associativas.

0 eixo articulatOrio central da
tematica da participacao ainda
continuou a ser, nos anos 80, o da
ocupacao de espacos fisicos para
que se fizesse ouvir outras vozes
alem dos que estavam no poder,
para que se democratizasse a
sociedade incluindo a diferenca. E
este tipo de luta se concentrava em
duas direcOes: junto as adminis-
tracOes locals, como grupo de
pressao junto aos governantes, e
junto a representantes do legislativo
federal, na busca de se construir
uma nova institucionalidade para o
pais que contemplasse novas leis,
mais democraticas, que institucio-
nalizasse os canais de participacao.
Sabemos que aquele process° era
deflagrado a partir de movimentos
e organizacOes da sociedade civil,
principalmente os de carater
popular. Por mais que se tenha
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pressionado as estruturas de poder
então existentes, era uma pressâo
urn tanto quanto passiva pois se
reivindicavam espacos sem
qualifica-los bem, eram desejos,
representacOes coletivas tidas como
solucOes para todos os males
existentes. Por isto, o termo
participacao foi se generalizando de
tal forma que se tornou vocâbulo
obrigatOrio no discurso de todos os
politicos e nas diretrizes progra-
maticas de todos os partidos e
governos, independente da matriz
ou cor partidaria.

Anos 90: o surgimento
de urn novo paradigma
na gestfio dos bens
ptiblicos

Sabemos que, ao final dos anos
80, parcelas da oposicáo politica as
elites tradicionais brasileiras
ascenderam ao poder em varias
cidades e no governo de alguns
estados. Este fato e de suma
importancia porque ele possibilitou
requalificar a ternatica da partici-
pacâo em outras dimensOes, que
dizem respeito ao aprofundamento
da democracia, a construcao de um
novo paradigma as acOes coletivas
baseado na categoria da cidadania
e a construcão de novos espacos

de participacdo lastreados riáo em
estruturas fisicas mas em relacOes
socials novas que se colocam entre
o Vrblico e o privado, originando o
Viblico n50-estatal. "Num pais onde
sempre vigorou urn padrâo
oligarquico de gestao da coisa
Viblica que repOe as praticas do
patrimonialismo e clientelismo, isto
significa, na verdade, uma refun-
dacão da prOpria Repirblica em
espacos reinventados da democra-
cia e da cidadania, abertos a
invencao politica que as transfor-
macOes em curso no pais (e no
mundo) estâo a exigir", nos diz
TELLES (1994:51).

Observa-se urn alargamento do
espaco pUblico e a busca de nitidez
e transparencia nas relacOes entre
os setores pLiblico e privado
organizado em redes associativas e
outras formas de representacao. 0
alargamento da esfera pirblica
ocorre, segundo DANIEL (1994)
porque remete a definicao das
prioridades municipais a urn debate
publico, transparente.

A emergencia do novo
paradigma de relacOes entre a
sociedade e o Estado se deu num
momento de emergencia de uma
nova questao social no sistema de
acumulacâo capitalista, que se
traduz, entre outras coisas, por uma
inadaptasâo dos antigos metodos
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de gestao desta questa° social e urn
novo tipo de crise do Estado. As
ideologias dos anos 80 sobre o
"Estado minimo" se mostraram
incorretas, e nos anos 90 se
reconhece o papel do estado para
se manter a coesao social. Mas é
preciso refundar este Estado,
intelectual e moralmente. Pierre
ROSANVALLON (1995) retomou
estas questOes recentemente
colocando que é necessario
refundar a solidariedade e redeflnir
os direitos porque estamos numa
nova era do social e da polftica.
Nesta nova era os conflitos sociais
nao sao apenas pela distribuicaro da
renda mas sac), fundamentalmente,
conflitos de interpretacao sobre o
sentido da justica. 1st° confere urn
papel de importancia a todos os
processos de gestao social e politica.
Deve-se fazer urn esforco para
buscar urn consenso entre o justo e
o injusto. Assim, a questa° da
cidadania ganha centralidade.

No Brasil, a construed° da
cidadania ocorre de forma inversa
a forma como se dd. nos Raises do
chamado Primeiro Mundo. Aqui,
nao basta a promulgaeao de leis
porque elas sac) insuficientes. A
cidadania aparece entao como o
resultado de urn process° histOrico
de lutas no qual as leis sao urn de
seus momentos. A mudanca

gradual e lenta da cultura politica é
fator resultado do exercicio da
cidadania, sob a forma ativa, aquela
que opera via a participacao dos
cidadaos de forma que interfere,
interage e influencia na construcao
dos processos democraticos em
curso nas arenas pablicas, segundo
os principios da eqUidade e da
justica, e tendo como parametros o
reconhecimento e a vontade
expressa de universalizacao dos
direitos. Destaca-se ainda os
aspectos cognitivos do processo
interativo que se estabelece entre os
participantes dos novos espacos
ptablicos rid° estatais, ao discutirem
as propostas e ideias, ao estabe-
lecerem prioridades etc, num
processo pedagOgico de apren-
dizado via exercicio da democracia
(Vide CHALMERS, 1997).

Uma nova cultura politica, de
base local, passou surgir a partir de
experiencias advindas da base, tanto
do ponto de vista espacial — onde o
municipio ganha proeminéncia,
como a partir da piramide social,
onde os setores populares carentes
e outros segmentos sociais
empenhados na construed° de uma
democracia radical fundada em
valores eticos, de equidade e justica
social, organizaram-se em redes
associativas. Estas redes consti-
tuiram-se como comunidades
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politicas e passaram a ter o direito a
ter direitos. Corn sentido distinto das
comunidades sociais anteriores, as
novas comunidades politicas estao
a exigir tambern novas categorias
teOricas para dar conta deste novo
fenOmeno associativo, que redefine
o prOprio conceito de comunidade
e faz das redes comunicacionais o
seu modo e estilo de atuar. As novas
comunidades politicas unem o agir
societario-prOprio da modernidade,
ao agir comunitario-prOprio das
comunidades baseadas nas
relacOes diretas, face-a-face, onde
a subjetividade tern grande
importancia no desenrolar das
relaeOes sociais. (vide LAVILLE,
1997).

Vagorosamente tern sido
construido urn novo tecido social
onde desponta uma nova cultura
politica, ao lado das antigas formas
de representacdo politica integra-
doras, assistenciais e/ou cliente-
listas, que, infelizmente, ainda sac)
hegemOnicas. Inaugura-se uma
nova era de fazer politica na gerencia
dos neg6cios publicos a medida que
surge, a partir de novas formas de
representacao politica popular,
eleitas pelo sufragio universal, ern
prefeituras municipais, experiencias
como o "orcamento participativo" e
a bolsa auxilio educaedo', exemplos
desta nova era da participacao,

agora ativa e institucionalizada.
Criou-se uma nova forma de gestao
baseada na co-gestao. 0 processo

criado pelo Estado e desenvolve-
se segundo uma dinamica planejada
em seu ambito, mas observa-se
elementos de uma partilha real de
poder porque a soberania popular
passa a ser o criterio norteador e
fundamento basic° para a aplicaedo
dos recursos e programas ptiblicos.
A democracia se exercita enquanto
"regime politico baseado na
soberania popular, corn respeito
regra da maioria, porem corn pleno
reconhecimento dos direitos das
minorias e portanto, respeito integral
aos direitos humanos" (BENEVIDES,
1994: 13).

A participacao popular no novo
paradigma passa a ser vista como
uma intervened° social, periOdica e
planejada, ao longo de todo o
circuito de formulacao e imple-
mentacao de uma politica ptiblica.
Tratam-se de praticas que rompem
corn uma tradicao de distancia-
mento entre a esfera onde as
decis6es sào tomadas e os locais
onde ocorre a participacao da
populacdo. 0 entendimento da nova
forma de participacao deve ser feito
nos marcos de entendimento de
novas estruturas de representacao.
Sao estruturas formadas por
coletivos heterogéneos, que estao
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dispersos e fragmentados na
sociedade civil e politica sob a forma
de atores coletivos. Na realidade sac)
atores que já estiveram presentes
nos anos 80 nas politicas dos
conselhos. So que a forma como
eles estao articulados, seus
objetivos, constituicao juridica,
dinamica de trabalho, papel na
relacao sociedade-estado, é
totalmente distinta dando novo
carater a coalizacao de forcas que
formava o campo popular nos anos
80. Nos anos 90, estruturam-se
acOes a partir de redes associativas
compostas por atores coletivos do
tipo movimentos sociais, ONGs de
variados tipos, entidades de classe
que apoiam os setores populares,
departamentos especificos das
universidades e de alguns Orgaos
ptablicos que desenvolvem trabalhos
em parceria corn entidades
populares voltados para a
populacao, pequenas empresas
organizadas sob a forma de
cooperativas etc. Sem urn enten-
dimento destas novas formas de
representacao popular é impossivel
perceber as alteracOes em relacao
aos anos 80, ate porque as formas
antigas nab desapareceram, elas
coexistem em varias localidades,
sob a forma de mobilizacao e
protestos desordenados de massa
ou, no pior dos casos, como praticas
clien-telistas, corporativas, muitas

delas estimuladas por grandes
programas articulados ao nivel da
adminis-tracao federal.

Quais foram as grandes
mudancas que deram origem a este
novo paradigma, que possibilitou a
reconfiguracao da participacao
popular e a reinvencao da politica
corn a participacao popular, em
tempos tao adversos e cenarios tao
hostis? Consideramos que
necessario destacarmos dois tipos
de mudancas, a saber: na estrutura
sOcio-econOrnica e na organizacao
popular.

Na estrutura sOcio-econOmica
os mecanismos e os efeitos da
globalizacao já devem ser
sobejamente conhecidos e
debatidos por todos, enquanto
estrutura corn nova divisao
internacional do trabalho e suas
implicacOes ao nivel das economias
nacionais, em termos de desem-
prego e aumento do contingente de
miseraveis. Nao irei repeti-los aqui
para nao cansar os leitores. Destaco
apenas que a exclusao sOcio-
econOmica rid() se restringe as
camadas populares, ela tern atingido
tambern as camadas medias, pois
comporta dimensOes que atingem
a todos os cidadaos, quer no piano
individual — ao se exigir
requalificacao tecnica da mao-de-
obra, reengenharia administrativa de
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cargos e salarios, desemprego,
perda de direitos sociais etc; quer
no piano coletivo, corn a consti-
tuicao de uma nova categoria social,
a dos "sobrantes", coletivos de
pessoas que desempenhavam tipos
de trabaiho que foram eliminados
da sociedade, e hoje nao sao mais
necessarios e encontram dificuldade
de adaptacao em outras funcOes,
vivendo de bicos, nos empregos
temporarios, ou como parias do
sistema. NASCIMENTO (1995), ao
analisar este processo de apartacao
social, que ocorre nas situagOes em
que o individuo e excluido
socialmente, assinala que isto
ocorre nao "apenas por ser desigual
ou diferente mas por ser conside-
rado como nao-semelhante, urn ser
expulso, nao dos meios modernos
de consumo, mas do genero
humano".

No piano econOmico registre-se
ainda a crise na oferta de servicos
prablicos criando novos cenarios
urbanos corn hospitais na faléncia,
filas nas escolas pirblicas para se
obter vagas para os filhos,
inseguranca e aumento da violencia
contra os cidadaos, instituciona-
lizacao de novos moradores nas ruas
:criancas e adolescentes etc.

Mas como num cenario tao
negativo deste pode estar sendo

gerado experiencias frutiferas para
a construcao de uma sociedade
mais justa e menos desigual? Ja
diziam os velhos mestres da
dialetica, toda acao gera o seu
contrario. Na economia, a crise e o
desemprego tem jogado milhares de
pessoas fora do mercado formal de
trabaiho, contribuindo para o
crescimento do setor informal da
economia. A desativacao de varias
funcöes, antes desempenhadas
diretamente pelas estruturas
estatais, levou ao surgimento de
arenas novas, dadas pelas parcerias
entre o prablico e o privado-
comunitario. Na sociedade civil, o
cenario de meninos e meninas
morando nas ruas, levou ao
surgimento de intameras ONGs para
cuidar dos mesmos; oficinas e
cooperativas foram estruturadas em
varios setores da economia para
viabilizar a producao de pequenos
negOcios e enfrentar a concorrencia
corn precos competitivos. Mas o
cenario se complica porque ao lado
das entidades corn perfil demo-
cratic°, outras entidades voltadas
inteiramente para o lucro se
instalam e buscam se apropriar das
mesmas politicas e incentivos. As
cooperativas sera° utilizadas
tambern por grandes empresas,
corn produtos destinados
exportacao, como o setor de
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calcados. Para baixar os custos,
passa-se a produzir, por exemplo,
calcados no nordeste do pais, corn
incentivos fiscais governamentais,
tanto para compra do maquinario
como para a instalacao fisica das
oficinas/galpOes pre-fabricadas. E o
processo produtivo é remunerado a
partir da produtividade, sem os
direitos sociais correspondentes,
porque se trata de uma cooperativa.
Para piorar o cenario, nä° se tern
nenhuma garantia de que aqueles
empreendimentos se fixem e gerem
empregos a longo prazo pois, em
varios casos, tratam-se de indUstrias
do sul que deslocam a materia
prima em caminhOes, para se
aproveitar dos ganhos e lucros que
a nova forma de producao gera.
Estas "fabricas/cooperativas" se
instalam em regiOes carentes e
apesar dos miseros salarios que
pagam (em media urn salario-
minimo), elas sao vistas, pela
populacao local, como simbolo de
progresso pois geram emprego e
renda e possibilitam o consumo de
bens ate entao inacessiveis como
bicicletas, radios, eletrodomesticos
em geral. Observa-se, portant°, urn
processo de precarizacao do
trabalho, corn a flexibilizacao total
dos direitos sociais, instituciona-
lizando-se a precariedade.

Tambern o pr6prio poder plablico
federal alterou sua forma de tratar o

desemprego e passou a estimular,
por intermedio do Ministerio do
Trabalho e outros, a geracao de
pequenos empregos ou a formacâo
de pessoal para atuar no setor de
prestacao de servicos. Estas acOes
se baseiam no tripe: governo,
iniciativa privada (leia-se associacOes
patronais) e entidades e organiza-
cOes populares, incluindo-se os
sindicatos de trabalhadores. Forma-
se, assim, frentes coletivas onde ha
a parceria entre atores que em
passado recente estavam em luta.
E os programas acontecem porque
destinam-se verbas para tal. Como
exemplo citamos as acOes do
Ministerio do Trabalho, por meio da
Fundacao UNITRABALHO, ao criar,
entre outros, o programa do FAT-
Fund° de Apoio ao Trabalhador,
corn recursos do PIS/PASEP e
outros mais.

Neste cenario conturbado e
contraditOrio, em que as experien-
cias alternativas já nao se restringem
a criatividade do campo democra-
tic° popular, e se institucionalizam
tambem como politicas manipula-
tOrias das elites tradicionais, em
busca de lucros e/ou votos,
participar de fOruns, espacos e
canais intermediacao dos processos
de parceria entre governo e a
populacao tem o significado atual
de participar de lutas de resistencia,
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pois como assinala Robert CASTEL,
(1997:46) " a luta contra a exclusao

levada tambem, e sobretudo, pelo
modo preventivo, quer dizer,
esforcando-se em intervir sobretudo
em fatores de desregulacao da
sociedade salarial, no coracao
mesmo dos processos de producao

da distribuicao das riquezas
sociais"

Mas o grande fator dinamizador
das forcas de resisténcia aos efeitos
devastadores da globalizacao da
economia advem de uma categoria
de milltiplas dimensOes, que no
passado ja foi considerada como
simbolo de conservadorismo social,
que e a categoria do local e no seu
interior o poder local. Nos anos 90,

local passa a ser visto como
dinamizador das mudancas sociais.
Como isto foi possivel? Justamente
porque a categoria ampliou-se,
abarcando outras dimens6es alem
da geografica-espacial, tais como
outras dimensOes para a questao do
comunitario e do associativismo, e

poder local passou a ser visto
como espaco de gestao politico-
administrativo e nao como simples
sede das elites (economicas, sociais

politicos). De urn lado, as novas
regras constitucionais a partir de 88,

de outro, a chamada crise do
Estado do Bem-Estar Social,
representado no Brasil por um

Estado de mal-estar social, levou a
descentralizacao e a transferencia de
papeis e responsabilidades,
delegando-se autoridades aos
governos locais. A volta do processo
eleitoral em todas as localidades
brasileiras, possibilitou o acesso de
representantes do campo demo-
cratico ao poder executivo, tornou
possivel reverter o significado da
entáo usual apropriacao privada que
sempre caracterizou os mandatarios
das administracOes municipais. A
publicizacao das informacOes
relativas aos negOcios do estado,
barreira e pedra de toque na questao
do monopOlio do poder, pode ser
implementada. Ao mesmo tempo,
o retorno do ideario liberal no
conjunto de representacOes de uma
sociedade comunitarista, solidaria e
sem conflitos, estimulado pela midia
em slogans do tipo "e preciso
diminuir o tamanho do Estado",
"descentralizar as fur-10es de uma
administracao gigante e ineficaz",
"small is beatifull" etc, ainda que
escamoteando os reais objetivos
dos interesses privados, colabora-
ram para o resgate da importancia
da gestão dos processos politicos
ao nivel local, corn a tese de que
aquela gestao e mais eficaz quanto
mais prOxima esteja dos cidadaos,
porque cria a possibilidade do
controle social via o acesso mais
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facil as informacOes, e o custo dos
servicos diminui quando se reduz a
cadeia de agenciadores.

A dimensao da cultura é outra
dimensao de suma importancia que
contribuiu para a redefinicao do
poder local. 0 de resgate de valores,
tradiceies, habitos, costumes,
folclore, mitos, crencas e lendas
envolvendo aspectos da antropo-
logia, da histOria, e da sociedade
local, levou a redefinicao da cultura,
antes tida como setor das elites e
dos acervos em museus, para uma
concepcao onde ha lugar para o
cidadao comum, como ator
histOrico consumidor e produtor de
bens culturais. Corn isto ampliou-
se os espacos de desenvolvimentos
de novas formas de cultura politica
e projetou localidades e novos atores
pois sao os atores sociais e politicos
que dao reconhecimento e
maga() ao local.

A dimensao do social em nivel
do local sofreu transformacOes que
devem ser vistas do ponto de vista
sOcio-cultural e ideolOgico-politico
pois a esfera afetada foi a do
associativismo. Novas formas de
sociabilidade emergiram, princi-
palmente as relativas ao lazer e a
cultura. Os individuos, de uma
forma geral, passaram a ser
consumidores de espacos gera-
dores de sociabilidade, em acade-

mias esportivas, associacOes
culturais, clubes, circulos, tribos
diversas que freq0entam shoppings
que transformaram em pracas de
lazer e alimentacao etc, assim como
os individuos passam a ser
produtores consumidores de uma
gama variada de festas, incorpo-
rando o tratamento do espirito, leia-
se cabeca ou cuca, ao universo de
tratamento do corpo. 0 local, o
municipio urbano, corn estas
formas modernas de entreteni-
mento, passou a apresentar uma
serie de novos espacos, pirblicos e
privados, que sac) consumidos em
coletivos ou individualmente,
visando tambern maximizar urn
gosto e urn prazer individual. 0
associativismo que deriva destas
formas de sociabilidade é distinto do
associativismo que esta presente nas
organizacties de militancia politica,
mas foi ele que cresceu nos anos
90. A natureza deste associativismo
é muito peculiar pois é motivado,
de urn lado por urn espirito de
agregacao comunitario, urn "nOs"
que se traduz por uma identidade
de interesses comuns; mas por
outro lado, o associativismo é
estimulado tambem por uma busca
de satisfacao pessoal, pelo "eu", por
propOsitos individuais. Esta nova
forma de associativismo, em
tempos de ressurgimento das
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ideologias liberals e valorizacao do
individualismo, mas tambem em
tempos de descoberta da subje-
tividade das pessoas e da
importancia de ser feliz, de cultivar
circulos de amizade, de viver
intensamente as relacOes familiares
etc tera efeitos diretos sobre o perfil
dos militantes das associacOes em
geral.

Retornemos agora a mais uma
dimensao do local que e a
dimensao ecolOgica-ambiental.
Embora ela afete a todos no piano
geral, e no local que ganhou
destaque porque sua percepcao e
maior neste nivel. A vertente que se
ocupa do desenvolvimento auto-
sustentado das comunidades locals
sem devastar campos, matas e
florestas, sem poluir os rios, oceanos
e todas as aguas correntes
existentes, preservando a fauna e a
flora, transformou algumas loca-
lidades em santuarios da huma-
nidade e a luta pela sua preservacao
urn problema nacional.

Mas todo este processo de
mudancas no cenario da partici-
pacao nao tern sido gerado
espontaneamente, e nem harmo-
niosamente. Dois fatores devem ser
destacados. Primeiro, ja havia uma
heranca anterior acumulada, de
experiencias de participacao,
advinda do campo democratic°,

assinalado anterior-mente, em
particular aquelas desenvolvidas
pelos movimentos sociais e pelas
organizacOes de assessoria. Foram
experiencias que deram os
patamares referencias que
alimentaram as novas praticas.
Segundo, teve-se que ter vontade
politica para que urn novo espaco
pUblico, de carater nao-estatal, se
implantasse. Este espaco surgiu
como urn agente de mudanca, de
decisao, e teve-se que construir
regras de institucionalidade bem
claras para que os mecanismos de
participacao, de carater democra-
tic°, viessem a operar. A vontade
politica se fez presente em certos
municipios brasileiros que, apro-
veitando-se da estrutura de
oportunidades politicas abertas pela
Carta Constitucional de 88, pela
revalorizacao do local e pelo ideario
politico-ideolOgico das forcas
politicas que ascenderam ao poder
via voto popular, ousaram construir
o novo, a despeito da falta de
experiencias em iniciativas do
genero e da caOtica situacao das
financas pUblicas herdada das
administracOes anteriores.

Entretanto, o exercicio da
democracia, em nome da cidadania
de todos, e urn processo e nao uma
engenharia de regras. E como tal
ele demanda tempo, e construido
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por etapas de aproximacOes
sucessivas onde o erro é (ou deveria
ser) tao pedagOgico quanto o acerto.
Construir urn espaco e a institu-
cionalidade correspondente, de
forma que seja plural, diverso,
aberto as identidades de cada
grupo/ organizacao/ movimento
exige articulacOes politicas que
superem os faccionismos e costure
aliancas que objetivem atingir metas
de acOes propositivas e nao apenas
criticas ou acOes opinativas/
consultivas, como as das decadas
passadas, ou as atuais politicas de
cunho assistencialista/ compensa-
t6rias, onde ha uma enorme
distancia entre o desenho institu-
cional pretendido e a pratica politica
efetiva.

o eixo articulatOrio que passou
a fundamentar o principio da
participacao nos anos 90 é dado
pelo principio da identidade e da
solidariedade. E nao se trata mais
de uma identidade exclusiva de
classe, construida segundo a
situacao sOcio-econOmica e de
insercao de individuos e grupos no
processo produtivo, mas de uma
identidade mais complexa,
abrangendo cor, raga, sexo,
nacionalidade, idade, heranca
cultural, religiao, culturas territoriais,
caracteristicas sOcio-biolOgicas etc.
Causas humanitarias tambern

passaram a agregar as pessoas em
entidades como a Anistia Interna-
cional, organizacOes pela paz, contra
fome, a violencia em geral e contra
as criancas e as mulheres em
particular etc Iniimeras formas de
sociabilidade existentes no interior
da sociedade civil, desenvolvidas
historicamente segundo valores e
tradicOes culturais, e que nao se
organizaram como movimentos
sociais, emergiram na cena pUblica
dos anos 90 como forcas vivas e
atuantes, compondo, corn as redes
associativas plurals, urn novo
campo de forca democratica na
sociedade. 0 cenario se amplia
quando acrescentamos as formas
de sociabilidade do mundo do lazer
e do sOcio-cultural antes assina-
ladas, compondo urn universo de
identidades coletivas muito amplo
e diferenciado.

A revolucao tecnolOgica infor-
macional, a transformacao do
capitalismo, a diminuicao do papel
do Estado na sociedade e a nova
forma de estruturacao da socie-
dade, ern redes de agenciamentos,
tern levado, segundo CASTELLS
(1997: 02), a ampliacao de
poderosas expressOes de identidade
coletiva que desafia a globalizacâo
e o cosmopolitismo a partir de
crencas sobre singularidades
culturais e formas de controle das
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pessoas sobre suas vida e meio
ambiente". Estas expressOes sac)

altamente diversificadas,
seguem os contomos de cada cultura,
e das fontes histOricas de formacdo
de cada identidade. Elas incluem
movimentos propositivos, objetivando
a transformacâo das relacoes
humanas em seus nfveis mais
fundamentals, como o feminismo e
o ambientalismo. Mas elas incluem
tambern toda uma serie de
movimentos reativos que sào
construfdos no caminho da
resistencia, sobre crencas religiosas,
nacionalistas, etnicas, familiares,
regionais-locais, isto 6, categorias
fundamentals de existencia milenares
agora ameacadas sob a combinacdo,
do ataque contraditerio das forcas
tecno-econOrnicas e movimentos
sociais transformadores.
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