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FIGURAS DO ESPAgO POBL]CO CONTEMPORANEO
ASSOCIAg6ES CIVIS, IFUNDAg6ES E ONGS NO BRASIL '

Ricardo T. Node?

Depto de Ci6ncia Politica do IFCH/UNICAMP

RESUMO

A sociedade civil brasileira tem fido vitima de critical quanto a in-

capacidade de os interesses privados constitufrem genuinas esferas publi-
cas nio-estatais, dominio privilegiado das diferengas 6tnicas, de g6nero,

classe e poder econ6mico-social, fonts do autoritarismo. A sociedade

Publicag6es do IFCH pegs edit:ragao. itante no Departamento de Ci6ncia Polftica,

IFCH/UNICAMP, com apoio da FAPESP.
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civil estaria marcada polo oximoro zzvzznfo do ab'aso, o qual a media nio
hansa de banalizar ao apontar para a vio16ncia e a criminalidade no coti-

diano das grander cidades. Nesse ensaio ha outra visio. As intelpretag6es
nos anos 70 e 80 no Brasil analisaram o fim do regime autoriMrio en-
quanto transigao para a dcmocracia no plano do Estado de Direito. Essas

interpretag6es esqueceram uma segunda transigao, a da difusio das iden-
tidades democrfticas, das formas coletivas de solidariedade e da assimila-

gao de valores e normal do comportamento democrftico no dia-a-dia das

pessoas. Hole nos malta uma interpretagao convincente sobre por que, ape-
sar da democratizagao, aumentaram as crises na sociedade brasileira. A

partir de carta revisio da literatura das Ci6ncias Socials no Brasil sio

identificados os perfis quantitativos e qualitativos dessas organizag6es,
campos de atuagao, limitag6es e vinculag6es com o Estado e o mercado.

Tamb6m 6 abordado o significado das ONGs enquanto esfera privada vi-

sando a fins pablicos. Questions-se o significado dessa esfera: para a ci-

dadania, para as polfticas p6blicas governamentais, para a crise brasileira
em particular no tocante a contrabalangar a persist&ncia da exclusgo polf-
tica e econ6mica na sociedade brasileira.
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ABSTRACTS

One of the main feature of Brazilian civil society in the ninety's is
the widespread presence of nongovernamental organizations, religious
and secular associations, private foundations as a social mediator midway

state and market institutions. This research is a bibliographical discussion

of the Social Sciences literature about these organizations, pertinent with
their quantitative and qualitative profiles and scope of actions, identities
and future role in the construction of the active citizenship in Brasil.
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bi Ja foi observado que o dualismo Estado/sociedade civil no pensamento

} politico moderno 6 uma concepgao carregada de contradig6es e periodica-

( ment: sujeita a crises. A comegar pena id6ia amplamente aceita de que o Es-
se tado 6 uma criaQao arf@cfa/ e recenre, com menos de cinco sfculos. Criagao,

C por sinai, dotada de razofvel homogeneidade em deus elementos distintivos,

C ao pasco que a sociedade, com sua heranga milenar, serra marcada por am

( plos processes de fomtagao intergeracional e particularismos.'
/ Como nos lembra Sergio Buarque de yolanda, o /zomem cardio/ 6a

.- expressao do dinamismo da associagao familiar anterior ao Estado. Ambos

: t6m regras pr6prias que entram em choque, e o autor brasileiro exprimiu isso
invocando o drama do teatro prego, 4/zrigo/?a. S6focles apontava, entao, a

(I necessidade de transgressao da ordem dom6stica para fazer vader as leis im-

(- pessoais do Estado. Esse drama foi recuperado em Ralzes do Bras// para
C ilustrar as dificuldades da passagem entre o fami]iar (sociedade civil) e o

C politico (Estado) no universe da cultura politico brasileira.'
f Mil e quinhentos ands depois, no pensamento politico iluminista, esse

r'- cheque foi atualizado para as condig6es da 6poca, invertendo os palos: o

! 'V. Boaventura de Souza Santos. reza mdo de Alice.- o soda/ e o polfrfco na P6s
t modernfdade ]SANTOS. 1994] especialmente cap 5: "0 Estado e os Modos de I 'ro-
C dugan de Poder Social"
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1. 1NTKODUGAO

E !odo aq ele q e hama da f'alda
Cobcase%amigo,eaote i Of nuio

(Creente, &m }a®mA* de Sajocks}
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principio de separagao entry Estado e sociedade civil se v6 marcado pda -l

contradigao de a Estado(cfvifai) tornar-se condigao necessgria para a --.
(co)exist&ncia da sociedade(socio/ai). Dai ser um pensamento politico que r
se debate entry libertar as amarras corporativas das atividades econ6micas -/

herdadas do ancien r(grime e a dificuldade em definir uma nova economfa -j

po//rica que nio podia vicejar sem a aWaD politico esclarecida e #eqiiente- :)
monte ativa do campo estatal.(SOUSA, 1994:1 05). :)

Nio 6 objetivo aqui recuperar a complexidade dessa discussio na tea- :)
ria politica modema, mas sinalizar introdutoriamente pele menos tr6s 16gicas -\
distintas nesse debate recente acerca da /"eemergg/zcfa da sociedade civil. .=

A primeira diz respeito a concepgao de soc/evade cfvf/ segundo a ma- :Z

triz do pensamento liberal classico, enquanto uma constelagao atom(stica de -/

interesses econ6micos privadas nagao dominante no discurso atual do pen- :)

samento conservador em sociedades capitalistas centrais, perif3ricas e semi- :)

perif6ricas...)
A segunda 16gica 6 atribuida aos novos movimentos sociais :)

(moradores urbanos, associag6es populates, grupos eco1(5gicos/ambien- :)
talistas, feministas, antinucleares, pacifistas...). Esse 16gica separa-se da ma- -.I
triz liberal ao atribuir a sociedade civil um papal de paso para experi6ncias e :l

tentativas p6s-capitalistas e p6s-burguesas, visando a refundar novos valores -/

identiHlcados com a emancipagao(em oposigao ao princlpio de regulagao e -J

controle no p61o estatal). :l>
A terceira 16gica foia dominante na reflexio e no discurso das cor- )

rented dissidentes no final dos regimes socialistas de Estado no Leste euro- :)
peu; trata-se de uma sociedade civil socialista diferente das duas concepg6es

anteriores na medida em que nio 6 concebida no interior da distingao e do -\
dualismo entre Estado/sociedade civil. ,,.

Atualmente, vemos elementos heterog6neos dessas tr6s 16gicas pre- l!'

sentes no discurso politico dominante sobre a reemerg6ncia do conceito de -/
sociedade civil no Brasil. Essa polissemia de sentidos acerca da nogao de f
sociedade civil parece indicativo de dois sentidos. O primeiro 6 do discurso ul

)

)

)6

')

)



L )os e interesses nio-dominantes enquanto apropriagao da

C ::oveniente de gu ica que n50 se conftlnde com o Estado, e separa'se tamb6m

C de sua identificagao com os interesses de mercado. O segundo sentido apart '

( ce no discurso dominante sabre elsa reemerg6ncia, cujo objetivo esM refe-

C renciado a um reajustamento estrutural das fung6es do Estado, por via da

( qual o intervencionismo social, intercjassista, tipico do Estado-Providfncia

C tende a ser parcialmente substituido por outro intervencionismo, do bpa

t bic6$al.,

t /arfsmo. (SANTOS, 1994: ] 10-111)

; 2.0QUADRO BRASILEIRO

C A parter de 1988 multiplicam-se, no Brasil, as refer6ncias na produgao

( acad6mica. bem homo na media impressa e eletr6nica, sabre um conjunto de

( agnes conduzidas por lamas associativas profissionais e nao-profissionais -
C sindicatos, grupos de interesses, organizag6es nao-governamentais(ONGs);

C ftmdag6es e institutes privados - enquanto indicios concretos de um proofs'

C so de reconstrugao da sociedade civil.s O surgimento dessas entidades 6 parte

r- ap6

(

e

(
(
(
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de uma democracia rec6m-conquistada no pals, sem eficacia, por6m, para -\
mstaurar mecanismos que impegam o aumento da pobreza e da vio16ncia.6 :f'

Elsa(aparente) diguntiva entry democracfapo/#fca e crfse socfa/ provocaria J
o ftacasso na redugao das desigualdades, e, logo, na superagao da exclusio )

social. Embora este nio sqa o objetivo dente trabalho, tal diguntiva 6 seu :)
pane de funds. -)

Este trabalho volta-se para a recuperagao na literatura brasiJeira re- :l)

cents das Ci6ncias Socials do tema da reconstruQao da sociedade civil no :)
Brasil, a luz do comportamento de alguns atores ou agentes relevantes in- -\

clufdos na denominagao gen6rica de ONGs. Partimos do entendimento de I.!
que o questionamento encontrado nessa literatura tem relagao direta com o :l!

processo de re-invengao ou reconstrugao do conceito de sociedade civil. 6. 1)

por isso mesmo, um questionamento acerca da necessidade de novos referen- :)

dais te6ricos e empiricos sabre um processo real em curse. Desde fins dos -)

amos 70 (com as jornadas operhias de 1977-79) e a reestruturaQao do sistema =)

partidario a parter de 1980, a regulagao politica e econ6mica do Estado sobre :)
interesses e conflitos no fmbito da sociedade burguesa, e disses para a esfera -\

privada em gerd, foi retomando a posigao clfssica de um Estado enquanto l:
esfera govemamental de protegao ao individuo. E sabido que tal processo, l!

entretanto, s6 pode ser plenamente compreendfdo pda literature soba a aWaD )
coletiva dos movimentos sociais nos Qltimos vince ands, dado que sio mori- :)

mentos sinalizadores para as mudangas qualitativas do bpa de dominagao :)

prevalescente no regime autoritirio. Este trabalho, contudo, nio elabora :)

Ambience e Desenvolvimento, no Rio(EC0-92) e a faso pr6-electoral de 94 , {endo hani- :l)
do um crescendo de notibias sobre associag6es comunit&ias e organizag6es n5o- -\
govemamentais que teriam a fung5o de atuar onde o Estado nio se faz presents. Exemplo "'l
disco 6 "0 Brasil organizado funciona", materia de capa da revista mA com a seguinte :)

.hamada internal "Numa ligao de eficifncia e cidadania, 5 000 olga?.]za96es nio- )
governamentais mostram como fazer o pars dar cerro ''. (9/2/94). Em 1997, a Fo/ha :
de S. Paula publica "AWAD comunitfria substitui o poder pablico"(7/3/97 P. 3:4). :)
" Miguel Darcy de Oliveira. "Crime ou transformagao? As resposras mudam a per- :)
junta ''. (in SANT'ANNA, 1993: 143-152). -..\

)
)
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Campo de atuagio de 5 mil Ones brasile rage

TABELA I

das informag6es primaias.
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associag6es de cidadios na sociedade brasileira, datado polo menos de meio
s6culo. Conceituada coma inca-esPw/maps//agufca. tfpica de sociedades em

que opera a diversidade na estruturagao dos centros de poder, elsa diversifi-
cagao estaria representando a ampliagao da agro coletiva, movimentos coo-

perativos e associag6es de utilidade ptlblica e nao-governamentais no Brasil

a partir ja dos anon 50/60. O autor dessa visio se ap6ia, entre outros dados

em levantamento de associag6es avis, registradas em cart6rios nas duas

maiores cidades do pats: das cresceram de 996, em 1960, para 2.553, em
1980, em S5o Paulo. No Rio de Janeiro, de 1.093 na d6cada de 60, o n6mero

dessas associag6es subiu para 2.498 nos amos 80 (ver Tabela n). (SANTOS
1993: 83/84)

TABELA l]
elvis criadas nas cidades de S5o Paulo e

Rio de Janeiro (por d6cada, 1993)

1960/70 r 1980

Sio Paulo 288 752 2.867 2.553
Rio de Janeiro n.d. 188 .836 2.498

Fonts: SANTOS. Wanderley G. dos. Razdes .

"F'ronteiras do Estado Minima indicagaes sabre o hibrido institutional brasileiro", p. 84.'

Nio baste, contudo, saber que ha ONGs segundo diversos assuntos ou

tomas substantivos. Tamb6m 6 insuficiente assimilar a uma infra-estrutura

poliarquica judo o que se relaciona ao campo do sem fins lucrativos e nio-
governamentais a partir dos registros formais de sous estatutos em cart6rios.

pois em amboy os casos perdemos de vista como se movem esses agentes.

3
3
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Dados originais decenais agregados para o presence artigo. Conforms alerta do au-
tor, eases n6meros se referem a registro abertos ano a ano, nio havendo baixa nos
registros das entidades que encerraram subs atividades

10



, Ao se mover, qual o grau de transpar6ncia8 de suas agnes face a outros

5. agentes9 Qual a dinfmica de agate disses agentes no tocante a operar a parter
(: dessa transpar6ncia? Sabemas que, em gerd, a possibilidade dessa transpa '

C r6ncia se define em togo de motivos paniculares e de interesses de grupos

C Quando estes interesses extrapolam os fins lucrativos, e nio sio estritamente

( governamentais, estaria criado um campo de sociabilidade polftica que ex-

( pressa uma potential e€Hera pz2b/fcao A resposta e negativa Uma aut6ntica
.. esfera publica nio 6 automaticamente assegurada por uma dessas

caracteris-

C ticas isoladamente. Ha oulros pr6-requisites. Dentre des, o de constituir a
C vontade de um grupo em fundar algo novo, um ato politico fundador puja

( transpar&ncia 6 assumida coma condigao pr6via de sucesso dos interesses
C envolvidos. Dessa fomta, nio 6 o ser coletivo que define exclusivamente a

C esfera publica. Tal aWaD 6 publica, de modo complementar e necessario, pda

CI qualidade da agate politico do grupo e dos interesses envolvidos 9.E a p=.it
/- iessa conceituagao ainda preliminar que poderiamos avaliar as expenencias
C associativas mencionadas. Dessa roma, no quadra atual das experiencias em

C =;ia de tats esferas pabjicas, no Brasil, poderiamos encontrar indicios ou

( pastas empirical acerca da id6ia de(re)construgao da sociedade civil

> 3. O PROBLEMA DA KXCLUSAO SOCIAL

C No quadra brasileiro tornaram-se indissociaveis das organizag6es nio-

( governamentais dual quest6es de funds: quaid deus vinculos com as esferas
C de financiamento de deus projetos? Quad seu pape] no tocante a desempenhar

C filng6es positivas na expansao da cidadania entre os grupos socials excluidos?

C comproml:ascl o de esjera p blica. minhas refer€ncias sio.' Pensanda o poZfrico --
C .n.alas sabre democracfa, revel fdo e Ifberdade(LEFORT. 1991) e A condff o
/- humana (ARENDT, 1972).

C

C

C
(

C

C
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Quanto a primeira questao, vale observar que entidades privadas vo- :r

luntarias, sob a forma de associag6es, fundaQ6es, institutes, organizag6es J
nao-governamentais vivem em comum a depend6ncia a fundos pablicos :)

(gavernamentais) e a fundos privados(empresariais ou de fundag6es mange- I)

nedoras) nacionais e intemacionais. Por ipso mesmo, os problemas da auto- :)

sustentagao financeira, adrninistrativa e comunitfria sio qualitativa e quanlitati- :)
vamente diferentes, em decorr6ncia dos pap6is especinicos que desempenham as -X

associag6es, as organizag6es nao-govemamentais e as instituig6es privadas de ::
utilidade publica(funda96es). 'J

No tocante a segunda questao, grande parte da bibliografia revista nes- :)
se estudo pods ser resumida, direta ou indiretamente, a uma dimensio maier. I)

Sous autores partum do pressuposto de que as dinfmicas pr6prias da esfera :)

governamental/estatal no Brasil deveriam fornecer o arcabougo politico- :)
institutional e de polfticas pablicas, no interior do qual seriam propiciadas as -\
condig6es de fnc/asda socfa/ dos excluidos(nao apenas do mercado, mas ,-.
sobretudo da cidadania). Programas sociais, transfer6ncias de servigo e de :r
ronda a grupos vulnerfveis aos movimentos cfclicos do mercado, protegao a J
iniciativas comunitdrias e demais political pablicas sociais deveriam props- =)

dar a inclusio facial de segmentos e grupos peri6dica ou permanentemente :)

fora dos circuitos mercantis ou produtivos. Elsa fungal protetora de inclusio )
social estaria destinada a oferecer um campo propicio a praticas de integra- -)

gao a cidadania Seu fracasso no Brasil tem levado a pesquisa a indagar -\
homo se constitui, articula-se e se expressa a sociedade civil frente a integra- l:
gao frustrada de amplas parcelas da sociedade. -/

A16m do cato 6bvio de que ha uma ofensiva liberal contra as interven- )

96es sociais do Estado, reduzindo as possibilidades de sobreviv6ncia de gru- :)

pos e classes sociais nio-inseridos nas relag6es de mercado, ha sintomas :)

mats profundos. Coma 6 sabido, estamos dianne da crisp de um duplo con- :)
junto de dispositivos de intervengao do Estado contemporaneo. Ora subsu- -\
mido aos interesses de mercado, ora aos demais interesses nao-mercantis, ora uq.

a amboy, este conyunto de dispositivos de intervengao foi identificado coma :'
polfticas alocadoras ou /"egz//amen/zzdoras, e polfticas .p/"oda/ives. '/

)
)

)
12 )

)
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( Essa distingao (estabelecida, entry outros, por Offe: 1984, 1989;1970)
/-- pretendeu relacionar dais tipos de explicag6es para abordar a capacidade, por
; P lada, de inclusao de grupos e de classes no sistema social, e o por

(- que da nio-integragao de outros. A primeira explicagao -- politicos regula-
C mentadoras - diz respeito ao problema da legitimidade da agate estatal na

( imbito politico-institutional e juridico-formal, enquanto regulamentagao do
C consenso democraticamente alcangado (na malta do qual teriamos um retro-

C cesso a um estado pr6-contratual)

C A segunda explicagao -- political produtivas -- busca situar interven-
1" , gees p6blicas que afetam positiva ou negativamente interesses nos mercados,

I'il:=nnulaiqU :lR
CI conflitos de clause e outros de base cultural, eula dinamismo fai capaz de

(- garantir mobilidade social e superar condig6es de desigualdade (ao memos

L" servas de mercados).
C Recentemente, a partir do s6culo XIX, as formal estatais decorrentes

C de um conUunto de politicos regulamentadoras do Estado sabre a sociedade e

C mercados agregaram uma dupla dimensio-shave: a instincia governamental

ES':'HEIHl:E=H:E=H iH:
(. gao privada

C b) regulador dos processor de exploragao econ6mica dos agentes privados sabre

( . a sociedade, em oarticular no tocante a ocupagao, ronda, farmas de assist6n-

C

C

C 13

C
C
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cia aos contingentes exclufdos, definitiva ou permanentemente, do mercado -\
de trabalho sob a forma de desempregados, idosos, criangas e jovens, mulhe- ,.
res em base pr6-natal. ...)

A segunda dimensio das political regulamentadoras passou por um I)
aprofundamento a partir do quadra contemporaneo(Hhs do s6cu]o X]X at6 a )

11 Grande Guerra). Nesse aprofundamento inscreveram-se novak formas de :)

regulagao de fundos p6bl leos, sobretudo no tocante aos esquemas previden- )

Glands, assistenciais e de transfer6ncias, e redistribuigao de renda e servigos )

para grupos e segrnentos socials(operariado urbane, trabalhadores e familial :)
rurais, /u?npenpro/granada). Esse aprofundamento vida, ap6s os aaas 50, a -..
constituir o nQcleo do we Hare s/a/e: cobertura aos grupos vulnergveis contra :f
as flutuag6es de ocupagao e de renda, emprego e salario, crises entre oferta e J
demanda de habitag6es, saQde publica e alimentagao. ll)

Nessa trayet6ria, paliticas regulamentadoras ptlblioas e sociais geridas )
pele Estado, no bqo daquele modo de regulagao de fundos ptlblicos, paisa- :)
ram a server de contrapeso ou elements de equilibrio politico-legitimador aos :)

investimentas produtivos estatais, direta ou indiretamente relacionados a cri- :)
aWaD das condig6es gerais da acumulagao. ..

Embora essas polfticas produtivas nio estivessem regidas por uma 16- l<

gila estritamente .pz2b/ica, jf que seus maiores beneficifrios sio os empress- .
rios, a expansao de um setor produtivo estatal -- diretamente enquanto em- J
presas p6blicas, ou indiretamente coma fundos pablicos era admitido coma :)

conseqti6ncia inevitgvel dessa associagao ou mutualismo entry Estado e mer- I)

cados. Esse dustamento entry es/a/a/ e marcum/f/ foi promovido por inQme- I)

ros complexes ideo16gicos construidos no p6s-JI Guerra (conflito sovi6ti- :)
co/norte-americano, as polariza96es regionais entry comunismo/capitalismo) -\
e, nio menos importante, por uma necessidade nao-explicitada de mundiali- .-~

zagao de mercados identificados com os paradigmas de desenvolvimen- i7

to/industrializagao. Se grande parte disses ideologemas perdeu forma classi- )
ficat6ria de posig6es, alinhamentos, mercados e aliangas na atualidade, per- I)

system caracteristicas do modo regulat6rio. Ele enftenta, entretanto, proble- :)

)

)
)

)
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/-- mas nio apenas nas sociedades avangadas(onde o Estado do bern-estar foi

. efetivamente desenvolvido) mas igualmente em parses ao Sul, particulamente
C ''' ' 'dro latino americano, entre des o Brasil (onde foi alcangada uma uni-

C ~ersalizaQao precaria, incompleta ou partial de servigos e transfer6ncias)
C ' '' "' O nQcjeo central da explicagio sabre tail problemas tem fido apontado

(I por diferentes autores: o modo de regulaQao tipico do w'e/Hare sfa/e sustenta-
C se na legitimidade de difundir a representagao da desfgzra/dade soda/ coma

C fen6meno transit6rio na vida das pessoas. Ao contr&ia dos processes de de-
r- sigualdade social, a exclusio estaria se constituindo enquanto um

processo
q e ....]

r- persistente de agravamento e de alargamento totalmente novo das desigual-

; dades antigas.

C tata aa regime democr6tico. mas sobreMdo c particularmente ao Eslado
r' de dlrefro.(NASCIMENTO, 1994:295)

C
C

C Nascimenta. ao estudar a connguragao da exclusio social na Franca e

C no Brasil, identifica nos debates locais as representaQ6es do terms exc/zlsdo

C(que tem 'side preferido a outros ments dramfticos homo desfgua/dade, po-
t., breda ou marginalidade}

C Elsa representagao, avalia, este relacionada a dias esferas bfsicas: a

C das mudangas no mundi trabalha, profundas e escassamente incorporadas na

C esfera politica, e da a sociabilidade, permeada por novos canflitos socials
r- que nio articulam nem identificam adversaries, nio colacam em conftonto

atores adversos,

C
15C
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C
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iespidas de quatquer utopia em relagao ao O'abalho, mas com uma ponte -\
para as "classes !aboriosas" em processo de esb'eitamento, sen&o de para J
e sflnp/es arf/zf4o.(NASCIMENTO, 1994:298)to I)

Ao nos deter numa rfpida recuperagio hist6rica do quadra brasileiro, 6 )
no Estado-desenvolvimentista dos ands 1950-80 que vamps encontrar um con- )

junta de politicas econ6micc-produtivas que, antes de reforgar a polnizagao entry )
interesses privados/estatais(estata]/mercantil), promovia seu mutualismo. A via I)

das political regulamentadoras (pablicas/sociais) escolhida desde os ands 30 )
recaiu sabre institucionalizar -- portanto, tomar esferas pablicas -- as praticas --\

de controls sabre as rela96es trabalhistas, sindicais, de associagao operaria e ,x
dos meios empresariais. -/

A16m disco, a id6ia de que regulamentar significava instaurar uma c/- :)

dayan/a regz//ada pdas proflss6es, corporalivamente organizadas no mecca )

do de traba]ho, ]angou nos 6]timos 40 ands de urbano-industrializaQao brasi- )
keira uma suspeita(at6 recentemente partilhada pdas Ci6ncias Sociais) sabre :)

a(in)capacidade dos pr6prios adores da sociedade civil no Brasil vir a fonnar I)

aut6nticas associag6es, entidades, organizag6es aut6nomas face ao Estado, :)
ou imunes ao mutualismo referido. .

Por in6meros processes(cuba reprodugaa nio Gabe aqui) relacionados :r

a oposigao ao regime politico, is mudangas geradas pda acumulagao e pda l?

concentragao de riqueza, entry outras, ao lingo dos anon 70 e 80 ampliaram- :)

se a capacidade e a efetividade das formal arganizativas e de associagao en- :)

tre pessoas e grupos na sociedade brasileira em tr6s direg6es substantivas: a) I)

direitos humanos; b) direitos sociais; e c) interesses sindicais. Dense modo, )

''"A mudanga na atual conjuntura francesa 6 que 'CIGS' que poderiam se transformar, -\
e era anteriormente desdavel que o fizessem, no 'n6s', agora s5o repelidos. Os ada- ''r
dios comuns parecem raciocinar que, se alguns tdm que vicar condenados a nio ter :)

trabalho, que selam os imigrantes, os estrangeiros''(Id. ib. 1 994: 299). -)

)

)

)
)

)

)
)

)

4. POLITICAL PUBLICAS, iNGs E CIDADANIA ATIVA
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n50 s6 a pr6pria realidade negou ftlndamentos para a suspeita de anemia, ou

L' incapacidade associativa, mas, por causa de uma teia comp\exa de eventos en-

C
C

C
17C

C
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)

)
)
)
)

ocupagao e emprego de vastos contingentes das classes trabalhadoras no
Brasil

Associando essa questao a, crisp fiscal na arrecadagao de recursos para
Hinanciar as atividades estatais, a aWaD corrosiva de amplas redes de clients

lismo e a interesses regionals, pressionando gastos sem cobertura. o resulta.

do no campo das polfticas pablicas sociais foio distanciamento da realidade
Para os economistas,

I exclusdo social serra. assam, o resultado do esgoiametlto do processo de in- ')
:egragdo saciai qw estma imaqto no modelo econ6mica anteriormeHe vi- ')
genre e cqo deseulxlolwimento comprometeria o nosso idea'io de moder7iidade .--.
em ascended ao PrfmelPo A4a/zdo.(NASCIMENTO, 1994: 300) "J

Enquanto, em parses importantes da Uniio Europ6ia(a exemplo da :)

Franca), a quesHo 6 saber se os sintomas conjunturais de exclusio social :)
encontram-se em marcha para se converter em processo estrutural, no quadro -\
brasileiro as avaliag6es apontam um caminho mats complexo, com tr6s inter- ,.
pretag6es:J
a) Cern.interpretagao afirma a relaQao de causalidade entry o esgotamento do )

modelo de integragao social do passado e os sintomas da atual crisp social. A I)

:l: de uma co/ZJ/ru£8o z/zren07npzda poderia ser identificada claramente em :l)

autores de Hlia96es diversas coma Hdlio Jaguaribe, Cello Furtado, Cavalcanti )

f .dos artiBces do discurso de que o modelo econ6mico. :)
uncionando correiantetite, lenderia a eliminar os bols6es de pabreza ab- ':
soluta. .4final. segundo Cwalcanti de Albuquerque e Renata yillela, este J

nmpreendiam circa de 40% da populagao brasileira em 1970. sends re- 'l)
}widos quake a metade em ]980. Representag&o em parte partilhada por .-.
iiversos economistas. senHo a maioria, incluindo Cello Furtado corlfor- )
ne seu tltimo trabalho (1992), no qual transmiie a nogao de uma ')
consrrufao inrerronipidn ".(NASCIMENTO,] 994:300) -l

Em outra interpretaQao, 6 arribuido pouco, ou irrelevante, peso ao fracasso )
do modelo econ6rnico, o qual terra apenas desvelado o manto da exclusgo :)

social anterior e maid extensa. Para autores como Cristovam Buarque, ...\

)18
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C
C
C
C
(
C
C

(

a mclus&o social ndo f resultado da arise econ6mica. Este n&o a criou,

arenas desvendou as subs m61tiptw dimens6es, dandy-the maier lJisibili-
dade. Os bots6es de pobreza absolute persistiam, e tendiam a persistir
com a antigo modelo econ6mico, mas sobretudo a pobreza retattva cres-
cia. De lada madeira, o processo de integragao era sempre incipiente,
cowhendo com um processo coda vez mats vishel de exclus&o

(NASCIMENTO, 1994:301)

A terceira interpretagao nos aproxima das rafzes do processo de exclusio

social por sua face s6cio-politica -- o que nos permits chegar maid
direta-

ments ao terra das organizag6es nao-governamentais. Trata-se da perspecti-

va que toma a quesHo da reprodugao da pobreza modema no Brasil sob a
dinlensao da cidadania ftagmentada(dos cidadios plenos, melds-cidadaos e

nio-cidadaos) caracteristica intrinseca da organizagao pajitica no Brasil. A

pobreza modema orientar-se-ia, homo forma de bloqueio, por categorias tf-

p cas da vida privada. Sob elsa dimensao, a exclus8o socia16 subproduto da
inexist6ncia de um espago pablico de igualdade, onde nio se concretiza o

reconhecimento do ou/ro homo sujeito. Numa sociedade que n5o passou

pda repo/zlf o {gzza/£/6rfa, em que as relag6es de ada
dania s2o tecidas a

parter da esfera privada, o direito 6 um favor; o conflito, inadmissivel; o ou-
tdo, sempre wsto como desigual. (WELLES, 1992; CHAUI, 1987)

C
C
C
:(,
(
('
C
(
C

Nesse continuo, que autora ? filiada a essa perspectiva assinala que

! iizlu,U;iizlcS H UZI
( 1994:26)

'''' dessa cultura politica da didiva este na raiz das relag6es

r. entre as politicasepablicas e os grupos pobres(amplamente confimlada pda

/

€
(

C

C

C

{

a desfgwa/dade socfa/ rem Jiao o carr o de apresenrafdo do Brash/ ao
munro. enguanro a massa moeda para so f/zrerno se iraduz noleffche da
igualdade.

O resultado dessa visio 6 a czz//z//"a.po/ajca da cMdlpa, que..
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literatura das politicas pablicas sociais). Embora sob a cape de reconheci-

mento de direitos, na sua implementagao, ao fundir-se com praticas sociais e
culturais, as polfticas pablicas concedem favores. Nio atendem efetivamente

a direitos, redundando em fracasso na corregao da desigualdade.

A cidadania assim concedida 6 tamb6m cidadania regulada, que ado-

tou crit6rios de seletividade para a mobilidade social. Sob essa orientagao,
nem todos podem deixar de ser pobres, na medida em que ha uma hierarquia

social e polftica. Esse pressuposto -- que 6 tamb6m constatagao -- tem condu-
zido a outro corolaio, a diHcil construQao de outra ordem sob essa hierar-

quia. Dificil, por6m aparentemente em marsha. Interpretada a partir de fins
dos ands 80 homo cidadania ativa, essa ordem encontra-se em construgao sob

a forma de uma mirfade de experi6ncias em torno do envolvimento direto de
grupos, associag6es e movimentos em busch da superagao da condigao de
minoridade civil de sous integrantes.

O que vem a ser a cidadania ativa, em termos substantivos? Dimensio

equivalents a soberania popular, capaz de evitar o falso dilema presents na
oposigao tradicional entry democracia representativa e democracia direta.

(BENEVIDES, 1991:22)

Esse processo parece percorrer dais momentos intervenientes:

a) No primeiro encontram-se os mecanismos institucionais de participagao po
pular(regulamentagao da panicipagao popular por meio de conselhos, associ-

ag6es, entidades elvis desvinculadas do Estado e das empresas) em suas rela-
96es com a ordem politico-institutional, na qual opera a democracia repre-
sentativa.(Nao 6 objetivo aqui reiazer a extensa anflise da autora(ib. 1991),
na qual discorre sobre limites e potencialidades dos mecanismos de participa-
gao direta ou democracia direta para fazer chegar demandas e direitos at6 os

calais institucionalizados). Vale apenas mencionar, dada sua importancia
crucial para o tema da reconstrugao da sociedade civil, que a regulamentagao
disses mecanismos representa o

principio da necess6ria e insuprimivet vincuiagao autre a d€$bsa da de-
mocracia semidireta e a consolidagao das conquistas liberals da demo-
cracia representatNa: p£uralismo de opini6es e de partidos politicos, am-

20



pfaf rfberdadef individuals e co/erlvas. com especfa/ desraque para fgua/-
dade no jrefro f/!Hormagdo e no acesso ajusrffa.(lb. 1991:19)

(. b) O segundo memento diz respeito ao princlpio mesmo da democracia en-

(. quando processo e criagao, pols grata-se da criagao de espagos puoncos novub
., e maltiplos, e nio na mora ocupagao de espagos existentes anteriores a pratica

\.- dos sujeitos politicos. (CHAUI, 1988:57 spud BENEVIDES, 1991:19)

C '"l;-u''.-tlltimo moments, o essential reside na democratizagao plena

! Para nio ftcar apenas no qualificativo figurado ou manipulavel de "popular

( a soberania 6 permanente invengao no sentido forte do terms, iota 6, nio se

C trata de reivindicar, mas atuar no moments das propostas e das agnes. Esse
(- memento 6 sintetizado por um dos artifices do movimento das nio-

C governamentais no Brasil, Herbert de Souza, ao comentar o papel das ONGs

f nessa invengao democrftica:

i %B Hl$gl#P;z;;z
C Na visio dessa vertente, trata-se de uma ligao de cidadania promovida

1- baseada na cidadania ativa.

(. 5. D]NAMICAS, SUJEITOS E vincutos ENTRE p©BLICO E
C PRIVADO

.( A literatura mats recente(d6cada de 1990) identifica trig suUeitos, que

< poderiam ser problematizados coma passiveis atores dessas e€Heras pzib/fc
lacinnadas a. democracia semidireta

(

(

re
(

C
(

£
(
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a) As associag6es laicas e religiosas, cujas rela96es com as classes populates no -\
Brasil data dos tempos coloniais e se da por meir de tessituras que se recom- .r '
poem historicamente em porno dos regimes politicos, das agnes de elites lo- )
Gals e nacionais e, sobretudo, du politicas do Estado. :)

b) O segments de fundag6es, institutes e empresas privadas cujas doag6es para :)

pmDetos sociais, culturais, de promogao beneficente e Hjlantr6pica prov6m, elmo, I)
de fundos privados(o que se aplica tanto ao fundo privado empresarial ..\
quanto pessoal). -/

c) As organiza96es nao-governamentais atuantes no pals no$ Qltimos vinte amos J

(Guyas dota96es provinham, em parte substantial, de funda96es internacionais, :)

laicas e religiosas, nao-govemamentais, e de fontes governamentais estran- '')
geiras).-\

Essa separagao, heuristica, 6 arbitrhia. As linhas divis6rias entry eases -\

tr6s sujeitos podem tamb6m ser b'egos de un/ o: aquelas e estes sio ditados -..

pdas conjunturas hist6ricas. Entidades asssistenciais, organizag6es nio- l:l:
govemamentais e fundag6es financiadas com recursos empresariais possuem "'''l
em comum o rata de atuar em prqetos comunitarios, humanitarios, filantr6- )
picks, de defesa dos direitos humanos e sociais, articulados ou nio a polfticas :)

pablicas sociais(governamentais) -- o que estabelece um campo potential de :)

vinculagao entry das. Veremos, a seguir, dada um disses segmentos. :)

5.1. O segmento das associag6es assistenciais .l:

A anflise do quadra hist6rico, a16m da conjunturat, dense segments, :)

6oiaprofundado por LANDIM (1993 e 1993a), em pesquisas nas quais deli- ll)

mita o setter sem fins lucrativos no Brasil, historia suas origins desde os :)
tempos coloniais, mapeia tend6ncias e levanta debates recentes. :)

Para fins de diagn6stico do quadra atual, conv6m recuar ao periods =)

que antecede a reestruturaQao da sociedade civil em 1946, a faso do pacts :).
populista, e as atuais vinculag6es e identidades no p6s-88. O periodo 1964- '\
84, homo se vera, 6 de grande importancia; parte substantial das orientag6es -/

)
)

)

)
)
)
\
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-' e das fomlas de atuagaa das hole chamadas ONGs nance no periodo autoriti-
.- rio sobretudo coma apoio aos movimentos sociais(assim denominados em

,- funWao de seu distanciamento do aparelho de Estado)
( -u-'ya ' "- - dense segments remontam, contemporaneamente, a

Revolugao de 1930 e ao Estado Novo, os quads deixaram marcas profundas

C c6digo de valores politicos. (LANDIM 1 993a)

( Do panto de vista da revisfo dessa literature,

. cano instrumento para a regulamentagaa

} particulates sem Bins lucrativos e o Estado.

(

C
(

(

C

(

(

(

do {ai-se retacionar (ou nao)
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Em 1938 f criado o Conselho Nacional de Sewigo Soda! (CNSS). junta -'\
la qual passat a set cadwtradm H entldades aptns a receber subsidies':)

mm';:i:.3r=1:£'£=£z,.'=i::i;:i.#g=,=z'm:./z ,
E de ] 942 a criagao do Legiao Brasileira de Assist6ncia (atendimento -\

de criangas de 0 a 6 ands, nutrientes, gestanLes e idosos). Nio sends ag6ncia =.
prestadora de assist6ncia, em sua arigem, mas repassadora de recursos a en- l?
tidades sem fins lucratlvos, religiosas ou nao, a LBA fomlou uma extensa J
rode de entidades conveniadas. A conclusao, segundo a autora, 6 que a Re- :)
volugao de 30 e o Estado Novo... ]

resewaram em seu prqero cen/ra/kador e aKrorf/drfo um pape/ s enrf- )

£r:i.n:E,£=":',;'=;:',' ;:.=i=';==TX :£ ?
!"''"..«...it. .:..--;' "u:i.l;.;.' h:;ll;l;t'£G=;,:1=:"Tl==1": )
lgrejas canal, o que mats se esiruturara em lermos de msist€ncia e :)
presrafao df sewlfoipd6/leos a/d os a/[os rrinra(]b. ] 993a:26) -x

No plano do associativismo de canter independente e politizado, a :)

relagao 6 de conflito e exclusio: o movimento das rlumerosas associa96es )
antes de 1937 seri abafado.(lb 1993a:26). ' :(

Na Ease do pacts populista(1946-64), as relaQ6es com as entidades as- ::f
sistenciais ou sem fins lucrativos sao, em grande parte, tribut6rias do modelo :)

de centralizagao de conv6nios de prestaQao de servigos do periodo anterior. :)
Mas alba mats junta-se a isso: tr8ta-se de um intrincado jogs de comporta- :)
mentos, clientelismos, cooptagao pessoal e identidade de clause, processo de :)

mobiHdade social, politizagao das organizag6es sem fins lucrativos e redes )
de corrupgao- l:r

lsso revela claramente que qualquer perfodo hist6rico tem suas area- ::
lzkaf es /z o-governance refs, que emram em rela96es conHitivas com os :)
padr6es dominantes de arregimentagao de apoios. A face hist6rica. entry os )
ands 50 e 60, nio escapa: intlmeras entidades ampliaratn e lensionaram a =)

chamado macro pope//fsu em diversos campos A comegar peso sindicalismo :)

e polo associativismo rural, associagaes estudantis universitgrias e secunda- )

)
)

)
)
)

24



r.- a prefeitura local(Imposto sabre Servigos)

C QUADRO A
C Formalizagao dos vinculos com o Estado das associag6es

(. filantr6picas no Brasil
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mentor que atestem o efetivo funcionamento e as atividades da organizagao. :)

Quadlo A2. uc exlgencias, contuao, se apresenta, conforms mostra o I)
'1

)
'1

)
l

)
3
)

)
)
)
)
)

)
)

)
)
)

)

)

)

)

)

QU.4nKO A.i

Formal de reconhecimento das entidades filantr6picas no Brasil

QUADRA A.2
Formas que podem assumir os vfnculos entre as entidades

Hilantr6picas e o Estado no Brasi]

Tips de
0

Instrumentos de

QuaZincaUao do

Relagao formal do
contrato de presta-

de

(decreED);
Certificado de

nlantropia (atestado);
Conv6nios e contratos.

Minist6rio
JustiQa; Estado;
Prefeitura; CNAS:
Maltiplos drEaDs
6ederai$. estaduais e
municipals.

:estores

Assist6ncia Social da PUC/SP. Cademo 01
Agosto 1994 [Modilicado para o presente trabalho]
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Os dados desse quadra apontam para a qualificagao que esse vfnculo

pods assumir: titulada(ou portadora de um titulo de reconhecimento que ha-
bilita a entidade a receber benefTcios do Estado) e de parceria, enquanto rela-
gao formal segundo o lipo de contrato para prestaQao de servigos. No primei-
ro casa, a entidade dove ser declarada de u/i/idnde pzi&/fca(por decreto fede-
ral e/ou estadual),o que a titula coma pablico nao-govemamental. No begun
do casa, ha o cer/Wcado de.#/an#opia, que habilita a entidade a participar

de contratos, proyetos ou conv6nios. Amboy os casos implicam vinculos for-

mais com Minist6rio da Justiga, governos estaduais e municipais, a16m de
apresentagao de documentagao correspondents a vfrios 6rgaos federais

(inclusive o CNAS), estaduais e municipais
O quarto navel, discriminado no quadro A.3, aponta para o lipo de be-

neficiamento a que podem fazer jus essas entidades. A obtengao de benefTci-

os decorrentes da condigao de entidade filantr6pica involve cinco modalida-

des de privi16gios: cessao, doagao, subPenfaa, imz//zidade e fsen€ao. Cada

modalidade involve tipos especf:ncos de benefTcios relacionados a bens m6-

veis e im6veis, recursos de heranga e pecuniarios, verbas pablicas e privadas,

taxas e impostos.

QUAOKO A.3
Beneficios outorgados is entidades filantr6picas no Brasil

Registry junta a
maltiplos 6rgaos
federais, estaduais e
municipals que esti-
pulam impostor,
taxas e concedem
beneficios.

Obtengao de
e

beneficios devido a
condigao de
entidade

Fonts: Cldadania ou rf/anf/"opfa? C/m df/emapma o CI/VHS. Sio Paulo, NQcleo de Seguridade e
Assist6ncia Social da PUC/SP. Cademo ]. Agosto 1994. [Modificado para o presents trabalho]
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As organizag6es avis reguladas por eases vinculos comp6em um uni-
verso extenso e matizado no Brasil. Em 1991 Cram 219.559 (incluindo sindi-

catos, federag6es e canfederag6es). A seguir 6 qualificado esse n6mero de

associag6es sem Bins lucrativos no Brasil(discriminando a participagao de
dois estados, nio apenas mais populosos, mas onde a sociedade civil encon-

tra-se mais diversificada e atuante, casa de Sio Paulo e Rio de Janeiro).

Como se pods deduzir dense levantamento, a partir da Tabela 111, o

(ample) conceito de associag6es sem fins lucrativos engloba efetivamente dais

tipos legais de organizag6es: associag6es e fundag6es. O que separa uma da
outra? Primeiro, o cato de as associag6es serem a reuniio de um grupo de pes-

soas(particulates) visando a consecugao de objetivos afetos aos ideais do gru-

po- As fundag6es, ao contrario, constituem um conjunto de bens person@ca-

dos a pmtb' da vontade de um instituidor particular ou do Estado para um

objetho idea!, visando Zt utilidade publica w

TABELA lll
N6mero de associag6es, fundag6es sem mins lucrativos e sindicatos no

Brasil, 1991

%Sio Rio de
aneiro I Total

.003 52.125ruNOAg6KS (B
culturais, cientificas,
e outras
RELIGIOSAS

miss6es ou de

ASSOCiAQOES e

esportivas e recreativas, de
de

outros)aut6nomos e

3,4

77

'Entidades Sem Fins Lucrativos". Sio Paulo, IOB Informag6es Objetivas. Suple-

mento Especial. n' 8, agosto de 1983, p. 4.
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Somadas a esse subgrupo as associag6es rejigiosas, teremos a nuase )

totalidade: 94,6% do universe. O restante 6 o segmmto de sindicatos. feds- )
s e confedera96es de empregados, empregadores, religiasas, profissio- I)

nabs aut6nomos e liberals, os quaid reuniam 9,5 anil entidades. )

Provavelmente, os nameros seriam autros se considerarmos a dimes- )

s5o da transpar6ncia(mats visfve]) dos objetivos ou fins de associaggo e de )

cutuagao. A [nuio de exercicio qualitative de tipologia, poderfamos identify- )
car alguns grupos de interesses mats homog6neos entre esse universe de :)

)
)

Orientagao Typos de entidades

lg;a=j==;jj;joie;;;'=E;8;;M
giosas, filantropia religiosa, associagdes co-

escolas religiosas.[nunitfrias e

Associa96es avis, cbras socials paniculans e
comunitirias.

c) Fins educacionais.

e sahde publica/atengao
Funda96es, universidades, escoas, co16gios,
hospitals.

Defesa de interesses

Atividades desportivas

cfie

associag6es e gr6mios profissionais.

Clubes proHssian;i;:;;adores, comuilitfrios

Em sua maioria, as entidades a, b, c vivem dificuldades de auto-
sustentagao, entendida enquanto capacidade de captar recurgos de forma

combinada coin a geragao de projetos visando a ocupagao e ronda dos bene-

Hcifrios. Grande parte dessas entidades -- entre das as fundag6es -- sempre
dependeu das dotag6es do Estado brasileiro para suas atividades, e em inenor

magnitude das doag6es particulares. Essay dificuldades se agravaram ap6s
1990. Coincidindo com a ampliagao do movimento de reconstrugao da so-

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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r-- ciedade civil, a partir de 1988, irrompeu uma s6rie de den6ncias sobre rides

,. de corrupgao montadas por salsas entidades assistenciais. Muitas degas sio

C. apantadas coma lzz({/ias pda grande imprensa, criticadas por dirigentes de
( ONGs de desenvolvimento social coma entidades pf/a/zrr(pleas e menciona-

C das por titulares do Judiciirio coma gzzadrf//zas sem controls do Estado."
C ' As relag6es entry entidades nio-lucrativas e fundos pablicos deterio-
C ram-se: as denQncias envolvem esquemas de destinagao de verbal ptlblicas

C cam a intermediagao de an6is parjamentares e burocrfticos dos minist6rias

C da area socia]. Tomam-se ptlblicos os names de parlamentares que davam
,- cobertura a salsas entidades assistenciais e de obras sociais, registradas homo

i'' semli/zs-/zzcra/fvos, para captar dotag6es pablicas sem transfer6ncias de ser-
C ''"' ''aos beneficiirios finals. Agrava este quadra a aus6ncia de uma siste-

C mftica de avaliagao das entidades e do desempenho de saas atividades nas

C ag6ncias mantenedoras p8blicas e privadas
C ' Em fins de 1994 deflagrou-se, entry as associag6es maid representau

C vas dense segrnento, um movimento com propostas para redefinir uma nova

C regulagao das relag6es entre o Estado e as entidades privadas sem Hms lucra-
r- tivos no Brasil. Subscrito polos demais sujeitos(ONGs, fundag6es empresa '

,- dais e associag6es nacionais de entidades assistenciais), o documents e uma

,. paula de compromissos e faz um elenco de sugest6es pua reestruturar os
\"' vinculos entry Estado e entidades assistenciais

@$198H# n :mz=

C Plaza, 19/9/93).

C

C

C

C
C

C
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]ireita ou benc$cio, sends a possibilidade de participw. em processes -~
lbertos de partici qgo, em programas governamentaisJ
(ASSOCiAG6ZS, i994)." :)

5.2. As fundag6es de direito privado -l

Como se insert nesse quadro o segmento das 1 1 mil fundag6es mann- l:?
das com subsidies de fundos pablicos e por doa96es privadas? Se tomarmos :)

coma refer6ncia um diret6rio recente sabre essay entidades, veremos que )
sous componcntes foram divididos em tr6s segmentos; fundag6es, institutes e :)

empresas que realizam doag6es para proUetos sociais. O diret6rio conhecido :)

coma grupo Give, foi praduzido entre 1993-94, coma parte de um movimento :)
de aproximagao entre fundag6es mais dinamicas(inclusi\e ideologicamente) no -\

Brasil. Essa aproximagao culminou, em 1995, com a constitui@o de uma entida- :=

de com pessoa jurfdica, a Fundagao Gifs. Tmta-se de uma esp6cie de cfmara l!

O documento foi endereqlado aos dirigentes do programa Comunidade Solid&ia. -l
Langado no indio do governo Fernando Henrique Cardoso, o Comunidade Solidfia ./
exemplifica a Uansigao inacaba no campo do combate a mis6ria no pals. Foi inicial- I)

ments langado coma uma remodelag5o do quadra das relag6es entry as entidadcs :)
assistencialistas tradicionais laicas e religiosas e os circuitos oficiais das dotag6es ,...
goxernamentais (parte do orgamento social). Entretanto, em relagao a palflicas pabli I)
cas, a identidade do programs 6 ainda indefinida(1995). Foi montado em porno de :)
sais areas de atuagao prioritaia com base num ''mapa da rome '' entry 1.500 munich- -\
pies brasileiros; com verbal da ordem de 2,0 a 4,0 bilh6es de reais, a coordenagao ''/
pretends estabelecer um conjunto de procedimentos de acompanhamento dos recur:)
sos destinados as entidades Ideals. Nao podendo ser um p.rograma distributive direto )
(do tipo ronda minima), 6 polftica para o segmento de entidades assistenciais no sen- lr
Lido de financial. a funds perdido. bens e servigos gerados por enlidades comunitfri-:)
as e associativas, desvinculadas do sistema de polfdcas p6bjicas. V. "Programa de :)
combats a fome e a pobreza: a Comunidade solidfia" (Texts extra-oflcial; grupo do -\
IPEA, 1995. mimes); "Primeira faso do programa atinge 156 cidades".(FoZ#a de S. J
Paola, l0/5/95, p. 1.8); "0 que esperar das comunidades solid5rias?" Silvio Caccia =)

Bava.(Jornal da Campanha contra a Fame. S5o Paulo, p. 4). ' ')

)
)

)

)
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,. t6cnica do setor privado para definir posig6es comuns e at6 mesmo politicas

L para a apliesse processo. a segments parece estar constituindo uma identidade

C coletiva antes inexistente. Os dados a seguir dizem respeito comparaLiva-

C monte aa universe das ll mil fundag6es na Brasil a apenas um pequeno

C nQcleo de 48 fundag6es, institutos empresariais e empresas que constituem

C esse grupo
,- Caracteristicas marcantes

i,''H#H
C TABELA IV
C Fundag6es, institutos e empresas integrantes do Gifs que atuam
C com projetos socials privados no Brasil e destinagao dos recursos

C segundo piblico inferno e externo, 1994

Ci bos os campos de atuaWao

! Bill 1: 1g:il llRSXsfT'g.£;£!'i:s::

C

C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C

C

Typo de entidade Atua para piiblicoN6mero
interno/externo

27829
p3%

77
oo%

5512
'41%41%

421449
86%
da Fundagao

a entidade pods ter am-/3/94(mined). Contagem cumulative:
.994. Gmpo deconte:

Fmilin Qdehrecht. Salvador.
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Complementar e cumulativamente, 29% dessas organizag6es atuam :)
para ou com funcion£rios. Entre as fundag6es e os institutos, a maioria tra- ,a
balha com a comunidade e grupos sociais extemos aos funcionfrios. Entre o l!'

segments das empresas, encontramos o perfi] mais tradiciona] de atuagao "/
voltada para o ptlblico interns: 41% delay mantinham atividades de envolvi- )
mehta extra-funcional para sous empregados. :)

b) Considerando as declara96es espontaneas obtidas para formagao do diret6rio. :)

dos recursos orgamentgrios disponiveis para projetos beneflcentes entre 1 993- )
94,. 14 tiveram dotag6es arima de um mi]hio de d6]ares. Um grupo de cinco "\
entidades operou na faixa de 500 a 1,1 milhio de d61ares, e 12, com recursos lr
entre 100 e 500 mil. IJma quantificagao aproximada do montante de recursos :)
mobilizados por essas entidades permitiria, grosso modo, estimar um :l)
volume de recursos em torno de 10 a 50 milh6es de d61ares no circuits. O -\
campo de aplicagao desses recursos 6 heterog6neo, embora gird em tomo de l:

um leque limitado de opg6es. Considerando apenas as Mdq6es, a atuafao este )
bastante concentrada em financiamentos de atividades de bene6ic6ncia relacio- ll)

ladas a saQde e educagio(envolvendo agnes assistencialistas, filantr6picas, bol- )
sas de estudo, apoio a hospitals e a entidades comunitglias), fomento a ci6ncia. -.
cultura, artes e esportes. Esses tr6s campos comp6em o nQcleo das agnes tam. J
b6m dos institutos e empresas, coho 6 discriminado na Tabela VI. :)

TABELA V )
Fundag6es, institutes e empresas integrantes do Gifs que atuam com )

projetos sociais privados dos recursos Brasil, 1994 -\

Forte: Gifs 1994. Banco de Dados da Fundagao Emilio Odebrecht. Salvador, 1/3/94(mimes). :)
(+). - Informagao ngo declarada. "-''

)
)

)

)
)
)
)
)
)

)
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Namero N.D. (')
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que ngo ha autonolnia para formular politicas)

O primeiro dado que se sobressai6 a presenga ainda timida de estrutu-

dispondo de pessoal para execugao dos trabalhos externos

r

(

(

r

(

C
C
C
f
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TABELA Vll

Organizagao formal de fundagdes e institutos integrantes do Give
segundo lipo de composig5o da diregao, coordenagao e execugao

Brasil, 1994

26 6
N5o
Total 29

?

de praUeto, programas,

Coerente com estes dados, a malaria das fundag6es e institutes conta )

com pessoal exclusivamente na diregao(presidentes, vices, diretores). lsso )
permite afirmar que 6 pequeno o n6mero (entry 3 a 5 pessoas) dos que did- :)

gem os destinos dessas entidades. Dai uma conclus5o inevit4vel: fundag6es )

t6m relativamente pouco pessoal na gestao de programas, praUetos e fred :)
administrativo-financeira. A]6m de poucas dessas entidades contarem com ,.

conselhos maid amplos, funda96es e instihtos padecem de uma s6rie de pro- I.
blemas na formulagao de political para a comunidade, bem coma nas rela I)
96es com governs e entidades similares. )

)
36
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muir discutem estes e outros aspectas, considerando son-C. Osdadosase. .. . f.-J..x .;..tit..t..des.
r' dagem coordenada peso autor sobre o perfil de 17 fundag6es e institutos des-
.. se segmento

\l tes. ci6ncia, tecnologia e culture.

)

d)

(

(

C

(
(
(
C
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)
)

execugao, a maioria dos entrevistados declarou que tem entry I a 5 pessoas na
diregao e planejamento

e) Diniculdades e obstfculos na gestao dos projetos: os m6todos maid comuns de

avaliagao de proUetos das entidades sio uma combinagao de tr6s procedi-
mentos: relat6rio, entrevistas com os benefici&ios e elaboragao de indicado
res a partir dos dados levantados. As demais respostas situam um quadro he-
terog6neo. Apenas tr6s entidades apontaram uma combinagao mats integrada
entre reuniio de avaliagao, com pesquisa e indicadores

As principais dificuldades enfrentadas pdas entidades surgem em dual

Eases. A primeira 6 o memento de selegao dos projetos(3 castes), no processo

de tomada de decis6es considerado lento e centralizado, permeado de con-
flitos de interesse, malta de articulagao entre pessoal de decisao, execugao e

voluntariado (5 castes). Ha ainda a inexist6ncia, ou defici6ncia de um sistema )
de informag6es. A segunda faso 6 o planqamenlo, quando as dificuldades:)
dizem respeito a malta de envolvimento e sensibilizagao do pessoal voluntfrio -\
ou distanciamento da comunidade(4 castes). Para algumas entidades, o pro-.-x

blema 6 a pr6pria inexist&ncia de planqjamento(3 cason). No campo da exe- -J
cugao, as diHtculdades apontadas referem-se a malta de recursos humanos e I)

rnateriais, sistemas administrativos e de informagao para conduzir os tuba- :)

Ihos(4 cason), e ainda defici6ncias da politica de sensibilizagao do pessoal I)

voluntfrio na comunidade(4 cason). :l)

f) Obtengao de recursos as principais diHiculdades no processo de obtengao :)
de recursos foram atribufdas a malta de conscientizagao ou de polfticas de -..s
sensibilizagao do empresario(4 castes). Em dais outros castes, a insufici6n- .r
cia de recursos 6 devida a um ou mais complicadores: instabilidade eco- :)

n6mica, morosidade na liberagao dos recursos ou ainda excesso de burp- .)
cracia, associada a malta de estrutura organizational para acompanha- "\
menlo de sistemas de fundos compartilhados das entidades com a mante- ./
nedora. ' ' .)

)

D

'Perfi] de atuagao, problemas e demandas de fundag6es associadas ao Gifs". Re- J
lat6rio de pesquisa. Centro de Estudos do Terceiro Seton/FGV; EAESP/FGV/SP. :')
Setembro de 1994. -\

)



( 5.3. As organizag6es nao-governamentais (ONGs): o cenfrio dos anon
80 e 90

S A parter dos anon 70-80, esse espectro de organizag6es sem fins lucra-

C tivos tomou-se ainda maid complexo, marcado no periods autoritgrio(entry

C 1 964-84) por dual cjivagens intervenientes. A primeira deu-se com a forma-
C gao dos chamados movimentos socials, que se constituem no pals em loma de

Cdemandas e reivindicag6es por political sociais ou de consume coletivo(agua,

(Fsgoto, moradia, saide, educagao) face ao Estado.'0 A segunda clivagem foi
f-fstruturada pdas organizag6es avis que emergem nos anos 70-80 com o perfil

/... de organizag6es nao-govemamentais. Essas se subdividiram, inicialmente, em

'1l dais campos: desenvolvimento social, cidadania, defesa dos direitos huma-
t nos; e ambientalistas, ocupadas com quest6es relacionadas a degrada-

( $ao/preservagao ambiental e eco16gica no meio urbane e rural. Maid recen-

( teinente, nos ands 90, a paula de atuagao dessas 61timas vem se integrando is
( anteriores.

( Na sua origem, a agate publica dessa ampla rode de entidades ganhou
f-' visibilidade e transpar6ncia ao dar apoio aos movimentos e is associag6es

- comunitirias sob as maid diversas areas de agate(defesa dos direitos huma-

: nos, direitos sociais, superagao da desigualdade social, fomiagao/educagao

1: de agentes de transformagao social e prestagao de servigos a comunidade,
L- ambientalismo)

( Nesse periods, das ampliararn sua credibilidade junta a ag6ncias in-

C ternacionais nao-governamentais e gox ernamentais de fomento a esse typo de

C atividade. Nos ands 70 e 80, podemos afirmar que foi justamente esse o seg-

C ments que mais avangou na profissionalizagao de sous dirigentes, na medida
r' em que passaram a operar -- diferentemente do universo das 219,5 mil enti-
,. dades tradicionais -- com base na metodologia de trabalho definida em tomo

) de.p/"o#e/os desenvolvidos junto a movimentos e associag6es avis.

CJ-6 Para uma revis5o de tend6ncias em torno da literatura dos movimentos sociais, v

(' SCHERER-WARREN, 1993:13 20.

(

(
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)

A margem das relag6es com o Estado brasileiro, suas rela96es com os-

6rgaos oficiais ficaram restritas ao minima, ou nem existiram, para a grande-

maioria. (SOUZA, 1993: 131; FERNANDES, 1993; 153; LANDIM, 1993)
Os recursos que captaram, segundo pesquisa realizada em 1991 entry 102
ONGs, ainda que modestos, prov6m em sua maioria de fontes nio-.
govemamentais, religiosas e organismos multilaterais, em sua maioria de

cooperagao intemacional, conforms resumido na Tabela Vlll, a seguir.

.J '

)
)
)
''\

)
'\

'\

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Segundo a pesquisa, realizada entry 102 entidades brasileiras, as I)

dotag6es recebidas para 78% das ONGs situa\am-se na faixa de valores :)
inferiores a 500 mil d61ares. (A Tabela IX discrimina coma se distribuiam os ,I
orQamentos das ONGs em 1990). Nesse subgrupo, 54% tiveram :(

financiamentos inferiores a 100 mil d61ares, enquanta 24% operaram com ::
ments de 30 mil. -J

')/

)
)

)
'x

Tabela Vlll

Peso de cada lipo de agente financiador na composigao da
receita das ONGs filiadas a Associagao Brasileira de ONGs,

1991 (%) *

Grande Pequeno I Ngo recebeM6dio

dessa fonte

54,00 ,00 7,00 I I,oo
25,00 22,00 21,00

15,00 21,0014,0023,00

23,009,00lO,oo

8,003,00 ,00 35,00

15,003,00 14,00

Ponte: ITER, 1991. "ONGs Ands 90 -- a opiniao dos dirigentes brasileiros". Dados prima-
ries. (Femandes & Carneiro, 1991: 12). [Dados percentuais arredondados a partir do ori-
ginal]. 'l Foram admitidas respostas maltiplas
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Tabela IX

C
C OrWamento anuai rss

Ments de 30 mil
C De 30 mil a 100 mil

De ]01 mil a 500 mil

De 501 mil a 1,0 milhio

De 1.1 milh8o a 2,0 milh6es
milh6es a 3.0 milh6esDe.

C Arima de 3,0 milh6es
(Dados nio

C (b!!! : 102 respostag

(

Orgamento anual das ONGs em 1990

Fonts: ITER. "Ones ands 90 a opiniao dos dirigentes brasileiros"(1991: 12).[Dados
percentuais arredondados a partir do originals

C' Estes n6meros estariam revelando que os financiamentos representam.

C

C A experi6ncia dessas entidades, coma se pode natal, s6 pods ser quali-

C cicada quando das sio situadas em relagao a outros atores significativos da
,.sociedade civil. Seu campo de atuagao -- simultaneamente limits e trago de

: uniio entre esferas pablicas e privadas - 6 multifacetado e flexivel, apantan-

t' do para interag6es fracas e fartes. Os quadra-sinteses B e C permitem uma

Clqualificagao dessas trocas

(

C
C
C
C

C
C
C
C

C
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bem pouch. ja que ali estwam quake ladas as Ones Unis s gni$cattvas
do pals. E nada se compararmas com os valores que correm ao Hive! do
Estado ou das empresas privadas .(...}. Tanias agendas e lantos parses
tanta ret6rica e tanto votuntariado, tanto prdeto e tanto relat6rio, para
Investor em todd o pals pouch mats do que vince e otto milh6es? Por outta
Lada, o arguments no sentido iwerso tambfm tem seu peso: o dinheiro 6
pouch mas coho reade! Dez mi! no bolsa do ccecutNo foam no percurso
de uma viagem. Os mesmos dez apticados Kum micreproHeto na fweta
movimentam um comptexo de relacionamentos e de agnes por um ano in-
refro.(FERNANOES E PiQUUT, 1991: 9)



)
)

)QUADRO B

Experi6ncias das ONGs brasileiras em relag6es a parcerias e interag6es
Interag6es fortes

Movimentos socials

grata-se da es$era de cooperagao e de atuagao maid relevance: uma das .fting6es sociais auto.-'\
assumida palos dirigentes das iNGs 6jartalecer movimentos socials (77% dentre IQ2 erttidades)r]
e cgudar a construgao da sociedcide civil {64%). Fernandes e Carneiro (----, i991) sugerem qut
esse prefer"encia se desloca para o campo }nais ample da sociedade chit quando se grata dali].
(poucas e) Brandes Ones brasiieiras. Entretanto, a distingao entry os dais concertos n&o pat"ece
clara no campo discursive das Orgs (ib. 1991:20). A pesquisa captor que para os aaas 90 esse-\
ZXfera de cooperag&o estaria marcada por CIgaRs tomas-crave: ecotogia(47%,} democratizagao-(
(43%}, sociedade civil (34oZo), internacionalizagao (28%), desenvolvimento (24%), diversidadc
culture! (20a%a,

$9% dos dirigentes apontam o trabaiho das djferentes correntes religiosas cano positive; de
outta ladd. r7% apontam-no coma negative. ittdagados sabre o lipo de reta$ao que as ONGsl

:lever o mantel com as lgrqjas nos autOS gQ, 3SaZa apontaram colaboraiPo eventual em espagos" \
nao-retigiosos, 30% em atividades de re$exao social, e 27,S0% admitiram articulagao erttre
igrejas e movimentos socials seculares.

Partidos de esquerda

60% dos dirigentes das iNGs admitem valor positive para a ataagao dente campo politico- .+
partid&rio. 13% avaliam coma sem importdncia, ao pasco que 15% a ]7% dos dirigentes car- X
mam ser ama atuagag negatila para as Orgs.

Grupos marginais
Os grupos marginais constituem -- entry os Glares com os quads as Ones t€m interag6es$ortes --
os sQeitos socials privitegiados: indagados sabre a agenda de trabatho com estes gmpos, 92%
apontam o trabatho de educagao prioritdrio no serttido de uma jormagao que possibility a pas-
sages da marginaiidade para a cidadania. De modo compiementar, 70oZo colocaram na agenda a
questao do trabatho, athidades produtivas e economicamente rent6veis. Outras direg6es tambdm -l
comparecem nessQ agenda: 34oZo apontaram o restate da religiosidade popular, enqvanto 50oZa
mencionam a necessidade de uma a$!rmaQdo positive de valores da marginalidade.<lb. i991:}2} IS

As ONGs entry si T
Organizag6es sein Pns !ucrativos, privedas e nao-governamentais, as Orgs operam de forma
rldhiduat {com prqetos, orgamento e agendas de tt"abalho), e at€ cerro panto sao competitivas l!..\
andre si na medida em que buscam a especialtzagao em campos de tr'abalho distintos. Por6m, a -P

p€squisa ITER(1990). Bronte que QS campos de colabarag o m&tua s6o wpress:vos; S6% do$ )')
dirigentes entrevistados exercem attvidades em outta ONG, Glam da sua. Em Beta! esse presenga "(
se jaz peias redes de Ones com agendas commas, porfm especi$cas, de {rabalho. A parter de
!992. coma resuttado de inimeros encontros preparat6rios, joi.fbndada a AssociaQao Bl"asiieira 5.
de Orgs (ALONG). hesse sentido, 66% dos dirigentes mostraram-se javor6veis a uma reguta-
men/ag14Q 11? f@gq 4e ! qly g {€gq{ das Ones no .Brasil;. ;;. '-
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. No tocante is interag6es fracas ou medianas, o Quadra C

r-.. principais atores envolvidos e as tend6ncias de mudanga.

C QUADRO C

C

C

resume os

em relag6es a parcerias e interag6es

Interag6es fracas

Empresas

Baixa ou Hula interaQao com o setter empresariat no pals at6 inicio dos argos 90.

A sondagem USER (]990) idenltficou, pordm. que as tendincias de caoperagdo

para a d6cada de 9Q apontwam armenia (para 24% dos dirigentes) do capel das

fUndaWaes prNadas no Brasil. Na cooperaQdo internaciorlal. as fundaqaes p'iva'
das s&o relwantes para 24% das iNGs. Fundag6es prhadas e p&blicas apart'

cem coma prioridade } e 2 para captagao de recursos entre 18% e 22% respects
vamente dos dirigentes.

(

(

Estado

Ndo iNGram retag6es no passado, .la que nasceram e cresceram de costas para os

go ernos atd meadow dos amos 80. Foi baba(3%) a estrada de rewrsos gaver-
namenfais na composigao da receita dessas entidades em }99Q. Entretanto, 43%

dos dirlgenles (#irmaram que estabeleceram colaboragdo com diferentes Rivets
ie governs. ]ndagados sabre captagao de recursos junta ajantes gwernamen-

lais. !4% admitiram que ipso dwerd serfomentado no$turo

Universidades

O retacionamento com centres unhersit rios apresenta interag6es em tr€s mo-

de!idades todd com lndicadores de baba e nadia teq&6ncia: realizagdo de

prajelos em comum(16% } relaQ6es eventuais par interm6dio de semindrios

(22%} e participagao em canneries(17%)

(

(

(
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6. 0 PAPEL DE MEDIADORES SOCIALS a

De maneira gerd, a bibliografia sobre as ONGs dispute um conlunto"'J
de caracteristicas dessas organizag6es, situando-as homo uma esp6cie de me- -'r

linder social entry as estruturas formats do poder (politico e econ6mico) e )

as c/ashes popz{/mei /zo pah. Nos anon 70 e 80, esse papal de mediagao foil)
importance coma foote de apoio aos movimentos sociais e aos partidos poll-:l)

tacos de oposigao, ampliando a escopo e a pratica de prote@o aos direitos hu-)
manos e direitos sociais na agenda govemamental. Seu papal passou a ser crucial -\

para a ampliagao da esfera publica no pals, especialmente para a reconstrugao ,-..
da sociedade civil ap6s os marcos constilucionais de 1988. -J

Ha um conjunta de caracteristicas das ONGs, entretanto, ainda paulo :)
analisado na bibliografia. Ele diz respeito ao canter exemplificativo ou re- :)
plicativo dense tipo de organizagao para o rests das entidades da sociedadel)

civil(e particularmente para a esfera econ6mica). Em outras palavras, trata- )
se da capacidade de aglutinagao ou de coordenagao das agnes e dos projetos -l
de uma variedade de atores sociais, cujas tradig6es nio podem ser reduzidas -.\
ou assimiladas pda cultura das ONGs. '''

Fernandes(1994) situa, nesse sentido ainda que a titulo de hip6teses --, )
algumas dessas caracteristicas e tend6ncias acerca das dificuldades de ante.I)

gragao e cooperagao entry o tecido associativo brasileiro: =)

a) E dificil identifjcar um setter homogeneo composto por ONGs, funda96es,=)
associag6es religiosas e seculares, antes abordados. Estes segmentos sio pro '(:)
fundamente diversos entry si. Sio portadores de hfbitos organizacionais espe- 'l
cfficos, faso por exemplo dos que integram hierarquias religiosas bem- .'
estabelecldas homo caridades cat61icas, espiritas, protestanles. Outras entida-=)
des seguem principios igualitarios legais(associag6es de moradores). Um ter-:)
cairo typo segue liderangas carismaticas(centres de cuba das religi6es afro--\
brasileiras). Ha ainda as que comegaram a se articular apenas recentemente,:
homo o movimento em tome da cidadania empresaria], representado por linda- )
gees e institutos. Ora, buscar reunir ipso tudo sob um 6nico setter ou estilo or-:)
ganizacional "carre o sZrlo r co de gerar esOzz/tires vazias''."')
(FERNANDES, 1994: 135-145). :

)

)
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C) Em segundo lugar, nio existe um projeto global unificando o tecido associa-
/- tivo. Elsa id6ia de projeto ja 6, em si mesma, deslocada. Qualquer prdeto se
! referenda a um tempo hist6rico. Cada circulo ou segmento dessas entidades

C j:='=='tempo hist6rico diferenciado. ONGs estio sintonizadas com o quadra

C de uma concepgao de cidadania extra-fronteiras nacionais, e se maven na

(I/ baja de uma nogao de desenvolvimento(s) international(ais), o.que ngo e va-

C lido para outros grupos- Os pentecostals ligam-se As protecias Oloilcu. Anu-
.- americanos e polos indfgenas estio sintonizados com estruturas miticas cir-
C culares. Centros de caridade e servigos de base estio ligados ao tempo local e

\ proprio de dada comunidade.

?' ::=;£H:UEa=::.=gK=
C de .]m "rograma comum CampMu contra a mis6ria, a vio16ncia ou tomas
C semelhantes de car6ter gen6rico podem constituir pontes de cooperagao, mas

C Vio16ncia no Peru. (lb. id.)

C]) Embora a reconstrugao da sociedade civil no Brasil tenha passado pdas di-
r- nimicas das ONGs e du demais organizaQ6es aqua abordadas, 6 incerto atri-
t'" buir a ipso uma intengao homog6na ou univoca e consciente no sentido de

C - atingir esse objetivo(um novo regime de sociedade civil)- Em parte, ipso serra
Ci explicado polo rata de o tecido associative esLar quito mats disposto a dupe '

(' rar categorias universals do que a reforga-jas

(''tNog6es como] poco oif nafdo /zda ferro fgicdcfa para wn#icar estes seg-
b" memos cHUa [dgica se exists uma ndo 4 a de um grande individuo co-
( !ettvo. Eia destaca o opcsto. into a, a diversidade. (lb. id}

C

C
C

C
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rude into jaz cher que proUetos gtobais s6o conivincentes para. uma mlna-
.ia mRitante, masjazem pasco sentido para os segmentos mats amplos do
fercefro seror.(lb. 1994:135-145)



Face a isso, a reconstrugao da sociedade civil parece implicar uma dinfmica

de processor maltiplos e simultaneos, um campo vasto, diversificado e que,
dificilmente serf conduzido por uma coordenagao unificada. O problema da-
coordenagao.

)

)

)
e)

6 sobretudo um problems de comunicagao. A xlerdadeira pergunta 6:J

coma mantel os canals abertos para a comunicagao de patios seg '.)
mentor enNoividos? lsso exige progresses nas antes da comunicagao-\
socfa/. (lb. id)

)
Dessa necessidade nasce a exig6ncia da capacidade de os atores en--\

volvidos desenvolverem

varies/hguas e vdrfos c(5dfgos sfm6d/fcas:]os inter]ocutores] d€vem ser
potigtotas da sociabilidade, saber entrar e fair dos varies espagos socials
reatizando as mediag6es necess6rias, ou sqa, com elegancia e reconhe-
c/"zen/o. (lb. id.)

)

)

)

aliang m$itipiu e parciais: alguns grupas modem se Muir no combats ell)
Piot&ncia contra a mulder, mas separar-se quando ao aborts, albans em-' )
pres6rios modem sejuutar aa mavimenlo na ddesa do emprego, e contra a
fame. mas distanciar-se quando a cues ao a poluigao. (Tb. iab

)

)

f) As formal de aglutinagao nesse processo exigiriam..

Nesse sentido, do ponto de vista da agro substantiva -- ou do que vi-

mos chamando de rranspar8ncia dos fnreressei qualquer aglutinagao s6-f
teri sucesso se baseada numa regra simpler: jogo de soma positiva. Em ou-J

tras palavras, ao se juntar, essen atores buscam valores comuns e respeitam

os casos-limites de dada lada, ganhando ambos:

Aqua grata-se de destacar os valores que unificam. Paz contra a vialincia')
}€m controls rectwgo a daigualdades extremes; desgosto dianne de um ')
memo amb/ence deferforado.(lb. id.: 140) )

g) Sabemos que os direitos da cidadania sgo essenciais para a pr6pria exist6ncia

e para a autonomia de entidades nao-govemamentais, movimentos e associa-:)

gees elvis. Tail direitos, entretanto, estio lange de se enraizar nas classes po-:)
pulares, superando a marginalizagao: ..\
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(
a Formalmente introdwida nos pokes latino-americanos, a cidadania kin-

da syria um prtvitfgio das classes educadas e da sociedade cbii. organi-
zada. Attvistas de associag3es e dos sindicatos compartitham desses di-
reitos, "mas as maiorias pobres permanecem em grande parte marginali-
zadas. Por este razdo, o concerto de terceiro setter n&o dwe ser restringi-

do ao typo de institucionalidadeformat que 6 pr6pria as dimem6es tegais
da sociedade chit. Se o terceiro setter n Dior capaz de camunicar-se para
atom destes !imites, permanecera um concerto mclustvista, incapaz de
nbcrdar os problems mats proNndos. A mpansao da cidadania* €m
=onlraposigaa as tinhas in£visiveis do apaNheid social, a o duc©o maier
da democracia na regiao. (FERNANDES, 1994:142)

Um dos obstfculos ao enraizamento dos direitos da cidadania pods ser locali-
zado em torno dos conflitos representados pdas pautas de problemas e rei-

vindicag6es tfpicas da modernidade, em contraposigao d.s das pastas decor-
rentes dos fundamentalismos. No Brasil, mas tamb6m na America Latina, o

processo de reconstrugao da sociedade civil paisa por novas intera96es socio-
culturais que implicam compromissos de solidariedade social marcados pda
informalidade ou polo tradicionalismo. Na avaliagao dessa abordagem,

as Ones. associag6es e mov mental socials nao forum quito fetizes
[nesse ponto], ado/aran vfsdes modernfsfas de mz/dania e .p/"ogresso qz/e
Lerminwam por {sotd-lcs do contexts s6cia-'cultwa! mats ampto( .} ge-
rardo mowimentos importantes, mm minorit&rios. As Ones detxaram es-

pagos !ivres para o crncimento do crime organizada. que proti$era em
meir aos vinculos tradiciortais de !ealdade. Romper este dilema requer
=anais abertos para uma comunicagao criativa entry o farniale o infor-
mal. o model/zo e o rradfcio a/.(lb, 1994: 142)
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A partir desse quadro, homo fazer um balango? Em primeiro lugar, ha

uma possfvel paula comum de principios, culo pixo passa pda busca das in-

terag6es com o Estado e o mercado. Nesse sentido, nio se trata de apagar

contradig6es e conflitos mas de reafirmar principios bfsicos de participagao

$olitica. Essa exig6ncia para o perfil de atuagao das ONGs decorre do en-

:#entamento de dois processos mais amplos: o crescente barbarismo gerado

pda criminalidade, pdas desigualdades sociais acentuadas; e o enfraqueci-

(nento da capacidade reguladora do Estado.
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A redefinigao dos vfnculos com o Estado e o setter de mercado base:3
cos quando levamos em conta os dais processos citados -- nos lanka nova

monte na problemftica da coordenagao e da comunicagao entry os diverso<
atores e no que isso significa como reconstrugao da sociedade civil no Brasil.

Vale lembrar que o processo de comunicagao entry os atores do tecido

associativo 6 mais antigo. Ele se expressou entre as instituig6es formais e o.

tecido associativo na configuragao assumida pda sociedade civil em fins do..-

ands 70, e com destaque at6 1988, com a redemocratizagao. Conflgurou-sLjl)

coma um prablema gradualmente resolvido a medida que farah amadure I)
cendo e diversificando autros mediadores s6cio-politicos(grupos e enter
pol(ticas, sindicais, intelectuais, empresariais etc.). Na ftse de enfrentamente

do regime autoritario, a coordenagao/comunicagao se fbz(embora apenas na.

apar6ncia) coma um jogs de coma zero, no quala sociedade civil se opunha:
ao Estado em desencontro com a sociedade. Nos anos 90, isso deixou de ter
tematizado assim(de forma tio consensuale nao-competitiva entry os alda

res). Abriu-se outra questao: a diversiHtcagao dos mediadores sociais tam

b6m apontada coma poliarquia recoloca os pap6is desempenhados pelo=')
stores sociais aqua focalizados? I)

Certamente, esb ocorrendo uma redeHinigao de pap6is. Mas elsa rode-:)
finigao mascara, maid do que revels, dificuldades profundas, entry das a per-

sist6ncia das precariedades da cidadania no Brasil. Continua uma dificuldade\
bfsica fazer chegar is classes populares os valores fundamentais da pratica=

de associagao e de direitos politicos. Esse debate -- que se capilarizou pelas-

classes medias e grupos profissionais inicialmente nos anos 80 -- atingiu os
excluidos de uma forma aparentemente superficial. Integra essa dificuldade L-

questao da impossibilidade de uma agenda de comunicagao comum. ')
A meu ver, uma das pastas de pesquisa interessante, aberta peta litera:l)

tura revisada e discutida ao longo deste documento, diz respeito ao sentidc-)

que pods assumir a constituigao de uma agenda de comunicagao em tomb da

esfera econ6mica ou de projetos geradores de ronda e de ocupagao voltados-

para as classes populares. ...

)
)
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Tem fido destacado por analistas, sobretudo de esquerda, no Brasil, o
l;io-reconhecimento de um papal econ6mico e social especifico do tecido
lassociativo(cooperativas, entidades associativas, ONGs etc.) na geragao de

oportunidades de ocupagao e ronda.
Diferentemente do que ocorre em economias industriais maduras -- e

,om sociedade civil matizada, homo nos casos frances e norte-americano --, nas

iuais essa interlocugao vem se constituindo com maid vigor no campo dos

,rojetos sociais, ha formal mistas de regulagao econ6mica e fiscal com for-
'lento e incentivo do setor govemamental a um leque de atividades que nio
')ertencem formalmente ao mercado capitalista.

Na base dessa resposta potential este a questao da autonomia dessas

organizag6es. Tratar-se-ia apenas de um novo r6tula(ONGs) para um velho

problema? O problema de homo os excluidos da cidadania, na populagao
.Jobre e trabalhadora, passam a constituir interlocutores aut6nticos de insti-

.aig6es governamentais, administragao publica, poder politico e de organiza-

6es privadas, entry des empresas e igreja, a16m de outros sujeitos com aHi-

idades no campo dos direitos humanos, luta contra discriminagao racial,
-lireitos sociais?

Pretendendo-se nem governamentais, nem lucrativas, muitas dessas

iniciativas da sociedade civil sio simplesmente movimentos organizados de

'cidadios ocupados com a questao citada, buscando escapar ora do fecha-

.nento do regime politico em muitos parses da America Latina nos anos 70 e
iO. ora do clientelismo-fisiologismo entry politicos/populagao, ora do mece-
.cato-filantropia pessoal dos empreshios. Dessa forma, o problema 6 como mu-

lar essa 6nfase, concretizando isso no sentido de fazer essas organizag6es tomar-

l-e auto-suslentadas comunitariamente(no sentida de receber doag6es, prestar
ervigos e ser remuneradas para tanto).

!' Comentamos que 6 parte da fragil construgao da democracia rec6m-

Jonquistada no pals a conviv6ncia com a forma das desigualdades. Em outras

(
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palavras, ao mesmo tempo que se df curse a reconstrugao da sociedade avi '-

assistimos a sintomas de recomposigao de mecanismos de dominagao e des-

truiQao de segmentos expressivos das camadas populares no pals. Na hip6te;l

se de aumento do hiato entry democracia polftica formal e a crisp social, as

camadas populares servo as maiores vitimas desse fracassso. Em primeiru-

lugar porque, face a aus6ncia de eficicia para sua mobilidade social e posit..)
ca homo cidadaos, restaria a exclusao, e da{ a morte social. ."'\

Para evitar ipso, segundo os engdados na hip6tese contriria ou seji:l)

na redugao desse hiato -- o processo de re-invengao da sociedade civil n '-)
Brasil corresponds a busca de novos modelos de regulagao social e econ6mi--

ca de interesses e conflitos privados.
Sabemos que a os ideologemas construfdos em togo da polarizagaol

estado perszzs mercado tornaram as nog6es de esfera estatal, govemamental b
publica sin6nimos. Foram elididos os tragos distintivos entre des, e, sobretu

do, a dimensio da cidadania que precede a formagao de interesses pda vi.
govemamental e do mercado. ]]

Dessa fomia, parece dada vez mais diffcil sustentar elsa visio polari::)
zada. Obviamente, o problema da protegao do indivfduo polo Estado 6 ponte'-

de partida obrigat6rio e irreversfvel: o poder estatal protege os interessei
(privados e pablicos) de todos os cidadaos, conciliando-os quando enlram em

conHito. Quando isso nio ocorre, par6m, a pretensao de soberania do Estado
6 destituida de base soda/ porque fracassam tanto o que Max Weber chamot....?

de domMio organfzado do territ6rio quanto a relagao das pessoas ao nave.)

subjetivo ou interns, inviabilizando o minima de sociabilidade pol(tice qui:)

superb o isolamento. :l)
Daf a maior dificuldade que o debate da bibliografia apresentada colo.

ca. Como trabalhar na pratica para que elsa protegao se universalize, embora-

o caminho maid eficazjg. nio sda exclusivamente a via do fortalecimento da es-::

sera estatale govemamental, mas o alargamento de outras esferas pablicas, cuba.

maier virtualidade 6 garantir a sociabilidade(pr6)polftica das pessoas(livre

associagao, encontro e reuniao)?

)
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o Decorre disco a importancia das possiveis disting6es entre o que e pd-
/+lico, mas nio 6 estatal, e tampouco se confunde com os interesses privados
7que estio longe de ser atomizados) no mercado.

(

(

C
(:. CONCLUS6ES
(
C

C
c'
C

M tos erecem aaqaio
qHe !emiam, ma de que adiantow
tenet se n3o reme&afam?

(Baltasar Grecian. H ark da iabedorfa mzzPzdana, 1647).

No faso brasileiro, nio precisamos nos extender muito sobre os signi-

icados danosos da exclusio social para a sociedade civil. Ao contrfrio do

:uadro frances, ela nio 6 um processo novo para n6s. Se ficarmos apenas na

epttblica, suas raizes podem ser rastreadas nas conseqti6ncias nefastas da

:ncompletude da aboligao da escravatura na Qltima d6cada do s6culo passa-

do, passando pda reagao estatal is revoltas populares tipo Canudos, at6 ad-
Auirir a expressao contemporanea bem sintetizada numa petra cantada polo
mQsico Lobio: ''a senzala se converteu em favela"

Devido a familiaridade persistente com a exclusio social, a sociedade

Civil brasileira continua uma esfinge indecifrada. Hoje eia se mostra uma
xuberante(e contradit6ria) teia de associag6es comunitarias, organiza96es

(-ao-govemamentais, movimentos sociais locais e nacionais, com ou sem
(-base sindical, urbanos e rurais

Mesclada a isso, como cip6 tortuoso, persiste a vio16ncia, sob tr6s regis-

IB'os: a gestada polo sistema econ6mico, pda repressao e pda criminalidade

-policial, e pda vio16ncia que emerge dos pr6prios atores da sociedade civil
LO plano da microssociabilidade cotidiana(sobretudo nas grande cidades
,ncontramos isso estampado no desrespeito a principios bfsicos de convi-

("6ncia no transito, no com6rcio, na propaganda do mercado de consume, na
nadia televisiva, nas relag6es entry g6neros, no tratamento a crianga e ao

adolescents).

C
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Os meandros tortuosos assumidos por estes tr6s tipos de manifestag2:)
da vio16ncia fazem com que sua origem tenha sido atribuida genericamente 'L

;sociedade civil", termo usado no sense comum para indicar um paradoxc'-

Em si, ela(a sociedade) d boa, mas tamb6m f o reposit6rio do que IM dZ-

maz/ no .pdfs. As crfticas apontam sua incapacidade de aglutinar interesse11

coletivos sem privatize-los.
lsto 6, quando estes interesses conseguem emergir, df-se sua imediat.

fragmentaQao por meio do sistema politico, o qual con\ erie esses interessejl)
em demandas .p/"ivadas, no sentido de ser manipuladas homo vontades ind '

viduais capturadas por partidos, politicos clientelistas e rides de corrupga(''
O motivo para ipso residiria na exist6ncia de c6dfgos socials de ocapa€ao-
renda, tiEulagdo de origem familiar e ftnica, religiosa sob os qtlais a socie=

dade se/zierargufza e djHerencfa os flzdfvfduos. Sabemos que tats c6digo$
realmente esHo presences na sociedade civil. Ela os reproduz enquanto identida-

des pr6- ou extra-politicas no campo das diferengas entry g6neros, etnias, das
ses, vizinhangas, poder econ6mico

Tail c6digos sgo utilizados para a manutengao de praticas e costume:)
nio-democrfticos e daf transferido homo poder para a sociedade polfticf

Prfticas associativas e de agro coletiva sio vistas com suspeigao, em gerd

porque incorporam essay diferengas, criticadas homo materia-prima do auto-.I
ritarismo social e do poder politico traditional.i7 Em larga medida, essa crfti;

ca 6 tamb6m critica a concepgao de sociedade civil enquanto fundamento d(!:'

poder econ6mico-social tfpico da sociedade cfvf/ bzz/'gz/esa, ou sociedad.,-
econ6mica de cargter liberal(mencionada na primeira das tr6s 16gicas). Pro

veniente da esquerda, ela quer dizer que as diferengas de cuneo sobretud.:)

econ6mico estio sends a matriz hierarquizadora da vida social. :)

A id6ia de que a obsessio e o cults a diferenga sempre fizeram parte do idehio da '
forgas conservadoras e de direita tem side focalizada nas ci6ncias sociais, ngo po;l...
acaso nos anos 90. V. ''As cicadas da diferenga '', de Flfvio Pierucci(Ze/npo Social.J
Revista de Sociologia da USP, Sio Paulo 2(2) 2' sem. 1993, p. 10-21)

)
)
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(,statal. V6 nisso um sinai de atraso. Entry outras raz6es porque tratar-se-ia de

.ma sociedade civil que nio incorporou os principios do individualismo

;con6mico sobretudo) e 6 incapaz de aceitar a moderlzlzafdo e a seculariza-
io de nomias e valores. Associag6es e entidades sio vistas com suspeigaa

sumo e do marketing) querda dos anon 60 e 70 no Brasil projetnam na sa-

IEaxH;H<,Brag
a)el Rey, 1994.
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No Brasil, esse dinamismo tem sido avaliado ambiguamente. Primeir."

porque tem a imagem de um espelho partido, cujos pedagos sio fragments:
dos por interesses especfficos, em tomo dos maid variados motivos, e de dill:

ci] aglutinagao em tomo de valores e normas comuns da comunicagao e do

agir democrfticos. Em segundo lugar, se 6 correto tamar esse novo regime du

sociedade civil brasileira como esferas p6blicas em tomo das quais ha dis

putas de sentido(pretensamente) universal para dada interesse, ta] postur
nio remedia o pier: sio assim6tricos, e mesmo profundamente desiguais, o

recursos disponfveis aos diferentes atores para fazer vader seu poder de veto"'

aos demais. Em terceiro lugar, dadas essas condig6es de desigualdade, a
grande questao 6 identificar, no interior dessa complexidade de demandai
societfrias, de negociag6es e de produgao de consensos, se existe a tentativa

de transformagao da sociedade em um local de produgao de poder.

E difTcil vislumbrar a sociedade civil brasileira com uma 16gica pr6'
pda independente da sociedade polftica e da sociedade econ6mica. Difici

talvez porque apes 10 anos de redemocratizagao passamos, num impuls'
contrfrio ao dos anos 70 e 80, a subestimar a sociedade civil, a considers-l.=
um residuo na correlagao de forgas entry interesses estatais e de mercado.

Embora nio tenhamos atingido o estado-provid6ncia(mas um estadd
prevfde/zcfdrfo), estamos diante daquele mesmo autoritarismo bic6falo. mai

com resultados invertidos. A sociedade civil brasileira rapidamente percebeu-

e absorveu valores relativos is vantagens de um governo descentralizado, d...
uma cultura da subjetividade, de movimentos sociais de base comunitfria.

passou a adotar certos principios da organizagao aut6noma dos interesses

dos modos de vida. Por6m, esses valores sio incorporados apenas quando
correspondem is exig6ncias do novo autoritarismo. Exemplo disso 6, nova
ments, a questao da exclusio social

Tanto no exterior quanto no Brasil, o discurso neoliberal ganga mio
por exemplo, disses valores quando advoga formas de parceria com entida-

des e associag6es da sociedade civil em torno de um /erceh'o se/o/" na presta]]

gao de servigos sociais e na geragao de iniciativas socials, a fim de superar i

)
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\clusio. Em outros parses(coma Estados Unidos e Franca) ipso dificil-

,dente ocorre na pratica se for feito em prejuizo dos investimentos socials do
Estado e das empresas. No Brasil, ao contrario, onde o intervencionismo so-

cial do Estado 6 incompleto e deve ser ampliado para a maioria da popula-
\ao, o discurso da.parcerfa e da descentralizagao de servigos com entidades

}sistenciais e organizag6es nao-govemamentais equivale a transferir a res-
(I,insabilidade que tem o sistema politico de definir, com o governo e as em-

C'eras, modos de intervengao capazes de absorver os exclufdos da nova or-

(''bm produtiva. Essa tentativa de transfer6ncia de responsabilidade, portanto, nio

+..:um fortalecimento da sociedade civil, mas uma sobrecarga que dificilmente

serf suportada por suas associag6es.

Na verdade, o campo das experi6ncias associativas tends a ser

lragmentado pdas investidas desse novo autoritarismo. As dificuldades sio
..e duas ordens, ambas relacionadas a exclusio social

C A primeira diz respeito a fragmentagao das demandas societgrias, de entida-

C des, associag6es e movimentos sociais, por certo poder politico. Esse 6 um

C risco para a sociedade civil organizada, pois persists um populismo que ainda
,- opera em torno de recursos pQblicos remanescentes das political de bem-estar

} e de protegao a grupos vulneraveis(dcsempregados, criangas, adolescentes,
C idosos). Esse neopopulismo faz de bandeiras sabre o emprego e o salgrio
C meios de aprofundar, e nio de reduzir, o apartado social.(Por exemplo: chia

C fuentes de trabalho para o subproletgriado em obras piblicas vidrias e de in-
i.-.. fra-estrutura de transports individual nas grande cidades, cujos resultados sio

.;' obviamente assim6tricos porque aprofundam a divisio da cidade em espagos

\-' para ricos e pobres, embora sob o marketing politico aparegam homo obras
Ci geradoras de postos de trabalho, de qualidade duvidosa)

CJ A segunda dificuldade se processa no interior da esfera societgria e diz res-

C'. pesto a internalizagao dos valores e das nomias democrgticas no m ndo da

C, vida, no espago de conviv6ncia rnicrossocial nas classes populares, suas orga-
/-- nizag6es de cu)tura e religiao, movimentos e entidades associativas. Para ipso,

as camadas sociais exclufdas no Brasil agem dentro de dual margins estrei.
\-,' tas: ou adotam um conservadorismo que aprofunda as diferengas e os c6digos

C

C
C

(
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sociais diferenciadores e hierarquizadores, ou incorporam praticas em tomo d.)

agluhnagao de diferentes Glares visarido a uln s6 jim. que 6 a ampliagao da ci \
dadania enquanto esbatfgia potitica.

E claro que sem a complexidade mencionada ngo haveria sociedad6.
civil nos anos 90 no Brasil. Mas trata-se de evitar a critica superficial de uma '

esquerda(antiga) que v6 somente fragmentagao, clientelismo e redes de co-

rupgao, desigualdade e tradicionalismo conservador na sociedade civil, d-..
vendo o Estado ser a imagem e o reflexo da unidade.

Com tal olhar, nio apreenderemos o dinamisma real que orienta a s(1)

ciedade civil brasileira em busca da formagao de novak identidades colctiv&a

e do desenrolar de arranjos oferecidos pda descentralizagao de poder dai.
decorrentes.

Dessa maneira, a pergunta sabre a possibilidade de fran forma(ao aq

socfedade em um /oca/ de .prodzlgao de .porter, poderiamos responder qu-'

parece -- e simultaneamente nao parece surgir signos dessa transformagat-

Essa ambigiiidade da sociedade civil p6s-redemocratizagao de 1986 esM e})
pressa na eclosio de velhas crises (exclusao social, criminalidade, vio16ncii:)
nio atualizadas nem equacionadas polo regime politico e de funcionament

do Estado.

A situagao, portanto, se assemelha ao oximoro a'anf o do anasa
ConteQdos nio-resolvidos do passado, em gerd reprimidos polo sistema poet

litico, emergem a linha d'agua na atualidade, cobrando solug6es. A situaga=l

6 grave a ponto de analistas se perguntarem .po/" qz/e a democraffza(ao b'om.
mats crime a nosso pats, em vez de diminui-ta.

)
)

)

Para o autor. troupe mats crlse precisamenre pore e, para as elites pali'rlcaf e parzb
a burocracia estatal, a democratize(lao colocou pda primeira vez suis subordinagaa/
rea! &s estruMras de !imitagao db Estado e do mercado criadas peta Tnodernidade. t)
aue haveria rn Brasil p6s-85 syria. precisalnente, um conflito entry as faTWas socip-

=;«i '":. .«...d.. b "':t'"" !':i?.-?':i:".:.i:::=':"=i.i:l.'=£y='-,-, $]
Estado c do mercado. e as forges sbtimicas, que resisted a qualqwr forma real (J
limitagao de seu coder. (Cultura polfrica, dares socials e democrarizagao, p. \ 18)

)
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C

A resposta 6 dimples, mas de implementagao custosa. Uma democrati-

/qgao a altura da nossa sociedade civil - complexa, contradit6ria, facetada, o
esse c7o avesso -- precisa ser uma invengao de enraizamento cotidiano de

hormas e valores do comportamento democrftico. Se isso for obtido no dia-
b-dia das relaQ6es microssociais, haverf uma repo/zlf o politico(no sentido

(& Tocqueville, por exemplo) porque estaremos frente a construgao de uma
Cena aut6noma e limitante ao poder da tirania do mercado e das burocracias

C;tatais
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