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OS MOVIN[ENTOS SOCIALS, A SOCIEDADE CIIVII. E O

i'TERCEIRO SrTOR" NA ANlfRICA LATINA:

REFLEX6ES TE6RICAS E NOVAS PERSP[CTIVAS'
(

(

(

Apresentagao

O debate que se segue foi realizado durante o dia 14 de junho de 2000 e
C/e coma objetivo reunir um grupo de pesquisadores para tracar id&ias e
f'''mpartilhar preocupag6es em torno das transformag6es - empfricas, te6ricas

9.. por que paisa esse campo temftico no Brasil e na America
Latina. Sob o impacts das mudangas que decorrem da globalizagao e das

fllfticas de cuneo neoliberal, o campo da sociedade civil, os flores que o
( nstituem e as relag6es que o alravessam tfm apresentado uma dinimica

(""ja velocidade e complexidade coloca desafios substantivos aos seus
p'otagonistas e aqueles que se empenham na sua finalise:. Alguns destes
hbsafios forum abordados no debate. Feith a sua transcrigaoz, consideramos

blue a sua divulgagao, mesmo sem uma revisit do texto pelos paaicipantes,
(Jderia ser Qtil e contribuir para o prosseguimento e aprofundamento dessa

Cscussao que, nos parece, tem implicag6es fundamentals para o processo de

/-'nstrugao democrftica no nosso palsk'

bossivel nscan 5oi$a da gragagao do debalcrio foi realizada. de maneira muita

fompetente, por Bruno Gaspar Garcia, a quem agradecemos
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Na preparagao do seminfrio adotamos os seguintes procedimentll..)
I.elaboramos um roteiro de perguntas para oriental para o debate q '")
circularam previamente entre os participantes e receberam acr6scimos-$
sugest6es; 2. solicitamos aos participantes que enviassem texton, puja leitjii6
pudesse subsidiar a discuss5o.' 3. solicitamos aos debatedores qig
preparassem colocag6es introdut6rias para cada uma das perguntas, q...}
abririam a discussio ampla de cada uma delas.

Os debatedores/as convidados/as, a quem agradecemos, foram SiL\?''l

CACCiA BAVA (P61is); KATnRYN HocHSTETLER (Colorado State University
EUA); NATmALiE LEBON(Randolph Macon College, EUA) e SONIA ~d
ALVAREZ(University of California at Santa Cruz, bolsista do Progrand

Rockefeller/Unicamp). EvELiNA DAGNINO(Unicamp) coordenou o debit-:)
ANA Ci.AuDTA TEixEIRA(do Grupo de Estudos da Construgao Democrgti
da Unicamp) e CATIA AIDA Sli.VA(UNICAMP) tamb6m participaram ,'h
mesa. Outros participantes convidados para o debate foram PEORO PONTU.€,
(AWAD Educativa e Prefeilura Municipal de Santo Andre), BRIAN WAMPI.uJ
(University of Texas at Austin, EUA), e integrantes do GRUPO LJ
ESTUDOS SOBRE A CONSTRUGAo DEMOCRATICA do IFCI)
Unicamp e alunos da P6s-Graduagao da Unicamp. =)

)

)

)

)
)
)
)
)

Evetina Dagnino e Sonia E. Alvarez
(Organizadoras)

' Eases texton foram: Silvio Cacciabava - "0 Terceiro Setor e os Desafios do EstaRl#o

de S. Paulo para o S6culo XXl"; Nathalie Lebon -- "Pronissionalizagao de gruposlll)
sa6de da mulder em S5o Paulo: o tortuoso caminho da diversidade organization?''{
e ''Up the Purse's Strings: NGO Relations with Donor Agencies''; Sonia E. Alvaro;iZ
'Advocating Feminism: The Latin American Feminist NGO 'Boom ''' e "Translate..2
the Global: Effects of Transnational Organizing on Local Feminist Discourses ?-+
Practices in Latin America." ; Ana Claudia Teixeira -- "A atuagao das Organizagcj4
Nio-Governamentais: entry o Estado e o conjunto da sociedade.''; Elisabethl.J

Friedman and Kathryn Hochstetler -- "The Next Century of Corporatism? Assess:')
the "Third Transition in Latin American Democratization." 'r
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\ergunta I

b.) O govemo FHC, coma a grande maioria dos govemos latino-americanos
\- hoje, declara que a ''sociedade civil" representa uma arena fundamental
C para a promogao da cidadania, a democracia, o desenvolvimento
C sustentgvel, ajustiga social, e um sem nQmero de outras coisas boas e
i..-. valores louvfveis. Por outta lado, tanto nos discursos oficiais coma na
;l: pratica, FHC, como a maioria dos deus cong6neres na America Latina,
s'"" tem consistentemente desqualificado os movimentos sociais e as suas

C praticas mats "combativas"--mesmo quando datos movimenlos.
Ci presumivelmente, formam parte constitutiva da tXo-lou\ ada sociedade
rl civil. Imimeras proclamag6es infelizes(ou infames..,) como "a
/... democracia n:io se faz na gritaria," junto com a postura repressiva frente

aos manifestantes contra a ''festa dos 500 anon '' e intransig6ncia perante

C as recentes mobilizag6es do MST, sugerem UEn tratamento bastante
Ci diferenciado ao fen6meno "movimento social", em comparagao com o

C outorgado oficialmente a "sociedade civil."

(:a) Quaid os fatores que tem impulsionado os novos discursos
/- governamentais latino-americanos sobre a sociedade civil?

flb) Como entendermos estas aparentes ''discrepancias" nos discursos oficiais

contemporaneos sobre a sociedade civil e sobre os movimentos sociais?

C

C

C

.ilvio Caccia Baba: Antes de mais nada, query expressar minha satisfagao de
Char aqui, de poder partilhar este moments. Acho da maior importancia

($sumir alguns temps coma tomas problemgticos, com implicag6es profundas
apo desenvolvimento te6rico e politico, e que n6s temps tide poucas

qljportunidades de aprofundar num debate. Elsa iniciativa n5o 6 um
(llumprimento formal, 6 um reconhecimento da importancia e da necessidade
C,e termos espagos como esse para refletir. Elsa discussao, quando este pasta
(')s marcos de um cen6rio latino-americano, remote para algumas coisas que
/q sgo conhecidas, ja sio references para n6s, que sio os efeitos perversos do
).juste estrutural das economias latino-americanas, os efeitos sociais perversos,
\o aumento da desigualdade, etc. Mesmo olhando os dltimos relat6rios do
Cesenvolvimento social, x-amos uma regressao da qualidade de vida das
/
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populagdes, o que alias nio 6 uma particularidade da America Latina. Se voctJ
observarem. nos tiltimos uinta ands a duajizagao no mundo inteiro :)
aprofundou, particularmente no sul. Em 1960 a diferenga entry os 20qo m?'
ricos e os 25% maid pobres era de 30 para I no mundo; em 98 era 82 para ll
Quer dizer, ha uma velocidade inclusive com que elsa desigualdade aparec\
que tem a ver com o redesenho das relag6es do Estado com a sociedade civl#
com um novo lugar que as propostas de govemabilidade sabre os processor \-
ajuste atribuem para a polftica. Acho muito dificil em 5 minutes dar u:)
pontap6 inicial, mas enfim, o que eu queria dizer 6 que ao se assumir elsa id6;'>
da diferenga entry Estado, Mercado e Sociedade Civil, sendo que o Estadq
muda o seu perfil, ele nio $icou mfnimo em lugar nenhum, ele se transfornl{
num Estado capturado polo capital rentista, muito mais alinhado com t,J
grandes grupos econ6micos, particulamlente financeiros, do que com o pap

regulador e redistributivo que ele dove ter panicularmente nas sociedad '
muito marcadas pda desigualdade. Na medida em que o Estado se retina desk
seu paper regulador que implica na formulagao e implementagao de poll.tic491
p6blicas, de carfter universal, que atendam as demandas do paced
redistributivo em dada sociedade, e na medida em que elsa ]6gica nl,..)
pretende tamb6m mixer em nada na 16gica do mercado, ou deja o mercadcl)
lntocgvel, tem sua pr6pria dinamica, nio pods ser contamlnada pdas questa"'l

political e sociais, sobra para a "virtuosa" sociedade civil resolver todos (i\
problemas das condig6es de vida da populagao. Estamos vendo que ag

pr6prias avalia96es feitas peso Banco Mundial, peso sistema das Naga-.J
Unidas como um todo, estio dizendo que esse ajuste e a penalizagao social d:)
popula96es, no cano, latino-americanas, foram longe demais. lsso este levant

a uma instabilidade politica, ao reconhecimento de que as form;'el
institucionais democraticas, reguladoras de conflito, ngo operam nes$q
cengrio, e isso quer dizer desestabilizagao, e o mercado n5o funciona self
estabilidade poll.tica. Ent5o pasha a ter dentro dessa perspectiva unJ
preocupagao direta, inclusive disses atores multilaterais, do FMI, da OMC, (1)
BIRD, de que 6 precise reforgar a sociedade civil para constituir diflogo$,'1)
interlocutores entry o Estado nas sua diversas instincias e elsa mesni4.

sociedade, sem no entanto reconhecer o locus onde se df a negociagao. 4'
nagmentagao do espago p6blico 6 visivel, e o lugar da politica sumiu. Se ante.J
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(I Estado regula\ a o pacts sociale os dore\ da sociedade, vamps dizer assam,
(; classes, os interesses, se enfrentavam puma Mena institucionalizada, esse

(' ena hoje este dada vez mais fragmentada. lsso quer dizer que a sociedade
vil virtuosa 6 aquela que concede atrav6s da filantropia, da solidariedade, das

barcerias, termos perigosos que ache bom que tenhamos assinalado aqui no
i'Debate. No fundo, que o manejo do conflito se d6 internamente na sociedade

evil supondo que as empresas e as entidades sem fins lucrativos podem se
(:)mbinar para atender as necessidades pontuais, localizadas, dos grupos maid
Z'-ulneraveis. Por se pretender eliminar o cengrio do conflito, no meu entender,
ns movimenEos socials se tomam altamente inc6modos. Quer dizer, n5o 6 uma

hociedade democrftica, 6 uma sociedade cada vez mais autoritaria, embora
:ancionando num sistema formal democrftico de corte liberal, e tudo aquilo
ue desestabilizar o status quo vai ser criminalizado. Entio o MST 6 um

('aderneiro, o Sendero Luminoso 6 ngo keio que, Chiapas tamb6m, quer dizer,
id6ia de que a sociedade nio agiienta maid esse tipo de regulagao publica,

.oue este dada vez maid privado, que comega a buscar formal instituintes do

\novo espago da poll.tica e de expressao da cidadania, incomoda a estes
Covemos de uma maneira gerd. Os movimentos sociais sio combatidos a
(::rro e fogo, no casa do Brasil desde a greve dos petloleiros em 95, onde a
f'uestao n&o era as negociag6es da greve, era quebrar a capacidade de
.pxpressao poll.tina daquele segmento dos trabalhadores. Da mesma forma,
\demos elsa demonizagao daqueles que discordam, desquali$1cados como
(*etr6grados, "neobobos", enfim, nio se reconhece a importancia da demanda, a

Cnportancia do ator, e a necessidade de que o conflito deja constitutive da
Clrma de regulagao social

'jXiathryn Hochstetler: Me alegra estar aqui falando na Unicamp, que 6 um
\pouco coma minha casa no Brasil. O que tenho a dizer sobre esse primeira

(.ergunta 6 mais complementar ao que Silvio disse, porque os deus
C3nsamentos t6m mats a ver com o conceito de sociedade civil em si. FHC,

(Dmo diz a pergunta, faIR da. sociedade civil como uma coisa boa mas ao
4mesmo tempo quer restringir o que significa sociedade civil. Este id6ia da
Lsociedade civil nio 6 especiHica de FHC, na verdade, em termos filos6ficos, 6
(ama das maneiras de pensar a sociedade civil bastanle comum. A primeira vez
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que li also que falava de sociedade civil, questioned por que estava-se falando)

de sociedade civil; porque este concerto. em termos filos6ficos, vem da id6i:)
nio tanto de uma sociedade civil, mas de uma sociedade civilizada, o qu, )
implica [amb6ln uma sociedade selvageln, ngo civilizada. Entao, ja o conceitp\
de sociedade civil tend em si esse dualidade. Na hist6ria desse conceito esse(
doin lados silo bastante 6bvios, ent:io me surpreende um pouco que falemo:s/
tanto da sociedade civil quando hf essa hist6ria de dizer que algum&.

sociedades s5a boas e outras s5o mfs. FHC este assim usando o canceito c=1)

uma maneira tipica em termos filos6ficos e em termos politicos, porque nao.=)
s6 FHC que usa o conceito dessa maneira, outros governantes do mundi
usam, acho que Clinton dina also assim. Essa 6 a maneira como os banco$1
internacionais usam o conceito, e at6 as ONGs internacionais, a grand-,

maioria delay nio quer dar dinheiro para entidades que s5o muito combativa..-i

Acho que pensar em FHC usando o conceito 6 pensar nile como exemplo (?:)
uma maneira mais gerd de pensar a sociedade civil. Falando nisso, eu gostar;'\
de resgatar um concerto, porque a minha id6ia de sociedade civil 6 maid amplax
do que a de FHC. A democracia, sim, is vezes se faz na gritaria, e muito mai11

quando a democracia tamb6m tem muitas falhas. Ache que nosso conceito a...-
sociedade civil, independentemente dessa hist6ria do conceito, tem que s(:)

maid aberto. Hf Lada uma variedade de atividades que s5o parte desk:)

sociedade civil, has e\istem boas raz6es filos6ficas e politicos para o uso qu ')
FHC faz do conceito. ,,..

Nathalie Lemon: Eu tamb6m eslou muito feliz de ester aqui. Voc:s ja tiverai:)

a oportunidade de ler meus texton, mas s6 para explicar um pouco de one':)
estou vendo quando respondo essay quest6es, queria dizer que so
antrop61oga, muitas vezes estou olhando muito no micro, vendo os processor.

que estgo ocorrendo no navel das pessoas ou mesmo das organizag6es, 11
tentando entender as implicag6es desses processes num imbito maior, poliltic.,J

e 6tico. Fiz pesquisa com grupos feministas em Sio Paulo, tentando entendC)

as dinimicas de profissionalizagao das organizag6es, que acontecem, acredit(:)
nio s6 nas feministas mas em in6meros movimentos socials, o que df ur"'X
carfter muito hfbrido a essas organizag6es profissionalizadas, ONGs dEI.
mulheres, is vezes parte de um movimento e, ao mesmo tempo, se vendo ul!(
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(pouco fora desse movimento, ou assim sends vistas. Quanto a esse primeira
C.uest80, em tempos de onde vem essa posigao de FHC. da visio diferenciada

(ntre os movimentos sociais e o resto da sociedade civil, eu velo as origins
aisso muito como Silvio falou, acho que 6 o resultado de ver em algumas

:brganizag6es dentro da sociedade civil, ja que 6 um termo muito abrangente
I''neterog6neo, a responsabilidade pda diminuigao dos problemas criados polo

.:Juste estrutural, pdas poll.ticas neoliberais. Agora, uma coisa que eu acho que
ve-se pensar 6 em termos de que formal de organizagao o govemo FHC e

f-utros de cunho neoliberal estio apontando coma corretas para se entrar em

,dialogs. Quando se olha qualo typo de organizag6es que sio chamadas para se

\azer parcerias shaves, percebe-se que hf dodo um tipo de crit6rio, de
nguagem comum, de origem social comum, de discurso semelhante, enfim,
,omo Kathryn falou, as muito combativas n3o sio chamadas. Do panto de
:sta da minha pesquisa, ha coisas muito prfticas em termos de um horatio

r'omum, de uma pessoa, um contato permanente, que a forma dos movimentos
3ociais nio possui. Serra importante pensar na definigao de movimento social,

\Has se pensa numa coisa maid sorta, onde nio hf necessariamente uma pessoa
Com queen voc6 pods [er cantata muito permanente, ou elsa pessoa muda

Castante. Tamb6m sgo pessoas ou organizag6es que s5o consideradas quito

('qcazes, com experi6ncia na Aea em que s5o chamadas. Por6m, n3o acho que
,.kso diva ser uma estrat6gia intencional do govemo, mas que, considerando a

)balidade social, politica e econ6mica do Brasil depois da ditadura, as formal
Leas organizag6es "corretas" da sociedade civil nio sio as dos movimentos
C5ciais. As organizag6es maid profissionalizadas, apesar das diferengas,

C)ssuem padr6es comuns, das t6m que pensar na questao do planelamento, o

C-ie as afasta da conjuntura, dos [emas "fuentes'

(Sonia Alvarez: Todos t:m ressaltado coma a questao da nova agenda de

(polfticas pablicas, o Consenso de Washington, a exclusao, etc, leia a um
Cava discurso sabre a sociedade civil, mas eu queria resgatar uma coisa

("bvia para todos n6s, que esse conceito tamb6m tem uma longa trajet6ria na
'olftica contemporfinea latino-americana, que, evidentemente, o termo

'Xociedade civil surge no debate p6blico justamente na 6poca das transig6es

\uemocrfticas, e que 6 importante n5.o abrirmos m&o dessa concepgao de
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sociedade civil e dessa hist6ria. Eu ache que uma das coisas que aponta =)
trabalho da Kathryn e Elisabeth Friedman4 6 que temos que intend(1)
tamb6m que esse novo discurso vem de uma nova forma de enquadrar ?
demandas dos movimentos sociais p6s-transigao, quer dizer, que hg umax
associagao entre cidadania e sociedade civil, quando se fda de cidadania, uiX

dos lugares privilegiados do ponto de vista dos movimentos sociais tem sidiJ ')

o espago da sociedade civil homo um lugar de promover, estende.J

aprofundar a democracia. A outra dimensao, e estou querendo resgatar .=)
lada positivo de por que exists esse discurso, 6 que na p6s-transigao tamb6r
houve uma extensio do campo dos movimentos sociais na direg:io dd
Estado, para a sociedade poll.tica, e as pessoas levam para dentro do Estadg.
um discurso sobre a importancia da participagao da sociedade civil na gestau
da coisa publica. Entao, os Estados modernos e os discursos governamentai..)
sobre a sociedade civil s&o polio onicos, s5o disputados, ngo sio monolftico '

e que 6 importante reconhecer ipso porque, na medida em que ngo s3''l
monoli.ticos, ent5o hf alguma esperanga de resgatarmos aqueles elementog:
que sio maid positivos, que sio mats propositivos, maid importantes parzr
combater a exclusio e estender a cidadania. Em relagao a discrepa.ncia until:.)
os discursos e a pratica na fda dos governantes, cancordo plenamente com:)
id6ia de que, hole em dia, quando se fda em sociedade civil do ponto ci
vista dos FHCs, Fujimoris e Menens da vida, des est5o falando de umX
sociedade civilizada, aqueles setores organizados na sociedade, que sio QI
que outros cientistas politicos t6m chamado de ''oposigao leal", e que temp
embutida uma id6ia de que agora existem regras do jogs, que sil)
supostamente acessiveis igualmente a todos, entia nio ha necessidade deal:)
baderna, dessa gritaria e manifestag6es, porque 6 s6 participar da campanb

de um candidato e tudo este resolvido. Uma das coisas que vou depoiil
comentar 6 que acho que ha prfticas muito diferenciadas dentro da sociedade'
civil, que nem todas as ''virtuosas" organizag6es da sociedade civil s8-J

contestat6rias, sgo cjlticas, nem sio democriticas necessariamente, porqt=)

' Friedman, Elisabeth and Kathryn Hochstetler. Assessing the Third Transition i:l)
Latin American Democratization; Representational Regimes and Civil Society I)
Latin America. Co;mpa/"a/ive Po/f//cs, forthcoming. ,.\
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(Ita uma id6ia tamb6m, que vem desde Tocqueville, que o se associar 6 em si
Cma virtude, e em si leia a valores democrgticos. Bom, 6 s6 pensar em

arias formas de associagao que nio sio em nada democrfticas e que ao
ontrfrio reforgam praticas hiergrquicas, antidemocraticas, coma sociedades

)lle amigos de bairro, clubes de futebol, enfim, ha uma s6rie de organizag6es

gue nio s5o nada virtuosas, mas que, sim, sio civilizadas. Uma das coisas
que eu ache que 6 problemgtica 6 o fate de que os setores dais progressistas.
C.e esquerda, contestatarios, da sociedade civil que t6m cara de civilizados,
r"'auitas vezes nio dio conta de denunciar essa discrepancia, de chamar a

tengao publica, poll.tina, para fate de que FHC dialoga comigo mas nio quer
IBialoaar ' com os sem-terra, com os Outros 500. Ha elsa discrepancia

eforgada pdas praticas da pr6pria sociedade civil, de alguns setores que se

(:isp6em a dialogar, se disp6em a ser civilizados sem pelo Menos tamb6m
Chamar atengao ao fato de que outros est3o sendo exclui.dos e sem

acilitarem espagos p6blicos onde eases que nio s5o chamados diretamente a

plliscutir poderiam fazer as sua vozes serum ouvidas Uma 61tima coisa, voc6s
L3evem conhecer um artigo clfssico do James Petras,' que temiuma postgao

(cxtrema, e uma das coisas que ele fda, porque ainda este nos dias da "teoria
Ca conspiragao" das ci6ncias socials latino americanistas, 6 que as iNGs
Cilia sends propositalmente promovidas polos poderes nefastos do
r;-nperialismo para justamente apaziguar, controlar os movimbntos socials,
.gue 6 uma estrat6gia de substituigao deliberada, nada 6 inocente. S6 para
i''Drovocar, eu ngo concordo com essa id6ia, enfim, ha essa po$igao e outras
(.aue insisted que ao contrario as Ones e a saciedade civil sio fundamentals
Cara a democracia, etc

C

aCatia Silva: Estou um pouco afastada disses estudos, nio inteiramente
\fastada dos estudos sobre movimentos sociais e sociedade civil, mas em

(rungao de eu ter acabado minha tele, que 6 sabre promoLores de justiga e
(.ireitos coletivos, que eu ache que lem muito a nos ensinar tamb6m nessa

iscussio. Quando li os texton nessas 61timas semanas, uma das coisas que

C Petras, James. 1997. Imperialism and NGOs in Latin America. A/onrh/y Review
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pensei e que me chamou atengao, que eu acho que faz falta, 6 umz/
discussio dais conceitual, tentando realmente abordar essas diferengas enu=)

sociedade civil, movimentos sociais e terceiro setor. O que me parece 6 :)
seguinte: quando falgvamos em sociedade civil, no contexts d ''')
redemocratizagao, estfvamos sempre falando do terreno do bem, do\
iluminado, o que agora comega a ser questionado. A sociedade civil teri!:

vgrios interesses divergentes, muitas vezes legitimos, que se op6em. E oP
movimentos socials, bom, temps as pessoas falando um pouch memos, e mai)
sabre sociedade civile muito maid sabre terceiro setter. A impressao que fic:)
para mim 6 que o terceiro setor 6 a sociedade civil 5 estrelas, auer dizer,
sociedade civil organizada, capacitada, especialista, ennlm, aquelail
organizag6es mats centrais, Rio-Sio Paulo, cheia de acad6micos que muitas:

vezes ganham melhor do que nas Universidades, e que t6m sempre acessb'
aos melhores financiamentos, dentro ou fora do Brasil. Elsa sociedade civil)

6 benvinda quando voc6 tem esse terceiro setor, disposto a colaborar dentrf.)
de modelos pr6-definidos, em certos programas. Ela nio 6 benvinda quandpl
tem movimentos, que nio s5o bem conhecidos, que protestam, que nio sdl
enquadram no modelo que estfi sendo imposto e discutido polos
financiadores, pelo governo. Hf tamb6m uma discussio que nio consegtJ
ver at6 hoje, dentED do campo das pr6prias Ones importantes que fazeli:)

parcenas, de coma essen parcerias podem ser transparentes, democraticas, I)
como podem entio estar junto com outras poll.ticas que tem que sep
universais, atingir a toda uma populagao. O que vemos nesses modelos qu€

l&m se propagado peta America Latina sio pragramas exemplares, bonitos:)
mas onde o pablico alva 6 restrito. E preciso comegar a pensar essay
parcerias em termos de polfticas ptiblicas mesmo, ache que isso pods ser ul::)
tabu dentro do proprio campo das ONGs e terceiro setor. -)

Ana claudia Texeira: A Sonia falou em recuperar a hist6ria do conceito dcl)
sociedade civil no Brasile na AL, a Catia tambfm citou isso, e samentll)
reforgando, elsa hist6ria tem muito a ver com a hist6ria dos movimento)

socials mesmo. Por6m, 6 complicado pensar teoricamente num conceito d:)
sociedade civil que se restrinja a hist6ria dos movimentos sociais, ele 6 mairX

arnplo, principalmente na compjexidade da mundi atual. E preciso avangaE:

)
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Gia massa compreensao do que & esse concerto e de que altemativa podemos
C=r a ele. Uma sarda que este no Dossi& 6 6 reconhecer a pluralidade,

C?conhecer os n5o democrfticos coma parte da sociedade
civil, e ipso nos

. . .= ,1 . ,.1 A ,I A

/,:-as conseqiiencias que n&o solucionamos muito bem, como a necessidade de

xempre qualificar o uso do conceito. Muitas vezes 6 intentional dizer
(sociedade civil e nio dizer o que se este reconhecendo... Gostaria de tocar na

Ctuestao provocativa da Sonia, sobre as aparentes discrepancias entry
('aciedade civil e movimentos sociais. Acho que 6 ipso mesmo, as

('iscrepancias sgo aparentes. No discurso de FHC nio ha discrepancia
,nenhuma, talvez eu estqa radicalizando um pouco, mas ache que 6 uma
(3ificuldade em lidar com a oposigao, vimos ipso logo na grove dos
(petroleiros, a dificuldade em lido com o conflito, a diverg6ncia, e sempre
C,ensando que quem faz pojrtica 6 o governs, qualquer conte6do diferente do

Cue prop6e esLf excluido do debate, ou melhor. tem que ser exclufdo.
f'nesqualifica n5o s6 o conteQdo mas tamb6m a forma como as

colsas sao
. f - :... .! Ad-A

feitas. a{ entry a baderna, a grove que nio dove ser feita. O que esb ptevisto

(llessa concepgao de democracia 6 o acordo, n:io a divergancia, o conflito

'DEBATE

C,uciana Tatagiba: Pegaldo o f]na] da fda da Ana, uma coisa que flea 6 a

(-uestao da qualificagao do Lemlo sociedade civil. Temps que usar o qua
,.onceilualmenteo Qual caminho demos que construir em lermos conceituals

.para uma questao assim problematica? Quando estamos falando na
qmportancia da parceria, do diflogo, dessas praticas discursivas n6 sentido

(gerd, como estar atentos para que na nossa anflise tamb6m chamemos

C:tengao, da maneira devida, para os espagos de exclusgo da fda? Estamos

Ceforgando as expeh&ncias de conselhos, de parcerlas, mas co;mo, Ja nessa
,.,nflise, chamar atengao para o outro lado da quest:io, quer dizer, como it
\Ka16m. it aualificando o termo sociedade civil e trabalhar com isso, tanto no

C
C

C

(
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ni.vel conceitual quanto no momento das anflises empiticas. Precisamcll:)

esclarecer que essay experifncias tamb6m ajudam a cooptar outros espagoll)
mais combativos, outras prfticas tamb6m democraticas, para que na:)

acabemos, na nossa anglise, reforgando ipso no nigel conceirual. D

Pedro Pontual: Ainda tentando me acer a primeira questao, eu acho qulj?
realmente nio tem discrepancia na prftica do FHC. Na verdade demos qll:l)
localizar um pouch a virtuosidade no discurso sobre sociedade civil tel;l)

uma funcionaJidade para o governs. Entao, gostaria de concordar com outra)
mterveng6es mas enfatizar o aspecto que a virtuosidade no discurso #:\

utilizada no sentido de funcionalizi-la em relagao a desresponsabilizagao dcl

Estado e, ao mesmo tempo, tentando minorar os efeitos de uma 16gica que e?
profundamente desigual. A grande questao que este colocada 6 a questao d(;)
aprofundamento da desigualdade. Nesse sentido, o que 6 virtuoso n
sociedade civil? E aquilo que nio desvela a 16gica gerd da desigualdade, s5

as pequenas agnes. Queen sio os interlocutores escolhidos, ou as prfticah
escolhidas? Sio aquelas pequenas agnes capazes de minorar os sofrimenloi)
de uma 16gica gera] de desigualdade, o que faz com que inclusive ;)
interlocuggo com determinados movimentos sociais seja contradit6rial)

aparentemente. Por exemplo paulada nos sem-terra, em todd que fc:)
manifestagao de lula por direitos universais. reforma agrgria, etc. Agora, ter)
que fazer um conv6nio com o Minist6rio da Educaggo, no

' -../

assentamento-.

desde que deja para continuar a escolarizagao, isso serve, o que n5o pods €
mexer no modelo que este por trfs. Ache que tem uma carta ]6gica. O quc)
este se aperando 6 um reducionismo das quest6es para encobrir elsa questa-)
da desigualdade. Agora, acho que ha um components nesse discurso de FH('')

tamb6m poll.tice, que tem a ver com a concepgao de democracia. Sociedadfl
civil 6 virtuosa at6 o molnento em que ela nio exercite de cato a democracia

do panto de vista direto e panicipativo. E precise lembrar que tem umaJ

16gica em todo o governo FHC de colocar apenas no espago parlamentar tl)
locus da politica. lsso jf estava colorado nos debates das campanha=)
presidenciais, na total desvalorizagao e desqualificagao do exercicio d.
democracia direta

)
)

)
)
)
)
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Cl3rian Wampler: O que ocorreu foi um grande fortalecimento da sociedade
ivil, que antes era fraca. Qualquer governs do mundo vai reagir aos

Cnovimentos mats radicals, conLestat6rios. FHC este chegando no limite. Nesse
/arocesso de limits de seu programa ele vai tentar controlar a agenda polrtica e

:lg opiniao publica. Esse processo eu consideraria uma coisa maid dura para
Laprofundar o projeto dole.

('j\na Claudia Farranha: Retomando a questao das diversas disting6es quando

(:alamos de sociedade civil: unla das coisas que me chamou bastante atengaa
#ao ler os texton 6 exatamente a perspectiva de que exists um conjunto de

Uassociag6es, de movimentos, que sgo chamados para a negociagao e outros

(que sio absolutamente colocados na margem. lsso me suscita uma questao
Ce6rica, que eu acho que acompanha um pouco o que a Luciana fdou: se nests

(nomento, ao pensar estes disting6es, este concerto de sociedade civil nio nos
r'emete a pensar tamb6m, conjuntamente, no conceito de Estado, nio enquanto
.govemabilidade, mas como expressao de interesses antag6nicos. lsso mica

(Inuito clara nesse memento, na diferenciagao em relagao aos movimentos

C,lada do Carmo Carvalho: Somente gostaria de resgatar um aspecto do que

C Luciana falou. Nosso grupo ' fez um semingrio esse m6s, sabre o Estado e a
,.nob.tina neoliberal, e uma das coisas que me chamou atengao na conversa foi

,que, ao reconhecermos a importancia dos espagos de negociagao, de
(;onselhos, sem querer, limos deixado passat a impressao de que entendemos

Cases espagos coma espagos de construgao predominantemente de consensos
oeixamos de explicitar que n6s os entendemos coma espagos de explicitagao

r"lo dissenso. Eu acho que n6s precisamos deixar claro que quando falamos em
rsocicdade civil e nesse tipo de espaqlo, estamos entendendo que sio espagos de

\l$xplicitagao do dissenso, e esse dissenso nio 6 esse que se faz somente nas
Clnesas civilizadas de negociagao mas tamb6m nas mas. lsso porque somos
C.idol coma legltimadores dense entendimento de uma sociedade civil
( ivilizada. e nio 6 ipso que demos querida fazer. Negociagao para n6s significa

(-'!xplicitagao do dissenso, legitimag2io de interesses diferentes

rH Grupo de Estudos sabre a Construg5o Democrgtica da Unicamp

C
C
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Pergunta 2 'J

(2) Um elemento que tem figurado crescentemente nos discursos oficiais.

sobre a sociedade civil, paiticularmente no Brasil, 6 a nogao de "parceria':r
As organizag6es da sociedade civi] nrn especia], as iNGs--tem sia:l)

proclamadas "parceiras chavez" das diferentes instgncias do Estado paras)

elaboragao e implementagao de politicos ptlblicas, paiticularmenle aqueli:)
voltadas ao ''combate a pobreza." r-\

2a) Qual tem fido a evolugaa ou trajet6ria pojftica dos discursos sobre ess:)
nogao, tanto dentro da Estado homo dentro da pr6pria sociedade civil? :)

2b) Quaid as diferentes formal ou tipos de parcerias(reais e potenciais) entre :)

Estado e a sociedade civile quaid contribuiriam para a construga:)
democrftica e para a expansao da cidadania e ajustiga social? ,-.\

2c) Qual 6 o impacts das pncerias Estado sociedade civil sabre a relagao da '\
ONGs com o Estado? E sobre a relagao das ONGs com os movimentoj:
sociais com os quads trabalham ou aos quaid "pertencem"? :)

Sonia Alvarez: Queria colocaJ- a questao de coma comega a pipocar esl:)
[ermo, parceria, que 6 de uso re]ativamente recente. Se falava em colaboragac:)
negociagao, mas parceria veil de onde? Eu nio sei se tenho resposta de6lnitiv:)

e estou muito curiosa para saber se algu6m pode me dar a linhagem...[Evelinf:)
diretamente do mercado...] Ennlm, ache que tem uma pane dessa nogao qug.
surge da sociedade civil, no sentido de que hf setores da sociedade civil. d;)
novo qualiflcando, diferenciando, que procuram o que algumas pessoall)
chamam de uma autonomia dialogante, de negociagao, que procura a ocupaga:)

de espagos aberLos dentro da Estado em diferentes niveis. E o pessoa] que faJ)
da "pol(tier do possivel", vamos ocupar os espagos, abram-se os conselhos.-S
No movimento feminista 6 patente, abre-se o conselho da condigao femininzll:

vio algumas, ouuas ficam fora, algumas dizem ramos negociu, vamps faz;l)
polfticas pablicas em parceria com o Estado. N5o que das usem o terms, 41,)
terms ainda 6 um mist6iio para mim. E aquela hist6ria de que tamb6m um)

razio pda qual fazer projetos em conJunto com as instAncias govemamentail)
syria aquela coisa de praticas exemplares que algu6m ja mencionou, a id6ia di:\

D
)

)

)
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yue essas praticas poderiam servir de modelos para political estatais, isso da
arte da sociedade civil. Da parte do Estado acho que 6 um pouco maid 6bvio

ue tem a ver, como Evelina falou, com o mercado, com a nova agenda de

-,oli.ticas piiblicas, com a retragao do Estado no campo das poll.ticas pablicas,
has, de novo, resgatando um lado maid positivo que hf tamb6m dentro do
Estado, alguns atores que procuram a sociedade civil por outros motivos menos

la16volos, e que procuram parceiros na sociedade civil is vezes nas disputas
itemas ao Estado. Pessoas que est5o levando brigas dentro do Estado, para

-em ou o mal, progressistas ou nao, e as parcerias Ihe outorgam uma carta

egitimidade intema. Em relagao aos diferentes tipos e formal de parceria, acho
3ue o texto que circulou da Ana Claudia8 faz um bom apanhado das diversas
t6rmas mas acho que hf outros tipos de parceria, ou o que ela chama de

encontros sociedade civil-Estado '', que n5o est5o contemplados no campo

mpirico que ela pesquisou, que tem a ver com o que poderiamos chamar de
ncontro sob contratagao, que 6 uma coisa muito mais abertamente de mercado,

'!ncontro assessoria, onde as ONGs e entidades da sociedade civil sio

phamadas explicitamente para opinar sabre um determinado assunto, encontro

.=onfrontagao, contestagao, deniincia, onde o principal ngo 6 parceria. J5. o
rmo encontro foi um esforgo de, a16m de enquadrar a coisa como parcerla,
ue 6 o discurso dominante, tentar pensar em outra fomla de interface da
ociedade civil e o Estado. Consulta seletiva, avaliagao de programas e

bolfticas, quer dizer, hf uma s6rie de formal de encontro. Uma das coisas que

me preocupa em termo das parcerias tem a ver com quaid o impacto delay para
.s ONGs na sua relagao com o Estado e com os movimentos socials. Uma das

oisas que me preocupa nio 6 que as ONGs ou entidades realizem projetos,
aas at6 que ponto das servem de instituig6es intermedigrias que fazem mats

aiiblica a coisa publica, at6 que ponto essay. parcerias viabilizam .o
gnvolvimento ngo s6 do piiblico alvo, also pequeno, mas de p6blicos maiores,

ila execugao mesmo de "projednhos". At6 que panto as parcerias possibilitam

..iue adores para a16m dos 2 ou 3 profissionais de uma ONG participem da

Teixeira, Ana Claudia Chavez, "A atuagao das Organizag6es Nio Governamentais:
:ntre o Estado e a Sociedade Civil." Relat6rio final, Projeto Sociedade Civil e

'qspagos PQblicos no Brasil.
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execugao de alguma coisa que tenha a ver com o interesse pablico. Em relagad.)
a coma its parcerias afetam a relagao das ONGs com os movimentos sociais.:)

echo que hf un] problems s6rio que 6 a possibilidade de algumas entidades s.')

tomarem substitutas convenientes da sociedade civil, quer dizer, que o'"l
govemos chamenl e digam que estiio dialogando com a sociedade civil

'+
sein.

nenhuma preocupagiio sobre at6 que panto essay instituig6es t6m album tipo db'J
diglogo, fora um eventual seminhio, coin os setores da sociedade em nome do:...}

quaid das dizem atuar. Um outdo panto 6 o problema da 16gica dos pro.veto.I)
versus a 16gica dos processes. Query dizer com ipso que uma das coisas a qur '),
levi a parceria, sega com o Estado, ou o $1nanciamento de projetos muitp-
pontuais pele Banco Mundial, pda chamada cooperag:io international, 6 que ag=
entidades nlquem executando proyetos que tem comego, lneio e fim, versus se '

engalarein em processor que n2o tem comego, lneio e fim tito claros, processor...J
mats diversos desde conscientizagao, politizagiio, escla'ecimento, at6 o diflonac:''}

debate, na sociedade civil. Na relagao com o Estado, acho que dependendo dr")
grau de publicizagao, dependendo do grau de debate, de envolvimento en;l:
torno de uma parceria, sem esse publicizagao corte-se o cisco das entidades dfiJ

sociedade civil perderein um pouco de sua capacidade crftica, o que pele)
ments para mim 6 uma de suas fung6es principais. ::2

)
)

Nathalie Lebon: Em termos do conceito de parceria, eu estive pensando qur)
talvez nos anon 70, 80, ocorreram mudangas na &ea do pensamento sobre-..
desenvolvimento, enfatizando a questao da participag:io das pessoas dentro doS''J

proyetos, para Hicarem mais e6icazes, etc. N5o sei se ipso talvez serra uma das-.)

rafzes. Sabre os diferentes tipos de parceria, o impacto dessas parcerias sobre

relagao das ONGs com o Estado e coin os movimentos, tamb6m gostei muit('"')
do trabalho de Ana Claudia Teixeira, estavam bem no lugar essen diferentef'p
tipos de encontro. Focalizando nas rela96es das entidades que s5o chamada!
polo governo e as rela96es delay com os movimentos com os quais trabalham:J
eu posse talvez fazed um paralelo com o engajamento das ONGs de inulhere=)

nas confer6ncias da ONU, num processo mats international has que acbo tem)
alguns paralelos. Literallnente, estes processos tandem a acelerar a agenda dani

n5o s5o do seu processo, mas que tem que respeitar porque vem de uma outri/
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agenda. Dessa maneira, dificulta-se essa mobilizagao de pessoas, voc6 vai
(..quito rapido. Uma outra coisa que notei na minha pesquisa 6 que os grupos

iue n:io sio pronissionalizados realmente t6m muita dificuldade com esse ritmo
r.n.celerado, os grupos que n8o sgo chamados. As reunites s:io mats constantes,

bca mais di$cil para quem nio este numb organizag:io mais estabelecida, quem
milita somente a noite, etc. Claro que ipso sera tens6es, as organizag6es que

*6m essay relag6es maid pr6ximas com o Estado, essay parcerias, v5o ter mats

ontatos, informag6es, e ipso gera tens6es e uma hierarquizag:io dentro do
novimento. Tamb6m echo que ngo este judo ruim com isso, 6 preciso ressaltar

ns coisas positives das parcerias, que em determinados casos podem ser uma

boisa importante. Para voltar a questao da tensio e hierarquizagao, acho que
isso diminuio poder de pressao por baixo dos movimentos, tamb6m porque as
iderangas ja est5o em outro patamar, ngo estlio maid organizando atividades de
ua, etc. Finalmente, acho que ocorre talvez uma certa comodificagao da
elagao da ONG com o movimento social, nio sei at6 que panto as rela96es
om o Estado estio na origem disco, mas d&o o exemplo, dio o sentido para a

latividade da ONG e ipso se replete nas relag6es com os movimentos sociais. Por

\"exemplo, alguns dos servigos prestados aos movimentos socials sio pagos, lsso
em a ver com a crime Hlnanceira que muitas das organizag6es estgo passando

Z mas 6 interessante ver como o capitalismo tem esse incri.vel forma de engolir o
(lue comega a surgir fora deli.

Kathryn Hochstetler: Eu nio sei muito bem de onde vem esse conceito aqui
(. io Brasil, mas estou fazendo um outro proleto que tem a ver com a sociedade

ivil global. E um estudo das confer6ncias da ONU, temos enfocado as grandes
f''onfer6ncias dos anon 90, e 6 interessante ver nesses documentos onde sai a

palavra parceria. Na confer6ncia Habitat, que aconteceu em lstambul em 96, o
flocumento fda de parceria em todas as paginas. E interessante comparar esse

Luso de parceria dessa confer6ncia com o que dizem os documentos finais da
=C0-92 no Rio, porque estes falam dessas coisas de uma maneira bem

liferente. Na Agenda 21 ipso este em todas as pfginas: os Estados, com virios

rupos, tipos, pessoas, vgo fazer essay coisas. De 92 a 96 mudou o discurso
item muitas pessoas discutindo por que ipso ocorreu no navel internacional e eu

:j3cho que tem muito a ver com por que mudou aqui no Brasil. Chegando a area
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de Habitat em 96, 6 de novo um lugar onde o governo nio pode fazer, nem query

fazed, nem tcm dinheiro para fazed. E agora, quando o Estado ngo pode nehp)
quer, 6 o momento de parceria. Foi exatamente nesse memento global qu{

apareceu esse palavra. Quando nio mats podemos, vamps convidar. Mas acct)
que gostalia de resgatar novamente elsa palavra porque essa n:io 6 a anica=.*

origem do conceito. Temps muitas ambigtiidades em todos estes conceitos'n:

porque quase todos t6m virios pontos de origem, e velo tamb6m como ponte,

de oigem dente conceito as id6ias do PT sabre argainento palticipativo, e aJ
temos elsa id6ia de que o Estado nico pods fazed, o Estado nio vai faber d{..)

maneira coneta, que a sociedade civil numa democracia tem que participar df
maneira mais forte com as suas pr6prias id6ias, at6 com os sous pr6prio1l:
recursos, entio acho que todos os conceitos que estamos discutindo hole t:m
eases doin lados, que v6m de um lugar e tamb6m de outro, que v6m de un--J
discurso global, globalizante, de moda, da ONU, mas tamb6m s:io conceitoi.I)

que t6m outro significado em outros contextos. Muitas vezes, como Soni
disse, pessoas dentro do proprio Estado precisam de ajuda contra o EstadP-
mesmo, para fazer as coisas que querem fazer, com mulheres, com meir
ambience, com vfrios assuntos, e muitas vezes essay oportunidades s5o na:
verdade oportunidades, nio s:io f aceis, t6m problemas tamb6m, mas s5c...

oportunidades para entrat ' na luta. o

Silvio Caccia Baba: Eu gostei muito dessa forma de como a Kathryn nose
deixou na sua fda, porque ela este sinalizando que os termos t6m que ser lidogl:
e escritos numb perspectiva estrat6gica. Quer dizer, paceria volta 6 apropriadt-)
por quem quer que deja. Acho que a primeira quest:io que vale a pena tocar i.;

que, na verdade, parceria, ache que 6 maid um dos elementos de uma amend(:)

de discuss6es que vai se constituindo nos ands 90. Por exemplo, a gentle
estudava movimentos sociais com mais intensidade antes, e passamos g:
estudar ''good governance''; a gents fdava em proletos de desenvolvimento;
falamos hole em alfvio a pobreza; falava em poll.ticas macro, fdamos eii.
'experi&ncias inovadoras''. O horizonte em romo do qual se organiza o debatcl:)

6 um horizonte que n:io prev6 ou n5o desenha nenhuma utopia, nem un

prqeto de mudanga social. O conceito de parceiia 6 mistiHlcador, 6 ilus6rio,-)
porque este propondo uma maior participag:io, e na verdade demos quiz

)
)
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recuperar os sentidos estrat6gicos que esse conceito devs ter, inscritos em
vhios olhares, n8o estou dizendo que haha s6 o discurso oHicial nio. Se fosse

(por um desejo, eu queria abolir a palavra parceria, porque ela n5o diz nada,
lio tem conteiido, ao ments que se dina que parceria 6 also que vai ser feith

,-entry iguais, com um estatuto de igualdade, e into n:io 6 aquilo que se desenha
-coma proposta. Queria levantar entio duds leituias, assinalando que 6 possivel

azer mais leituras sobre ipso. A primeira leitura 6 assim: o Estado 6 esse que

C..sstf a{ e para, vamos dizer assim, enhentar os desaHios socials, 6 preciso
ontar com a mobilizagao da sociedade civil; lida com algo homog6neo, lada
om argo que pods mobilizar esforgos, recursos, energias, para enhentar a

questao social. Desse ponto de vista, tanto as ONGs quanto latu sensu o
terceiro setor... Ai tem um outro problema, de repente a sociedade civil, que eu

Centendia muito maid no sentido gramsciano, virou uma coisa de terceiro setor,

,.luase que a mesma coisa, esse 6 outra mudanga da agenda do debate... Mas eu
eria nessa leitura, em que o Estado nio se auto-reforma, a sociedade civil ou

os 6rg:ios da sociedade civil como as ONGs, s5o brazos executores das
politicos do Estado, complementares, virtuosos. As ONGs sio baratas,

Ce6cientes, chegam na raiz da sociedade, onde o Estado nio chega, n5o sio

Ccomiptas, enflm, sio uma complementagao ideal para um Estado que 6
ulaado homo um Estado inoperante, burocratico, incapaz de atender a

C-sensibilidade das demandas especfficas de cada regiao, etc. Uma outra visio
roossivcl ngo coloca a questao da parceria sem fazer a necessgria relagao

Estado -- sociedade civil. Ou deja, o Boaventura de Souza Santos diz assim: 6

evidence que a forma do Estado burocrgtica n5o pods continual existindo
(llJessa maneira; 6 evidente que n6s precisamos incorporar processor,

Imecanismos participativos da sociedade civil; ipso implica num redesenho das

elag6es Estado -- sociedade civil, implica na reforma do Estado, implica num
aorocesso democratizante do govemo, que inclua os adores da sociedade civil
(''como atores, com sua independancia, autonomia, sua capacidade de fazer

Juizos, e substancialmente de exercer o controle piiblico sobre a agro do
CIEstado. Boaventura complementa: claro, se n6s tivermos a possibilidade de

pensar esse redesenho, e instituir o que 6 o interesse pablico, num novo pacto
r-.social e, posco dar em termos bem concretos um exemplo que 6 um campo

):possivel hoje nos marcos brasileiros, construir novos direitos, no sentido por

C
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exemplo da campania contra o trabalho infantil. A campanha contra o'
trabalho infantil pode ser aida como a afirmag:io de um novo interesse p6blico;-}
onde empresas, ONGs, agnes de governo, convergem num esforgo is veze:jl)

maid efetivo, outras vezes maid 6igurativo, para enfrentar o problema. Ache"')
inclusive que esse campanha vem no rastro da construgao do Estatuto da-.t
Crianga e do Adolescents, que 6 uma legislagao das maid avangadas d(!r

mundo, dos movimentos socials particularmente urbanos, que colocavam aJ
questao da educagao infantil, da creche, de atender as necessidade d(:)

desenvolvimento humano integral das criangas. Da{ voc6 tem, num segund(
momento, a construgao disses mecanismos de controle social sobre a ag:io df'-l
Estado, que s5o os conselhos de gestao, de defesa dos direitos da crianga, os.
conselhos tutelares. Quer dizer, na medida que a sociedade vai exercendo um

papal de controle social, de efetiva participagao na decis:io da implementagao)
de polfticas, mesmo que ipso tenha ainda toda a precariedade que tem, voc(1)
asta estabelecendo um outdo termo de parceria, voc6 este estabelecendo nova'

relag6es organizadas em tomo de um proUeto estrat6gico da democratizagao da-\
sociedade e do Estado. E este reconhecendo que direitos avis e direitosl

politicos v6m antes dos direitos sociais, n:io o contrgrio; voc6 precisa instituit
mecanismos olde a sociedade atue efetivamente na formulagao de political;)
para que os beneHcios possam ser usufrufdos e controlados. De novo a nossi)
agenda se inverts, na id6ia de que a quest:io social 6 hole muito main ')
importance do que a questao dos direitos e da afirmagao do exercicio da.
cidadania enquanto criagao de direitos. A movimentagao dessa agenda nio 61:'

ing6nua; eu tamb6m n5o estou querendo demonizar processor, mas acho que o+

nosso trabalho de mortar e desmontar essay reflex6es 6 justamente tent&=
resgatar suds implicag6es te6ricas e polfdcas, no sentido estrat6gico que tem: i:)
construgao da agenda e o exercicio dela. Entao, por exemplo, 6 possivel pensa«
uma parceiia entry o Banco de Boston e uma ONG? E possivel, mas Q-.
assimetria de poder 6 muito forte, ngo tem um espa€1o piiblico regulando ipso:l/
Eu vdo muito maid redes, f6runs da sociedade civil, como espagos dessas-)
parcerias no sentido da construgao de direitos. Ache muito dais que ai:)
parcerias, quando sgo bilaterais e assim6tricas, remetem para o campo dq
filantropia, de assistencialismo, que tamb6m tem os sous m6ritos, mas que nac '-\

meme com JDH [lndice de Desenvolvimenlo Humano] de lugar nenhum, nao:
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Cmexe com poll.ticas pablicas, nio mexe com um papel que me parece essential

(=le resgatar que 6 o papal regulador do Estado.

C
C

Catia Silva: Vou retomar uma pergunta que eu havia colocado sobre o tema

\'"anterior, explicitando um pouco maid: essay palavras novas que surgem, com
Cem significado um pouco ambi.guo, nebuloso, como paceria por exemplo, nos
(:'azem pensar; dentro do campo das ONGs, dentro da pr6pria universidade que
('asta olhando para essen movimentos, essay experi6ncias. Muitas vezes vemos

fque a novidade da parceria, dense tipo de relagao, das experi6ncias inovadoras
como Silvio falou, das acabam chamando a atengao inclusive de estudiosos e

("eu acho que tanto no campo das pessoas que estudam ipso, est5o refletindo
sobre ipso, como no campo das ONGs, acaba nico havendo uma reflex5o sobre

Cqualo impacts e as implicag6es dessas parcerias num determinado campo de
/'"movimento, por exemplo, de mulheres, criangas, ambiental. Enfim, como que
,-isso este ou n5o esb conectado a poll.tiers p6blicas, ou a campanhas, que vio

\promover direitos, como o do trabalho infantil? Esse tipo de anglise, de
Cavaliagao, eu nio tenho visto em nenhum lugar. Realmente eu acho que hole se
Cchama muito a atengao para as experi6ncias inovadoras, um novo tipo de

C:elagao, sem que saibamos quaid s3o os impactos disso em termos sociais, de
ooh.ticas, por mats que sejam interessantes, ben6ficas a uma determinada

,-comunidade. Ent5o 6 nisso que eu nico pensando, se tanto dentro do campo das
("ONGs. dos movimentos da sociedade se pensa nisso, coma no campo de ca,

cdos estudiosos que estgo olhando isso e que est5o focalizando ipso nos estudos.

A.na Claudia: Sobre a origem do termo parceria, quando eu fiz a pesquisa do

r-mestrado com ONGs ligadas a ABONG, eu perguntei um pouco sobre os
parceiros de dada entrevistado, perguntei ''qual 6 seu parceiro, quem voc6s
consideram parceiros?'' E a reagao era de abominar a palavra parceria, e eu

(lqueria saber por que. Na verdade, no discurso comum, nos jornais, escutamos
( quito parceria, e por que uma reagan homo a do Silvio, e da major parte das

r'"iNGs ligadas a ABONG? Ai fiquei tentando entender, perguntava de onde
vem, quem comegou a friar primeiro, e muitas pessoas me disseram que ela
tinha fido importada de uma relax:io com a cooperag5o intemacional, que a

Ccooperagao international tinha side a primeira a usar o terms parceria, e a
(
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reagao maior de evitar a palavra era justamente porque a cooperagao usava e aJ

cooperagao usava querendo dizer "n6s somos iguais", como Silvio ressaltou, d.)

as organizag6es n:io se sentiam nada iguais a cooperaglao. Entao, n5o sei se 6 €:)

Qnica origem, mas ulna que poderiamos explorar 6 elsa, de ligagao com p-l
cooperagao intemacional, e acho que consequentemente com o Banco Mundial:
com outras organizag6es intemacionais que devem ter usado, e a reagao a evitaf"-"'p

o termo vem por a{. Algumas organizag6es usam o termo sem problemas, mas..)
usam para falar com quem das consideram realmente iguais, que seriam outraijl)

ONGs, ou, em alguns momentos, movimentos socials. E M quem recusa c".)

termo parceiia s3o os movimentos, alguns nio reconhecem uma relagao de,-l
igualdade com as ONGs. Acho que terfamos que it desenrolando esse n6 paul
engender. Mas a grande questao colocada quando se fda do termo parceria, 6-
que ela pressup6e, e por ipso as resist6ncias, a igualdade, e af tenho uma..
pergunta, que tentei um pouch responder nesse texto que circulou, que ere(1)
pensar se existe, no caso da relagiio Estado -- sociedade, Estado -- ONGs
possibilidade de igualdade, se este construida no cengrio que temps hoje nQ:
Brasil uma possibilidade de igualdade. Ai classiniquei as experi6ncias, mas:
basicamente em tipos de encontros, nfio used parcerias para nio causalJ
melindres, tamb6m por que eu ache que dava uma major abrang6ncia e era d.
terms que o projeto da Fundagao Ford estava usando,P caracterizando um(')
coisa maid fluida, nio necessariamente com igualdade, que n5o 6 o cano mesmc'-l

muitas vezes. Por ipso caracterizeio ''encontro pressao '', o "encontro contratQ,
de mercado '', para ressaltar relag6es muito mats mercantis mesmo das ONGf-'l

com o Estado, e af, Sonia, pensando assim, suas reivindicag6es deJ
subcontratagao, assessoria, poderiam estar contempladas nesse tipo, ache qu(I

n5o 6 impossivel caber com um esforgo major. Um terceiro typo, que chamei de:)
'encontros participativos", que a{ a Sonia me chamou atengao no semingrio do,

Rio,'" que parece assim ''voc6 este fHando do quase invisivel, quake que n5(i
exists, maid potencial que real '', e eu concorde, nesse cenhio est£i molto maid-)

' Projeto "Sociedade Civile Espagos PQblicos no Brasil", coordenado por Evelinzo
Dagnino, que 6 parte do projeto internacional "Civil Society and Govemance",
p.romovido pda Fundagao Ford em 22 parses
10 11 Reunigo Naciona] do Projeto" Sociedade Civil e Espagos Pi3blicos no Brasil",l:)
Rio de Janeiro, abri] de 2000. ,..,.
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Cem potcncialidade, mas eu ache que L&ln acontecido, sim, na sociedade
( brasileira, encontros mats iguais etltre Estado e sociedade, em princfpio, cheios

de problemas, contradig6es, dificuldades, mas eu acho que sim. Acho muito
Importante pensar nessas relag6es mats igualit&ias pda tradigao de
autoritarismo estatal que demos, de uma relagao com o Estado que ou foi
profundamente tutelar ou foi de exclusao, como muitas vezes ainda tem sido.
Entao, localizar possibilidades de relagao inais iguais entre Estado e sociedade

Cf fundamental, precisamos nos debrugar sobre das, e eu nio ache que das
sejam 6lcg6es. At6 queria te perguntar uma coisa, Sonia, nio sei se esse 6 o

/-espago, mas voc6 comegou sua fda dizendo assim ''o movimento feminista fez
a poll.rica do posse.vel '', que era ocupar espagos que o Estado da, e eu n5o sei se

t- esse 6 um tom seu, ou um tom do movimento feminista, como se tivesse um
C certs desprezo para com elsa relagao com o Estado. Eu acho que pensando em

Ctennos de Brasil, de construgao democrftica. elsa relagao 6 muito importante,
r-fundamental para os movimentos sociais. Estou te provocando, nio sei se era
;por ai. que voc6 queria falar mas ipso df uma boa discussao, at6 para encaixar

:no pr6ximo bloch de perguntas.

r- DZSATE

C Luciana Tatagiba: Uma coisa que me incomoda, que eu ainda n:io consegui

particular muito bem, 6 que a terms parceria n5o seria adequado dentre vgrios
r.- motivos porque nio exists uma igualdade efetiva entry os parceiros. Eu fido
::'imaginando que talvez n5o deja a melhor maneira de tratar, justamente porque o

termo parceria n8o 6 suHicientemente interessante para essen encontros na
medida em que neue as pessoas, os adores, n5o podem explicitar sua diferenga.

O problema nio 6 que des n:io sio iguais, mas 6 porque n:io ha estes espagos
de possibilidade de explicitag5o da diferenga. A{ vai justamente na questao:
quais as diferentes formal ou tipos de parcerias entry o Estado e a sociedade

civil e quaid contribuiriam para a construgao democrftica: $1co imaginando que

C sio justamente aquelas que de alguma maneira incorporam pressupostos da
( pr6pria conformagao do espago pablico, que 6 a id6ia de que os stores sejam

Cplurais. Quer dizer, nio pode ter uma ONG que pensa igualzinho ao Estado e

C
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por ipso ela 6 chamada, tem que ser uma coisa maid representativa, que estda
presente de alguma forma o principio da pluralidade dos adores e ai a~
pluralidade que love a questiio da negociagao, com recursos maid ou menosl
eqUitativos, e com o principio da publicidade, imaginando que eases poderianl-\

ser crit6rios para se perguntar quaid parcerias realmente contribuiriam para a
construgao democrgtica. Entio terra que raver o elemento da pluralidade, da-/
possibilidade maid ou menos eqtiitativa de negociag5o e que isso se dessc
somente no espago p6blico, com publicidade. :)

Carla Silva: A minha dissertaqlao de mestrado foi sobre uma experi6ncia de-X

parceria, e naquele momento em que eu estava escrevendo, entrevistando as'
pessoas, das diziam parceria "de boca cheia". Entao, tamb6m a interpretagao=
do termo 6 diferenciada, ela surgiu num momento importante, quando os.J
movimentos estavam conseguindo conquistar espagos no interior do Estado e::)
esse termo veio ao encontro. Mas o que me deixa um pouco angustiada.-\
pensando na pergunta da Catia, que tem a ver com a de quais parceriasl,\
contribuem para a construgao democrftica, para expansao da cidadania e justiga'
social, eu fico pensando que hde em dia 6 diffci] ava]iar os impactos dessas .-
parcerias porque o problema n5o este s6 no plano do discurso, ou de estarmosl

procurando quais s5o as origins. O problema 6 que hole, na pratica concreta, af
coisas parece que mesclam, os impactos, des uma hora est3o mats voltados-l
para justiga social, outra hora maid voltados para constituir poll.ticas pontuais.
Eu acho que o trabalho da Ana Claudia fez esse esforgo de tentar separar
formas de enconUos posse.veil, mas, na verdade, quando vamos olhar ipso, as.
coisas aparecem muito juntas, voc6 este f'mendo uma coisa legal, que avange:)
na cidadania mas voc6 tamb6m... E diflcil garantir na pratica o que se este-"}
fdando. Este difTcil teoricamente pensar nesses termos e na pratica, nio s6 nQ
discurso, este complicado, 6 um "me16" muito grande. Eu fico muito angustiada'
com isso, a dente estrada, queremos caracterizar, pensar a construgao-/
democrgtica no pars e flea muito complicado porque voc6 is vezes rica semi:)
paralnetro, sem crit6rio para saber at6 onde voc6 este avanganda mats, ou ate:)

onde este fazendo o jogs do neoliberalisma. .)

)
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Pedro Pontual: Eu estudeio mesmo movimento que a Carla, des se
apropriaram disco "de boca cheia '', etc, buscando insergao na cdna publica. Mas
tenho um pouco de d6vida sobre o nosso caininho... Eu acho que parceria,

r- participagao, cidadania, s5o todos conceitos que est5o em dispute, ent3o eu n&o
.j:lsei se o melhor caminho 6 irmos abolindo. N6s temos 6 que qualificar, nesse

s'sentido 6 importance elsa pergunta, colno parceria ajuda na construgao

democratica, e tal. Ar eu ache que a questao da relagao entre iguais, tamb6m

Cme incomoda um pauco quaJldo se parte da pressuposigao, da necessidade de
("igualdade, mas n5o ha nenhumal E uma sociedade profundamente desigual, na
r..hist6ria, quando maid o p6blico 6 exposto isso me parece real. Entao, temos que

pensar numa visio relacional, quer dizer, que processo de construgao de
parcerla pods ser uma relagao entry iguais, nio uma pressuposigao. Eu

C destacaria polo menos tr6s aspectos queine parecem fundamentais para elsa

possibilidade: 1) a preservagao da autonoinia dos stores; 2) a de6inigao clara
(-das responsabilidades no sentido da co-responsabilidade, quer dizer, n5o hf
#..- possibilidade de relag6es iguais quanto um dos stores envolvidos na parceria se
''desresponsabiliza; 3) a decisis compartilhada sobre as agnes, nio exists
\-possibilidade de simetria enquanto a esfera de decisio esb na mio de um dnico

Gator. Eases aspectos t6m que estar balizados na id6ia de interesse pablico, ou

(~seja, do panto de vista da construgao democrgtica essa 6 a baliza fundamental
f-'lsso vale desde uma experi6ncia micro(homo a que fazemos em Santo Andre,

um mutirio para construir uma praia, qual 6 a baliza das parcerias que se
estabelecem? Aquela praia 6 um espago ptiblico que vai ser usado por todos...),

L, at6 as grander parcerias, em grandes projetos.

(:Maria do Carmo Carvalho: Eu vou hesse caminho do Pedro, eu n8o acredito
em relag6es iguais como pressuposto, acho que as parcerias s5o maid assumidas

quando s5o maid iguais, e quanto mais preservam a autonomia, das s5o mats
C aceitas. Achei muito interessante quando voc6, Kathryn. resgata a hist6ria da

C surgimento da id6ia nas confer6ncias da ONU. Tem duds coisas interessantes
:a{. Primeiro que, no Habitat, parceria aparece porque parceria 6 uma palavra
usual nos movimentos por habitagao, particulamlente no Brasil, porque aqui

habitagao nunca foi entendida como dover do Estado, sempre foi entendida
como argo frito pelo mercado, e os movimentos populares sempre fizeram
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parceria para construgao de casas, os mutir6es habitacionais. Parceria noJ
movimento de habitagao 6 muito velma. Eu queria resgatar o Pedro e a Carla.

que estudaram o MOVA, e aquilo que voc6 falou, de que parceria tamb6m e:)
uma reivindicagao nossa, do nosso campo democratico-popular, n6s queremos.")
fazed parceria porque achamos que fazemos melhor que o Estado. O MOVA,x
n5o queria que a Prefeitura de S5o Paulo Hlzesse alfabetizagao de adultos, (i:=.
MOVA queria legitimar a alfabetizagao feith em parceria peta sociedade civil.
Entao, n6s criamos esse encrenca, ela nio veio imposta, n6s exigimos parcerias

e participagao, cidadania ampliada, etc. Elsa disputa de significado ngo 6 de)
fora, a genre n8o tem que fugir da raja, temos que qualificar elsa discussao ',-.)
N6s ngo estamos nas parcerias porque fomos obrigados, n6s estamos porque
sempre quisemos fazer parcerias. Queremos fazed um cerro Lipo de parceria.

Evelina Dagnino: Gostaria de colocar um ponte, concordando com a maioria:)
das coisas que foram divas aqui, um pouco assinalando uma coisa que este-)
presents ja na nossa discussao, que 6 o que tenho chamado elsa ''conflu6ncia..\
perversa''. A id6ia de que o proUeto participat6rio, explicito certamente noj:
orgamento pal:ticipativo, enfim, a id6ia de que a participagao da sociedade civil-.J

6 um passo fundamental na democratizagao, conflui com outro processo, qual:)
vem de um outro lugar, que 6 exatamente a id6ia de que o Estado precisa d?:)
sociedade civil. A perversidade dessa conflu6ncia, que 6 clara, crono16gica, este-)

no faso de que ambos eases proJetos requerem a mesma coisa: um sociedadel
civil ativa, participativa, e eu dina, com ressalvas, propositiva. Com ressalvas~

porque evidentemente essa capacidade de proposigao num disses proletos 61
restrita e limitada. Entao, nio acho que a gente tenha que reduzir o significadc:)
da participagao, ou acomodar a id6ia de parceria aquilo que n6s chamamos de:)

participagao. Acho que temos que reconhecer, desde logo, esse

heterogeneidade de projetos, reconhecer que ha uma disputa de significados alma
porque ha uma disputa entry proletos politicos, que significam coisas-Z
radicalmente diferentes. Ache, Luciana, que 6 uma extrapolagao talvez:)

exagerada da id6ia de espago ptiblico a id6ia de parceria. Parceria ngo 6 um:)
espago piiblico, 6 bom distinguir. S6 quero me referir muito rapidamente is
exig6ncias, digamos assim, de rigor conceitual que apareceram antes, ou deja,,..S

como podemos repensar a sociedade civil. Estou fdando nisso agora paras:

)
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(" retomar a id6ia de projeto poll.rico. Tem uma coisa ai muito evidente, inclusive

na nossa fda, que 6 o seguinte: estamos hoje pensando a sociedade civil a

Cprop6sito de, desde a perspectiva, do Estado. Nio sei se vocab notaram ipso, a

Csociedade civil que este aparecendo este sends derrotada polo Estado. Ache
f-..que n5o 6 a hist6ria todd da sociedade civil, porque certamente nio 6 a visio de
\''"sociedade civil, nio 6 a 6nica visiio de sociedade civil, que este contemplada

nesse outdo proJeto paticipat6rio, onde hf um espago para pensar a sociedade
civil em seu pr6prio nolte. Sem nem faIN' de que ipso tamb6m este trazendo a

(reboque uma id6ia de que a politica se faz s6 no Estado, de que a sociedade
civil faz politica na medida em que ela 6 escoltada polo Estado. Acho que 6
uma id6ia ail com a qual eu n5o concordo. Entao, s6 para anunciar uma
discussio maid complexa, queria chamar atengao para o faso de que assim

C coma n6s nio podemos pensar a sociedade civil coma um todd homoganeo,

C demos que insistir na sua heterogeneidade, inclusive na sua heterogeneidade

('enquanto proyetos muito diferenciados, 6 preciso tamb6m recusar a id6ia de que
o Estado pods ser pensado coma um dodo monolitico. Os exemplos de

orgamento paaicipativo, experi6ncias de base como o MOVA, etc, deixam
claro que ha um navel de Estado, um momento, uma conHlguragao particular do
Estado em algum lugar, onde 6 um outro proyeto poliltico que nio a

(:desresponsabilizagao que asta em logo. Entao, simplesmente contar se este
r- fazendo parceria com o Estado, nio 6 suntciente, 6 precise album tipo de recorte

que consign atravessar esses espagos p6blicos.

C Luciana Tatagiba: Em album memento eu gostaria que o Sil\ io recolocasse a
Cid6ia da questao das polfticas p6blicas, do interesse p6blico, do proJeto

CI estrat6gico. Voc6 mencionou elsa coisas na sua fda, buscando interliga-jas de
f- alguma maneira, e eu queria tentar compreender melhor.

C Sonia Alvarez: Eu acho que um dos problemas que eu tenho com a nogao de

C parceria 6 cxatamente a falta de definigao para elsa relag5o com o inLeresse

Cp6bllco. Se fazem parcerias amplas contra o trabalho infandl, contra a pobreza,

( mas 6 muito mats dificil fazed ' parcerias amplas em romo de quest6es coma
,.exclus5o social, racismo, sexismo, heterosexismo... Uma das coisas a qual

z... sempre se dude nas discuss6es sobre sociedade civil e especialmente sobre o
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terceiro setor 6 a id6ia de ''com fins pablicos". Mas eu queria colocar outra'''l
coisa que me chamou atenqlao do que Ana Claudia falou sobre a origem do-
termo na cooperagao intemacional. A cooperagao internacional 6 uma coisal)

muito heterog6nea em si, tem alguns setores que usam o tempo parceria, quo:)
s5o os mais baristas, cat61icos, religiosos. A Ford, por exemplo, nio fda em,x
parceria, homo instituig2io, e eu certamente nunca falei quando fui assessora de ::

programas la. justamente porque eu concordo com a Luciana que uma dash
coisas fundamentals 6 a explicitag5o das diferengas. Acho que os pressupostos:)
de igualdade me preocupam tamb6m, mas me preocupam justamente pda faltai')

de explicitagao de diferengas reais de poder, que is vezes acontece tamb6m, eu :)
dina, nas administrag6es democrgticas e populares. ,..\

Ligia Luchmann: Uma questao que sempre me incomoda 6 elsa quest5o da:)

autonomia, estar sempre sublinhmldo a importancia da autonomia da sociedade:)

civil. lsso 6 importante na hora de sentar com o Estado e tentar construir ')
poll.ticas p6blicas. Nesse sentido nico me perguntando como podemos pensar o -\.

termo parceria, se 6 posse.vel manger ao mesmo tempo o conceito de parcedajj:
com autonomia, se essay coisas ngo s:io contradit6rias. digamos assim. -J

Podemos questionar se a participagao da sociedade civil no Orgamento:)
Participativo 6 aut6noma. Percebe-se que exists uma participagao muito forte

do poder piiblico, do EsEado, foi construida uma s6rie de crit6rios, mecanismos :)
que limitam a participagao aut6noma da sociedade civil. -.I

Silvio Caccia Baba: Eu comecei minha fda dizendo que eu queria que o telco :)
parceria desaparecesse, e vgrios comentirios disseram "nao, vamos mant6-1o el)

qualiHicg-lo". Eu queria expressar uma id6ia no sentido de que, is vezes, a I)
ambigtiidade do tempo tamb6m n5o 6 ing6nua. Por exemplo, hole em dia caiu
num certo senso comum, tem gente que faIR assim ''n6s somos parceiros", e
estes doin estio vivendo uma relagao amorosa. Outros falam ''n6s tamb6m -/

somos parceiros'', e 6 uma sociedade entry dual empresas. Daf, o Estado fda I.)
"n6s somos parceiros do fulano de tal", na verdade 6 um contrato de prestagao =)

de servigos, ou a terceirizagao, mas pods ser um proUeto em conUunto. Quer :)
dizer, a id6ia que eu estava me opondo 6 acolher asta ambigtiidade como um ,-\

dado pasitivo, ache que ipso 6 problematico. Que n6s precisamos de novak :

)
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C experirnentag6es nas relag6es p6blico-privado, eu nio tenho nenhuma d6vida;
C que n6s temps que explorar as possibilidades de potenciar iniciativas que

C venham a se oriental para a construgao da cidadania. defesa de direitos.
,- tamb6m nio tenho nenhuma dtivida. Entao, os MOVAs da vida sio 6timos,
\'"' devem ser estimulados; o OP 6 uma outra iniciativa inovadora, importante;

C ache que agora eslamos chegando num panto em que essay expeH6ncias estia
C acumulando para podermos pensar em coisas mats efetivas de relagao ptiblico-

C. privado, o que no funds f a id6ia de controls social sobre a aWaD do Estado, de

Cmtiltiplas fomias. Agony quando vem o Banco Mundial e diz assam, "n6s,.estamos estabelecendo uma parceria com ONGs da Amaz6nia '', a
C normatividade lada do programs este deflnida a partir do Banco, ele ngo &
C compartilhado. No entanto, o Banco se mostra democrftico. Eu vi uma
C apresentagao de uma divisio do Banco Mundial que faz relag6es coin a
C sociedade civil, onde des mostraram um grfflco de evolugao do quando o
.- Banco estava se tomando democrftico e estava trabalhando com as ONGs. Elms

. contrataram pessoas fTsicas, de ONGs, no carfter de consultores, para faber

C papers- coisas especi6lcas, eu fui um doles, e o que aconleceu ' Na estatistica,
C apiece "relagao com as Ones". E elsa ambigUidade que eu ache que devemos

Ccambater, no sentido de falar "um casamento 6 um casamento", "uina
r- sociedade 6 uma sociedade'', ''uma terceirizagao 6 uma terceirizagao '', porque

r-. ipso pemlite reconhecer a autoridade, a diferenga e a regulag5o. Se nio existir
\l regulagao, nio tem controle, mecanismos de regulagao. Por dltimo eu queria it

C um pouco na diregao da Luciana, eu acho que a hist6ria da construgao do
C interesse ptiblico este associada a construgao da interlocugao no espago

(ptiblico, quer dizer, n8o 6 no mundi privado que voc6 estabejece o que 6
r-« interesse pablico. Na verdade 6 um acordo, houve o interesse pablico 50 ands

atrfs no Brasil de que as mulheres passassem a votar, isso teve um debate,

\'" entrou na media, sensibilizou, vamos dizer assim, os atores importantes que se
C, articularam, entrou no parlamento, enfim, entrou na agenda publica. Entao, eu

C aGRo que quando se farm em parceria no campo que estamos falando, syria

C interessanle fazed um esforgo de relagao de coma ipso se df no espago pablico,
f como que ipso constr6io espago pablico, como ipso qualifica os interlocutores

,. nessa negociagao.

C
C
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JPergunta 3

(3) Grande parte das criticas a atuagao das iNGs se relaciona com o "uso",x
que degas faz o Estado para fortalecer political p6blicas de carater::'
fragmentado, seLorializado. pontual ou compensat6rio, ao inv6s de:)
formulae e implementar polfticas universais que se dirijam a populagao :)
como um todd, etc. (")

3a) Coma entendemos essay crfticas e o seu suposto: de que ha pele memos'J
dais modelos de fazer polfdca publica e que sio contradit6rios? :)

3b) Mesmo para as ONGs que concordam com essas critical, o drama 6, em .r

noms disco, recusar a chance (e n5o aproveitar a brecha que o Estado J
able) de "fazer alguma coisa" mesmo que seja pouch e para pouch gents, o

(com a gravidade que a exclus2o e a mis6iia t6m assumido hoje) para :)
;n5o fortalecer esse modelo de faber polftica ''. Coma reagimos a esse -\

drama? Ha altemativas? '

3c) Embora possa talvez parecer uma questao excessivamente grande para este -\

debate,. nos parece que estli subjacente af a questao das nossas:
expectativas sobre a transformagao da sociedade, sobre seus sujeitos e -/
deus processor. E ipso que esb implicito quando ouvimos, por exemplo,O
as ONGs tem maid 6 que voltar is bases e organize-las coma sujeitos :)

politicos e largar mgo do estado". Ou: "a participagao nos conselhos :)
restores tem fido um desastre e s6 faz legitimar as decis6es do estado '', -.

etc, etc. Serra demasiado pedir que explicitfssemos minimamente nossas ,:'
expectativas/crengas/modelos/projetos ao refletir e avaliar todd esse :)
conjunto de quest6es? :)

Kathryn liochstetler: A minha resposta tem a ver com a pergunta sobre=)
quais s8o nossas expectadvas sabre a transformag5o da sociedade, etc, e na :)

verdade eu sou reformista, eu ngo acredito na revolugao, e ache que voc6s vio :)

ver, se nio t6m vista ja, que ipso 6 verdade.[algu6m pergunta: o que 6 a :)
revolugao e o que 6 a refomla, Kathryn?] f uma boa pergunta... Mas quando ,x
eu penso se determinada pessoa devs comer ou deve esperar, e eu sei que isso ll.
g um jeito ruim de fazer a coisa, mas eu sempre ache que a pessoa dove comer I)

)

)
)
)
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C hale, ache que n5o [em jeiLO de nenhuma pessoa esperar maid um dia para
C colder. Nesse sentido, saindo daqui, ache que vem minha perspective dos

C movimentos socials, da sociedade civil, de tudo. Enua agora falando de coisas
/.-. coma parceria, homo relagao com o Estado... olha, se o dinheiro este lg, pogue
x''Eu ngo tenho nenhuma pergunta sobre elsa questao. Mas nio 6 s6 ipso, nio 6

C s6 pegar dinheiro, porque se fosse eu nio estaria aqui hoje. A pergunta se as
CONGA devem relacionar-se com o uso que delas faz o Estado nas agnes

C pontuais, setoriais, eu acho que nio devemos esperar at6 que o Estado tenha a
f'" perspectiva major. Acho que 6 dever das ONGs, dos movimentos sociais, do
,. terceiro setter, ter sua pr6pria identidade, suas pr6prias id6ias, ponto de vista,

C j;ojeto polfuco, e se liver dinheiro do Estado, do Banco Mundial, da
C Rockefeller, que avanga esse projeto, que tem alguJna coisa a ver com esse
C proUeto, pogue. E nio 6 verdade, eu ngo vejo o que tgo ruim com elsa coisa de

C parceria se vac6 n5o pensar que 6 uma coisa de iguais, porque nio 6. Mas, se
f.... cabs no seu proUeto, pogue. A pior coisa que pods acontecer se voc& pegar
\'' dinheiro do Banco Mundial e criticar, fazer coisas divergentes, 6 que o Banco
C nio te data maid dinheiro. N8o tem problema, se voc€ [em elsa id6ia dais
C global do seu trabalho, se voc6 pega um dinheiro que tem a ver com a sua
C id6ia. Eu n8o vou esperar at6 que o governs do Brasil, Estados Unidos, Banco
r- Mundial, tenham o meu proleto, ngo v3o ter, na minha vida. Por ipso digo que
,- sou reformista.

C Nathalie Lebon: Bom, eu de um cerro modo concorde com Kathryn. Para

C responder a primeira dessas subperguntas, ache que para ONGs que querem

C fazed alguma coisa, devem pegar o dinheiro, ter bem clara o projeto pojftico
/- Mas talvez uma das coisas que se pods fazer, de novo pensando bem no
:: miiido, nas relag6es, mesmo num proUeto que sega muito compensat6rio, muito
C assistencialista, sempre hf um jeito de fazer as coisas que ja muda um pouch a

C cabega das pessoas, sempre se pods juntar um components de
C empoderamento, enHlm, as pessaas passarem a ter mats confianga em si, sense

C da importancia de sua cidadania, elc. Ache que se pode fazer coisas mesmo se
z.... for o Estado... Fica claro que o problema 6 ngo esquecer seu prqeto poll.tico

.. enquanto voc6 este no dia a dia. Outta questao que perguntava se as ONGs
C devem valtar is bases e deixar de se relacionar com o Estado, eu ache que Lem

C

C

C
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que fazer os doin. Especialmente quando as ONGs estio numb crisp financeira, :)
ha con$trangimentos que dificultam esse fazer as dual coisas, mas se as Ones:)
conseguem vicar em cantata, format liderangas nos movimentos populares, )

asseguar sua participagao nas mesas de discussao, faz-se a panto entry os :)
dais. lsso tamb6m nos da uma solugao para o problema do controls social das :
iNGs. -/

Sonia Alvarez: A minha critics is ONGs ngo vem por esse dicotomia. De :)

fate, homo a pergunta sugere, echo que uma das cn'dcas mats comuns as:)
ONGs 6 que das est5o assumindo o papel do Estado, est5o sendo utilizadas, ,.-.\
etc. Mas minha crftica tem a ver com o papal politico das ONGs, tem a ver, "''
digamos, com fQ!!!g distribuir comida. Obvio que quem tem fome nio lem )
tempo, 6bvio que essa dicotomia reforma-revolugao chega ao absurdo em :)

determinados mementos e que evidentemente, dado o grau de exclusgo I)

horroroso a que estamos chegando no mundi, nio da para expel ar. concorde:)
inteiramente. A minha cdtica tem a ver com, novamente, a questao de :
publicizar, de controls social, homo disse Nathalie, de qual deveria ser a-'/
fungal das organizag6es da sociedade civil, as que n6s queremos, "do lada :)
bom", enfim reconhecendo que a sociedade civi16 heterog6nea e que tem I)
organizag6es que s20 essencialmente coiporag6es transnacionais, o Vaticano :)
tem muitas ONGs, etch A minha questao 6 que a fungao da sociedade civil nao,-S
deve ser s6, e ipso rev6rtendo a questao que a Evelina colocou, a sua relagao l:.

com o Estado, que sua atuagao n5o pods nem dove se esgotar na questlio das -l

politicos p6blicas, ou na questao da politica concebida came uma coisa que s6:)
se faz no gmbito do Estado, do legislative, da burocracia. Uma fungal da:)
sociedade civil igualmente importante e crescentemente relegada a um --\
segundo plano 6 a questao da intervengao no politico, no cultural, no:
simb61ico, no espago p6blico, no debate ptlblico, na opiniao publica, e ipso n&o "-'

significa collar is bases, nio significa necessariamente que eu ache alguma :)

coisa ruin de it participar no espago da ONU, num di6]ogo com o Banco:)

Mundial, e digs "nao, voc6s deveriam estar if todd sabado, domingo :)

organizando o povao", o que era a concepgio que as iNGs tinham de si :)
mesmas em todos os campos movimentistas nos ands 70. Quando voc6 chama ::

atengao para o cato de que des est5o excessivamente focalizados na questao -'f

)

)

)

)
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C das polfticas ptibjicas, deja em relagao ao governs federal, sqa em relagao a
C govemos democratica-populates, des dizem "mas voc6 quer que eu valle a

C. trabalhar todd domingo na periferia de ngo sei onde?". Eu ache que se
.. confundem essas dual coisas, nio estou dizendo que nio sega tamb6m bom, de

C repente, volta a trabalhar nos bairros, nas periferias, no campo, etc, de uma
C forma mais consistente, e n5o s6 executar projetos, mas levar processes

C politicos a essen espagos- Mas estou dizendo que isso tamb6m n5o 6 suficiente,
C que realmente a sociedade civile m ONGs em particular tfm fido colocadas
r- como interlocutoras pablicas, que aparecem no debate pl3blico e que tenam

,- que ocupar esse debate de uma forma maid ampla do que muitas vezes,
C quando se mica s6 nessa discuss50 de se deveria prover servigos ou nio
C Concorde inteiramente com o que o Silvio e Kathryn falaram, de que se vocC

C azhar um jetta em que distdbuir comida encaixe no [eu projeto politico major,

C enLgo judo bem, syria um absurdo dizer 'nio aceite o dinheiro torque
r- carnpromete a revolugao". Como voc6 opera fora do capitalislnoo Quer dizer,
. coma foci opera fora do patriarcado, fora das relag6es raciais desiguais, fora

C. da cultura? N5a padeEnos, todos estamos aqua gragas ao capitalisma, o
C criticando mas estamos aqua. porque ha mats valia... o dinheiro por si s6 nio

C eula, o problems 6 coho voc6 usa.

,. Silvio Caccia Bava: Eu quero me declarar reformista, quero dizer que tomo
C dinheiro do BID do Banco Mundial nos pequenos trabalhos que a genre faz.

C mas que preLendo ester na burma do bem. Vou contar para voc6s uma hist6ria

C que ouvi de um colombians, o Pedro Santana, que 6 coordenador de uma
C ONG chamada Viva la Ciudadania. Numa mesa latinoamericana ele fda: "vou
/- tomar a liberdade, apesar de termos um colega brasileiro aqui, de usar um

,. exemplo do Rio de Janeiro. Tenho uma estimativa de que as ONGs do Rio, no
C trabalho que fazem, devem gastar argo que nio paisa de 10 milh6es de reais

C por ano. O orgamento de polfticas socials no Ria este em volta de 480 milh6es
C de reals. Ha estudos que mosuam a quando os recursos p6blicos ngo chegam

C ao seu beneficiirio final, o quando des sio regressivos na sua dishbuigao, o

C quando s5a manipu. . . , . A.n n'tn-- pnn-rpnridn nPlnsdados
\" ladas patrimonialisticamente e clientelisticamente pda
.. corrupgao direta, pda perda burocratica, etc. Estou convencido polos dados

C. que demonstram que por mats esforgos que fagamos os pobres aumenlam, por

C
C
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mais que desdobremos os trabalhos direros das ONGs junta is comunidades :)
carentes, nio vamps dar conga." Ele tamb6m fez uma conga: "se n6s (1)

economizarmos de 480 mi]h6es ]0%, 6 cinco vezes mais do que as ONGs :)
estgo operando diretamente nos programas assistenciais". Para mim esse 6 um -\

bom argumelato do por que pensar na questao da polftica publica coma o {
centro, refer6ncia da organizagao dos uabalhos das ONGs. Ache que a)
campania contra a fome foi uma demonstragao para mim de que 6 possivel I)

combinar a atengao imediata is necessidades das pessoas dais pobres e :)

canstruir no cenirio politico uma agenda, um fema, propostas institucionais, :)
propostas de politicos federais, criagao do conselho de seguranga alimentar, l:.

enfim, que tivesse elsa dupla entrada, uma na atengao imediata aos -"/
necessitados e uma entrada na questao de politizar o social. que eu ache que ')
talvez sda a tarefa maid importance que as ONGs tenham hoje em dia. Por que :)

ipso? Porque nio estamos mats na d6cada de setenta. em que era fundamental :)
reconstruir o tecido organizativo da representag:io de base da sociedade -\
brasileira. Nessa 6poca as ONGs trabalharam muito nisso, hole em dia temos :.r

uma riqueza de organiza96es na sociedade civil brasileira que poucos parses J
podem apresentar. Nio s6 novak formas organizativas, mas mesmo aquelas :)
que se geraram no periods do populismo. Por exemplo, Fortaleza tem 3600 :)
sociedades amigos de bairro, quer dizer, 6 incdvel esse n6mero, e nio 6 a -\
Qnica coisa que tem lg. Agora, qual 6 a mediagao do horizonte da pobreza, da -\
necessidade imediata, do contingents, do cotidiano, com a questao da esfera :l

publica e da poHdca? Ache que af este a questao central, de como voca pods :)
frazer o cidad8o para participar da gestao publica, construindo a mediagao =)
entry as organizag6es de base da sociedade civile o espago da polftica, o )
espago da proposigao. do debate das allemativas. Me parece que & coma se I)
n6s tiv6ssemos pedodos hist6ricos que convivem no mesmo momento, I.:
continua sendo importance fortalecer is organizag6es de base da sociedade J
civil mas tomou-se essencial fazer a construgao das rides, dos f6runs, da I)
articujagao enLre os diferentes no campo da sociedade civil em tomb do que )

possa ser o interesse p6blico. Acho que as ONGs t6m um papal central nisso. o
S6 para fazer uma refer&ncia que acho que entra numa outra questao, 6 -\
impressionante como o discurso do terceiro setor s6 apresenta o trabalho das .r

ONGs coma resuhado. Nio hi um exernplo que nio seja Hesse sentldo. Voc6 1)

)
)
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atuagao em brechas, se 6 ficar somente nas brechas, porque se for, a' ache que I)
nio paisa nem porto de uma id6ia de que se este fazendo algurna coisa e ao :)

mesmo tempo impulsionando seu proueto. Na verdade voc& esb fazendo I)
aquilo, e s6 fazendo aquino, se enfiando cada vez mais, num proleto que 'l
significa Hlcar o tempo inteiro s6 escrevendo o projeto, fazendo relat6rio. o =1/

relat6rio sends avajiado e recusado, tends que refazer. fazendo ouho proleto, I)
ouuo relat6rio. e ipso alguma pessoas dos programasjigados principalmente =)

ao DST/AIDS, que tambfm trabalhei, reclamavam muilo, algumas )
organizaQ6es desistiram de manger relagoes com o Minist6do da Satide, =)
porque era s6 ipso que faziam, des n5o conseguiam fazer mais nada. tinha ,n/
descaracterizado totalmente o que estavam fazendo. At6 o Pedro me chamou a I)

atengao no semindrio do Ria, que eu havia abordado pouch, sabre o impacto :b
que estes projetos t6m sabre as pr6prias organiza96es, algurnas que t6m uma .)

hist6ria. que estio articuladas ha muito tempo que tem uma capacidade de :)
resposta alta, conseguem fazer ao mesmo tempo ipso e ipso, e aquino e aquilo, '-\
e aquele proJeto Hlca lg contando coma um proUetinho para ngo deixar que as ,l:r
pessoas morram de foine, mas faz pane de um proUeto mais ampjo. Outras :)
organizag6es, coma eu acho que sio os movimentos de ONG/AIDS no Brasil. :y

que sio recentes, que tiveram dinlculdades, muitas foram formadas com l:>
dinheiro do Minist6rio da Sat3de, vindo de flnanciamento do Banco Mundia]. '\
n5o t6m a capacidade de se fortalecer com essas experiencias, muito polo \}
contrgrio, das est5o se destruindo. Outra questao que eu queria abordar, 6 o .
tamanho mesmo que esse brecha pode ter, porque ela pads ser uma porta de :)

entrada, voc6 tem agentes estatais que querem fazed coisas diferentes, que :)

discordam das direg6es mais gerais, mesmo dentro do govemo FHC voc6 tem I)

genie quito bem intencionada, genre que.veto do movimento social, que esb :)
lg dentro, que acredita que pode faber alguma coisa, e que se associa com +.
organizag6es nio govemamentais e aproveiEam bem dessas brechas. Endo ela ')

pods ser uma brecha pequena e de repente se alargar, ou o contrado, pads ser ilb:
uma brecha grande e com a incapacidade de ocupar bem este espago, lira ::)

)
)
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\c DEBATE

(' Luciana Tatagiba; Tenho dubs inquietag6es, uma eln relagao a quando

(, Kathryn disse que nio v6 nada de maid em que uma ONG pegasse um
(. dinheiro que estava la, que [inha que pegar esse dinheiro e fazer mesmo sua

C id6ia e seu proHeto. Eu tamb6m nio vejo nada de ma], mas o que me deixou
.F um pouch incomodada 6 a id6ia de "seu projeta", de "sua id6ia", da ONG. Eu
( ache que o problerna nio este ai. Acho que o problema este na perspective de
( coma se uticulam as ONGs na perspectiva de que o projeto que ela esteja
C .ealizando nio deja s6 o "seu projeto", mas sega articulado com um campo que

C: tenha ele proprio um desenho de transfornaagao, e af, qual transfomlagao ja
f vamos para a terceira questao. Senao, pods ser e6icaz para aquele piiblico voc6lq vamps parzlaLCiCCiiaquc)Lav a olav t'vuu av ' -"' r '' I L
..: dar de comer, mas quando voc& pensa em [ermos de eficfcia de polfticas

C ptiblicas talvez ipso iMo deja muito efjcaz. Endo ipso me deixou inquieta,
C porque ache que o grande desafio 6 mesmo coma voc6 ardcula o trabalho das
C ONGs, que me parece tem uma tend€ncia mesmo ao trabalho hagmentado,

C "sua id6ia", "seu projeto". Nessa dldma questao, sabre transformagao, e ai nio
,,. vou fazer minha confiss5o de fe, nico imaginando porque estamos recuperando

( ipso agora ser reformists. ou nio se ipso ndo 6 para escape de dizer qual 6

{ echo nosso projeto de rransforinagao, porque reformists tem um monte de
i11 genre que faIR que 6 mas qual o conEetldo dessas reformas? Qual 6 o nosso

{: proUeto politico, porque falar que temos que ter um proHeto estrat6gico, que e a

C democratizagao do Estado e da sociedade... Mas ]sso nao me parece 'nunn
.. bem delineado. O que este dentro disco, que tipo de iniciativa vai hesse sentido

C ou ' atrapalha Ou sega, temps que pensar "somos refomlistas" mas que typo de

11 transformagao, ou "nia somos I eformistas", enfim, mas que transfomlagao
C estamos pensando e coma que determinadas praticas podem it no sentido de

Ci prejudicar ou de fazer avangar elsa transformagao.

S. Pedro Pontual: Ja que a rodada foi marcada pdas declarag6es de fi eu vou

C comeGar pda minha. Sou a favor das reformat e por ipso continua
(, revoluciongrio... Mas entrando nessa discussao, acho que isso teen a ver com

[, as discuss6es anteriores, ou deja, tem um lada meu que continua sends

C, "ongueiro", sou membro da ONG AWAD Educativa, e flzemas esse debate e eu

C
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pessoalmente n5o veal problems nenhum em estabelecermos determinados :)

projetos de agro, deja com o Estada, desde que a dente nio perca a autonomia :..}

e a nossa visio estrat6gica. Vou dar um exemplo do nosso terreno sobre o qual "'\
muitas vezes eu sou muito questionado publicamente. O governo FHC tem :'+
uma poliltica na aea de educagao de desconstitucionalizagao do direito da i:f
educagao de javens e adultos, e de diminuigao de recursos, corte de l}
programas, etc. Contraditoriamente, pediu a Agate Educativa que elaborasse )
um curricula para educagao de jovens e adultos. Qual foia avaliagao que :)
fizemos? Elaborar um curHculo para educagao de jovens e adultos df um -\
alcance a nossa proposta de educagao de adultos desde que n6s tenhamos total ;.#
autonomia para fazer, que permite com que esse material, que de fate foi- 'J
produzido, este publicado, inclusive polo MEC, cheque a um conjunlo de )
educadores no senddo de formar uma consci6ncia a favor delta proposta. :l)

Segundo elements: o fate de produzirmos este manual que foi publicado pele :)
MEC nio nos desobrigou de continual batendo na po]ftica educaciona], ou ,-.I

bela, a todd momento questionando publicamente a politica de educagao, a :.r
restrigao da polftica de educagao de jovens e adultas, lutando pda :)
implementagao da Comissio Nacional de Educagao de jovens e adultos, e :)

organizando uma campanha nacional polo direito de educagao para todos. '.b
Entao, um pouco na linha da fda do Silvio, acho que o importance, mesmo que ,.h
fagamos proJetos especiHicos, 6 nio perder de vista a id6ia do direito maid I,f'
universal, a id6ia de politica publica. Sobretudo n5o perder a autonomia homo W
dior da sociedade civil, tanto na critics quanto na organizagao mesmo da )
mobilizagao da sociedade civil, num sentido contrgrio daquele com quem se :)

estabeleceu uma relagao muito especfHica. Acho que 6 posse.vel ter elsa relagao "q
de disputa nesse terreno. .:;

Evelina Dagnino: Me dou conga pdas respostas reformistas/revoluciongrios :)
que aquilo que pretendia ser uma falta de expjicitagao proposital da pergunta )
acabou talvez nio sends tio bem sucedida assam, na medida em que ela :)
provoca respostas tamb6m pouco explrcitas. Na verdade, o que eu tinha homo ,- \

preocupagao era a explicitagao de expectadvas, crengas, modelos e proyetos =,
centro do gmbito das quest6es que estio colocadas aqua. Quaid quest6es est2o ::f
colocadas? Na verdade, ao lada dessas cifUcas is ONGs e dessas cHticas a I)

)
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('. --into 6 polftica publica e isto ngo 6 polrtica publica", por baiRD dessas critical

( [em certamente um modelo, um desenha do que dada um de n6s acha qua
/ deveria ser o papal das Ones, de um lada, e o que deveria ser politica publica,
. de QuITo. Entao, digamos que era um pouch mats rcstrito e delimitado do que
C s mplesmente a reforms e a revolugao. embora de qualquer madeira 6
C interessante atualizar estes entendimentos. Queria um pouch retomar a questao

( da Ana Claudia que diz "o que 6 polidca publica?" Quem estava no encontro

( do Rio saba de olde vem elsa questao, quer dizer, muito detemlinada por uma
.f,- avaliagao muito critics e negativa que apareceu nos estudos de caso sobre
('" villas encontros entry sociedade civil e Estado que fazem parte desse grande

C prqeto da Fundagao Ford em que vgrios de n6s estamos empenhados. Quads
<- sio as cdticas que aparecem? Os resuttados disses encontros, dessas parcerias,

C e na maioria delay as ONGs est8o metidas, o que se diz? Os resultados sia

C polfHcas pablicas fragmentadas, compensatorias, pali:.nvos, setorializadas.
/-. pontuais, etc. O que eu pinto feta 6 exatamente explicitar um pouco a
(. perspectlva de onde v6m essas cHticas. Entao, num primeiro molnento 6
C 6bvio que se essay polfticas sio criticadas por serum ipso 6 porque ha uma
C, outta concepgao de coma dove ser a poll tice publica. Essay cHticas esLio
C dizendo que essay polfticas nio t6m um senddo universal, das se lim tam nos
r.. sous efeitos a grupos especfficos na sociedade, limitados, das se limitaln a

I'" temiticas especificas, e embora nunca deja explicitado claramente,
h£

it implicito um modelo de politico publica que me parece, (nao ..\
tenho

C e~.ldentemente ceneza disco e 6 ipso que eu queria que aflorasse um pouch)

£ : : :l.:.====:==H::: :==,=::, ItllHi:W;:
/.-. universalizar, os direitos. Segundo, e ar eu acho que 6 a questao maid central,

1" ela 6 pensada, por oposigao a politicos que sio fragmentadas, coma grander
(' direg6es que ja nascem, de ceHa maneira, ou que se poem, de maneira clara,
C sistematica, que devem se aplicar ao pals inteiro e recobrir a populagao coma

C um todd. Se ipso 6 verdade, me parece que esse id6ia de politica pabjica que

(I este subjazendo a essay cridcas, ela, de um lada. se confunde com a idfia do

!i?l$sn: :i ; iii$i:ij:i:
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uma possibilidade de consEruir elsa diregao clara sistemitica de fora do )
aparato de Estado, e ar estaHamos falando de projetos de construg5o de :)

hegemonia. Por conseqU&ncia, participes dense processo n5o poderao ser I)
jamais sujeitos isolados, stores isolados coma as ONGs. Evidentemente esse ,.

proJeto de construgao hegem6nica 6 um proUeto que necessariamente tem que ''#

compreender um ndmero quito mais ample de sujeitos. Query chamar atengao J
que este tipo de cHtica is ONGs talvez esteja fora de registry. Maid uma coisa, :)

se 6 verdade que a politica publica 6 aquilo que decorre de uma diregao clara, )
sistematica. eu dina at6 centralizada, da qual s6 6 capaz o projeto politico )
dominante instalado no poder do Estado, significa tamb6m dizer que a :::'
oposigao, para usar um termo absolutamente gen6rico, nio tem condig6es de q/
fazer politico publica. E ipso? Ou nio? E finajmente gostaria de chamar ;t
atengao que, se tamb6m 6 verdade que politica publica & s6 isso, n6s estamos l:)

eliminanda a possibijidade de que, sim, polfticas ptibjicas possam se :)
aproveitar de brechas, de correlag6es favorgveis, em determinados ni.veis do ,-\
Estado, para implementar direg6es maid democraticas, etc, etc. EnHim. acho B'+

que tem alguma coisa fora do lugar na nossa a\ajiagao do que 6 polfuca )
publica e das crfticas que fazemos em ama delta avaliagao, que eu ache que f .)

a maior pane das vezes apenas implicita. :l)

Sonia Alvarez: Vou falar tamb6m sobre elsa questao do que 6 poll.ticas ,l::
p6blicas, talvez para esclarecer uma coisa que eu disse anteriomiente. ''J
Primeiro, ache que ha uma diferenga significativa conceitual e pojfdca entre I)
projetos, programas e politicos. Query dizer com ipso que as political ptiblicas, :)

para mim, ndo precisam ser universals para serem polflicas ptiblicas. Ache :)
completamente apropriado at6 polfticas pablicas dirigidas exclusivamente aos .-\

deficientes fisicos, a determinados setores da populagao, regimes do pa's, -
localidades, etc. A minha quest5a, para ser uma polfdca publica, 6 que deja ::)

publica. Quer dizer. o meu problema com projetos programas e parcerias, )
proUetos desenvolvidos por setores "privados por6m ptibjicos", para usar a ')
base de Rubem Cesar Femandes, sem monitoramento, sem fiscalizagao de '"'b
algum p6blico constitufdo, para mim sio mats problemfticos. Ent5o n5o 6 s6 o -\
problema de ser fragmentado, pontual, que s6 atende as necessidades de vince "P

jovens negros da periferia de Sio Paulo que 6 a problema, mas o de quanras I)

)
)

)
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Cpessoas estio observanda, discutindo. debatendo, fora o p6blico alto, o que
deveria ser feith para atender a necessidade dessas pessoas, ou qual seria o
melhor caminho. Porque vira uma coisa muito privatizada mesmo a execugao
disses prqetos. Programas igualmente desenvolvidos por entidades do
Terceiro Setor ou ONGs, para mim essa 6 uma dimensio importante,
distinguir entry prqetos e politicas, algumas politicos podem ser parciais,

q ' - --- --A'JA

pontuais, setorializadas, at6 paliativas, compensat6rias num .: A- , . n A A

determinado

('momento que n:io t&m perman6ncia mas respondem a uma situagao
/'"emergencia], ipso 6 uma polftica pi3blica. Entao, 6 precise ressaltar o dado n:io

(. '' ';1)iitica mas do p6blico. Uma segunda questao, que me da a oportunidade
de retomar uma coisa que Ana Claudia tinha colorado para mim numa das
outras rodadas, que tem a ver com elsa id6ia de atuagao nas brechas que o
Estado este abrindo, e ipso este colnpletamente relacionado com o que eu

queria dizer com a ocupagao de espagos, que nem todos os espagos e brechas
que des abrem ou valem a pena ocupar ou s8o suHlcientemente Brandes para
canter a gents, quer dizer, acho que vicar num espago, por exemplo, porque
abriu, tem que ocupar, mas que esse espago ngo te permita levar em frente,

Cmesmo que minimamente ou parcialmente, um elemento do que voc6 queria
("em termos de uma visio de transformagao social ou transformagao do que

sega, 6 um questionamento para alguns setores, n5o s6 do
movimento

feMnista, echo que todos os movimentos, t6m elsa visio refomlista de que
'abre-se espago vamos la '', quer dizer, tem que aproveitar e &s vezes 6 o
espago que aproveita voc6, e ngo vice-versa. Uma terceira quesUo, mats

pontual, tem a ver com o que o Silvio apresentou, que o discurso do Terceiro
r-Setor s6 apresenta os trabalhos das ONGs, e ata as ONGs nas confer6ncias. O
r-.interessante at que 6 uma tend6ncia mais das dltimas confer6ncias para ca,

especialmente no processo de avaliagao, 6 que o pessoal de direita este
organizando ONGs, porque o modelo virou t5o legitimado que agora, por
exemplo no Beijing+5, Cairo+5, o Vaticano o que tem criado de ONGs 6 uma

coisa impressionante. As empresas estio literalmente dizendo que cream
instgncias para atuarem para o bem p6blico e portanto tem direito a participm.

A grande reclamagao na Confer6ncia de Beijing, dos setores conservadores, 6

que as feministas tinham conquistado a ONU, e ail querem ocupar o mesmo
'- espago-
(

C
C

C
C
C
r
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Maria do Carmo Carvalho: Se 6 possivel fazer polfticas p6blicas de fora do =)

aparato de Estado, a questao que me incomoda 6 a seguinte: ipso que as ONGs:)

fazem, ou outros setores, podem ser elementos de uma polfdca publica? Por )
exemplo, a Pastoral da crianga, quando desenvolve a tal da poliltica de combats,-

a desnutrigao, isso 6 elements de uma poliltica publica? Alfabetizagao de
adultos que as comunidades fazem, enfim, 6 possivel fazer poliltica publica de '--)
fora do aparato do Estado?

)
)

Luciana Tatagiba: A crftica is political pablicas fragmentadas se deve a,
exist6ncia de um modelo maior, ideal, de poll.ticas pablicas, ou por que as~
pessoas est5o preocupadas com os efeitos, com os resultados, das olham os

resultados e talvez podem dizer "bem, o resultado 6 esse porque 6 uma polrtica

fragmentada '', n&o que das partam dai, ''se 6 poliltica publica tem que ser:')
universal", etc. Acho que volta aquino que discutimos no Rio, que sio os
crit6iios de avaliagao dessas experi6ncias, a genre ter que ter ]nuita seriedade

em construir estes crit6iios, para que tenhamos algum elemento maid s61ido

para avaliar, e eu n5o acho que coda a cri.rica se baseia numa perspectiva ideal,
mats ampliada. -\

' . J

Evelina Dagnino: Mesmo que a crftica parka de uma avaliagao dos resultados,

ache que a avaliagao dos resultados sup6e uma perspectiva externa. Se aldo 6:)
ruim, exists um modelo do que 6 bom

Luciana Tatagiba: Posco imaginar se ela atingiu os objetivos a que se propos,
e ngo se atingiu o objetivo da universalidade. Vou dar um exemplo, n3o acho\J
que os conselhos de satide nio funcionan torque estio trabalhando numa:)
perspectiva fragmentada de spade, nao, mas quando eu olho se eases conselhos:)

sio efetivos, eHlcazes no que se prop6em, eu encontro respostas negativas. Ngo
6 porque eu acho que des tinham que ser universais, etc. -\

Carla Silva: Quando a Sonia falou, me lembrei muila do que o Chico del)
Oliveira falou num debate do P61is. Vou tentar fazer urna relagao. Quando:)
voc6 diz dessa dimensio publica que tem que ter uma palftica publica, e a)
diferenga entre ipso e pr(letos e programas que sio kilos entry Estado el:)

)

)
)
)

)
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s5o aplicados? Gostalia de pontuar isto.

(

C

r

(
C
C
C
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f Kathqn Hochstetler: Quando eu falei da necessidade da ONG, da sociedade
( civil definir sells propnos proJetos. estava enfalizando seu proUeto em

comparagao com um proJeto do Estado, mas como essas organiza96es vao
definir o seu prqeto, isso nio vejo como uma coisa fechada. Ache que aeve

como dove funcionar a representagao, villas outras coisas, mas nests
memento ainda faltam crit6rios para os movimentos sociais, para as anus.

i$i$u:iin I :ii ::l ;u
(-,n5o tenho resposta, mas tenho mais perguntas

CEvelina Dagnino: E muito fgcil concardar com essay critical 6 multi ffctl
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[enho competencia, mas certamente se o crit6rio do ptiblico 6 o fundamentalo

naquilo que 6 uma polftica publica eu dina que 70q6, polo menos. do que teal)
fido chanado na literatura, inclusive pdas ONGs, nio 6 polftica publica coisa )

com poder de decisao, sem poder de decisao, para setores da sociedade civil ~'''p

lsso nio chega para caracEerizar o pablico. Entio eu at6 me pergunto onde ')
demos polilticas p6blicas, terfamos que fazer uma garimpagem ai a seguir esse
cnt6ho, o que rebate um pouco(estou falando em name do rigor) sobre a coisa ')

de que "a sociedade pode fazer polftica ptlblica". Serf? Qual polflica publica a")
sociedade pode fazer, em que sentido? Politica publica 6 na verdade um

conjunto de medidas que sgo mandat6rias e que afetam setores da populagao,=.)
nio sei, para mim poll.rica publica era uma prerrogativa do Estado, em modelo

participativo, sem modelo participativo, mas ainda do Estado. De repente nao, )

podemos transferir para a sociedade mas eu gostalia de ver ipso com mats(")
acuidade. A coisa dos resultados, talvez eu nio esteja sendo muito clara
Quando eu falk das expectativas e da pergunta verdadeira... Todos n6s'
sabemos que a dente passou por uma elise de paradigmas onde o modelo de

transformagao da sociedade sofreu um impacts enorme da chamada p6s-:)
modemidade, onde voc6 tem imagens, modelos de transformagao da
sociedade que sio presididos exatamente pda id6ia da ftagmentagao, da"')
transforlnagao molecular e por ai afora, versus o modelo que ainda tem os sous
defensores e que eu nio sei que estatuto tem para n6s hole, que 6 o modelo de

transformagao totalizante, centraJizado, onde o Estado ocupa o papel:)
fundamental, etc. Quando estou falando que talvez fosse demasiado falamlos

disso hojq 6 um pouco disso, quer dizer, n6s estamos falando de poll.ticks:)
ptiblicas, ONGs, sociedade civil coma instrumentos da transformagao. Que "']
transformagao n6s temos na cabega? i6 uma transformagao que pode, sim, ser
setorializada, fragmentada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou 6 outra
coisa? E por ai

)
)

Ana Claudia Farranha: Eu ia falar um pouco dessa questao dos resultados

Se o objetivo s5o os resultados, a genre perde um pouco o que este por trfs, o
que 6 o fundamental de toda a politica. O que efetivamente este permeando o
debate, qual o sentido de transformagao? A polrtica publica nesse conjunto de I')

)

)

)
)

3
)
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C elementos lem um papal fundamental, de qual lugar estamos falando e para

C..qu6. Ent:io penso que essa coisa dos resultados, dos crit6rios, des s:io
( importantes, t6m o seu peso, mas 6 precise tamb6m relevar em que contexts
1- des estao, para que tenhamos a dimensgo de qual dispute poll.tice este sendo

travada.

CSonia Alvarez: Em relagao ao que Evelina acabou de falar e o que Kathryn
('colocou sabre movimentos socials e iNGs. quando eu estava pensando o
r'p6blico, mesmo que n8o funcione, num Estado democrftico, semi-
,. democrftico, ou quake democrftico ha mecanismos de controle, eleig6es, um

dll;dario tone pods investigar, o p6blico pode ngo gostar do que FHC este

(I fazendo agora e tire-lo do poder. O p6blico n8o pode necessariamente fazer
C;isso com ONGs, 6 nesse sentido que eu estava querendo dizer "pablico", tem

(' que ter ampla participagao mas terra que haver mecanismos
claros,

r-pmcedimentos claros de cobranga. Acho que a{ que este uma das grander
dificuldades para mim nessas pacerias, porque voc6 n5o pode cobrar, se o

Cprojeto n8o deu cerro ou fez mal, de quem voc6 cobra? Quaid as
Cconseqiiencias? Ache que ipso 6 uma das coisas que eu nio sei se este

contemplada na nova legislagao sobre organizag6es da sociedade civil com

C Sins p6blicos, nio tenho ipso muito clara. O que acontece num contexts onde
/-uma enddade privada com fins pablicos utilize mal os fundos p6bjicos? Entra

af tamb6m a questao de coma se discute olde vgo, homo forum destinados
essen recursos

(

(

f""Silvio Caccia Baba: Elsa conversa 6 importante e 6 recorrente. Durante o

/""tempo que eu estive na presid6ncia da Abong n&o sei quantas vezes tive que
me referir a ela. Eu acho que tem uma questao, primeiro que ONG ngo
representa ningu6m, n5o tem uma base social, ela tem um trabalho. Um

Csindicato tem uma base social, uma associag5o de base [em uma base social.

Cque vai cobras a efetividade dessa representagao. Eu sustento que ONG n5o
r'representa ningu6m. ONG se legitima polo trabalho social que faz, ou se
r-desqualifica se n5o tem esse compet6ncia. Com relagao a questao da

nscalizagao, 6 muito interessante, porque veda: no Brasil nio exists figura

Cjuddica de ONG, exists "sociedade civil sem fins lucrativos". ONG 6 um

(
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apelido. As sociedade avis sem Hhs lucrativos no Brasil t6m os mesmos
controles pablicos que a empresa privada, todos. Ela 6 isenta de imposto de

ronda mas tem que apresentar uma declaragao anual, tem niscalizagao dcl
INSS, do ISS, da Prefeitura, todos. Em gerRI as ONGs recebem recursos de
fundag6es internacionais, de ag6ncias de cooperagao, que tamb6m fiscalizam

por sua vez o proleto que foi aprovado, quer dizer, nenhuma ag6ncia da
cooperagao vai dar o dinheiro e pronto; vai analisar o proUeto, vai analisar o!

custom e vai fechar esse prqeto. Entao, um dos Brandes desafios das a96ncia!:)
de cooperagao 6 que das nio s6 t6m que aprovar o projeto, conhecer ?'l
compet6ncia daquela ONG, mas depois tem que prestar contas, porque

.'
sao'i

fundos p6blicos internacionais. Nio bastasse isso, hole em dia este bastantel:'
disseminada a prftica de que as ONGs t6m uma auditoria contfbil
independente, is vezes ipso 6 pedido pda ag6ncia de cooperagao, is vezes issd.

uma iniciativa pr6pria da ONG na busca da transpar6ncia no manejo de seuf')
recursos. O que 6 uma auditoria contfbil independents, 6 um trabalho-'\
professional, habilitado no conselho de contabilidade, seguindo normal
ntemacionais, para veri6icar as entradas e sai.das do caixa dessa ONG.

Mediante esse tipo de aparato legal, n6s podemos alegar "6, mas o Estado nio-)
tem a capacidade efetiva de controls". E verdade, nio tem tamb6m dat.)

empresas- Mas de qualquer madeira, a insdtucionalidade que este dada 6 df:)
um rigor com o fluxo de recursos para as ONGs, que eu acho que a pergunta-l
que tem que ser feita 6 o que este por trfs dense questionamento. Ou sqa, este:
se questionando a legitimidade do trabalho das ONGs, nio 6 se das mandamJ
mats ou menos bem os deus recursos financeiros. Realmente, h£ Ones €1.)

iNGs, assim coho ha sindicatos e sindicatos. A associagao beneficente dc:)

Canapf, aquela que a Rosane Collar insdtuiu no seu estado para passe ':)
recursos aos sous parentes, 6 uma ONG tamb6m. Ent5o por exemplo uma das
iniciativas que a Abong este fazendo agora 6 disseminar uma carta de'
principios, uma coisa utica, que possa agregar em porno disses va]ores urn)
conjunto de ONGs que por sua vez v5o influenciando tamb6m outratl)
instfncias. Mas do ponto de vista jurfdico, de controle legal, de controlo
contfbil, eu nio conhego instituig6es que denham uma 6iscalizagao t5o rigoros?"\
quanto as ONGs. J

)
]
)
)
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Pergunta 4

(

}:''H;!iH=$;;;RHH£
,- sociedade civil?

}."'H;UU::::3=hEiEa;:
iJ hole?

C 4c) Q..ais as diferengas intemas ao Terceiro Setter: Ones e fundagdes
C ''' empresariais sio instituig6es anflogas, compardveis, ou ngo e porque /

I u ;innN$:$Hgi
C mesmo navel que o trabalho na empresa pn
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militants. Nia sei se issa foi resolvido, mas nio exisle seguro facial.:)
aposentadoria, quem este em ONG n5o tem muitas das vantagens que na I)
verdade essay entidades gostariam que fossem universalizadas para todos. lsso ""\

Terceiro Setor, mas teria que se repensar elsa questao da participagao?
voluntiria. Retomando a questgo sabre pegar recursos disponiveis, acho quell)
hf uma dimensgo que n5o abordamos, pois quando voc6 pegs recursos voc6

-1"

comega a se profissionalizar. Hg uma carta dinfmica de sustentagao da ')

=z=z=m.:=:: : ::: ik£ $
a cooperagao internaciona16 diversa, mas nem sempre 6 ffcil poder escolher :)
com quem voc6 vai trabalhar. Quando is continuidades e rupruras entry a

terceiro setter e a filantropia. caridade. a meu ver ha uma heterogeneidade do :)

terceiro setar, onde voc6 tem algumas que sgo ainda assistencialistas e outras :)
que nio sgo. Realmente a diferenga 6 a pojitizagao, a visio da necessidade do,a

empoderamento, ]nas mesmo nesses cason pode acontecer um problema del)
depend6ncia entre as organizag6es que lidam umas com as outras, uma culture

do clientelismo que & bem enraizada no Brasil e diflcil combater. Coma Silvio )

demonstrou com a campanha conga a tome, se pods complementar os doin I)
ladas de uma boa fomla para a cidadania. A questao de criagao de funda96es ""\
empresarlals 6 interessante, nio conhego a literatura sobre essas fundag6es ;..
mas serra interessante ver at6 que ponto os temas que das escolhem trabalhar.

principalmente a maneira que das trabalham, ja que das v6m do meioll)

F\nldagao Ford.. ado na 16gica dos bins lucrativos. Mas 6 bom se lembrar da~)

)
)

)
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C debates na America Latina homo grande te6rico do terceiro setor, aponta que

C uma das caisas boas do terceiro setter n5o & s6 que ele preenche um papal
z...... diferente, regido por uma 16gica que nho 6 igual a do mercado e do Estado
C w.e existe ence os dais. etc mas que ele gera empregos, que nos EUA ha uma
C s6rie de estatfsdcas mostrando que se o setor sem fins lucrativos dos EUA
C fosse uma econoJnia serra a s&tima maier economic do mundi, etc. Ent8o o

C capital social, terms tamb6m recente, sera lucros, em cello sentido, sera bens
r- piiblicos. Entio Rifldn prop6e que o Estado dove investir no terceiro setor, que
.. a grande maioria do terceiro seton depends em navel mundial de

recursos

(: ptibhcos: 40% mundial, na America Latina pared.e eslar mats abaixo.
C Argentina 15%, Brasil logo, nio sei bem, mas que ha um padrao crescente.

C ano. do dinheiro dos impostor, mantel um ser humano na prisao ' Mats vale

C aproveitar esse dinheiro para friar empregos no seton civil".' ' Quer dizer, p6e

C os homicidas a cuidar de abrigos para mulheres violentadas, u8ivez.-. ILninn c
,. uma id6ia interessante, nio 6 uma forma s6 de tampar o buraco mas de criar

empregos... ele 6 o mesmo autor de um livro que chama-se argo homo "0 6tm
clo Emprego", com a tecnocratizagao, o que vamps fazed com essay pessoas

dada vez mats excluidas, p6e das para coletar lila, fortalecer a comunidade e
a famiOia... Ha todd uma ideologia de que esse 6 o discurso, claro que essa
id6ia 6 reapropriada e resignificada por diversos atores, porque se o setor ONG
e sociedade civil 6 muito heterog6neo, entio mais ainda o chamado terceiro
setor, ele engloba muito maid aquilo tudo que supostamente cai fora da 16gica
do mercado e do Estado. Agora, o que me preocupa 6 se nio 6 um outro typo
de mercado.... Como eu fdava que 6 di6cil operar fora da cultura, 6 diffcil

r-operar fora do mercado capitalista e da 16gica do Estado dominante por
C 'p ''' , n2o por hegemonia, e nesse sentido ache que muitas instituig6es do
C terceil o setter terminam sends regidas. sim, por outdo lipo de mercado, que

C itRifkin, Jeremy. 1997. Identidade e Natureza do Tercciro Setter. In rerceiro Seror
/- Desenvo/vimenro Soda/ Susrenrdve/, ed. Evelyn Berg loschpe. Sio Paulo; Grupo de
\''" Institutes, Fundag6es e Empresas; Paz e Terra

C
C

C

C

C
C
(

r'
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serra aquele mercado de proUetos, em parte moldado peta 16gica de mercado de :)

um lada e pda 16gica de Estado de outro. lsto 6, hg uma demanda por praUetos:)
que surge do Estado, das instituig6es internacionais, etc., e que afeta, polui e
potencializa esse outro mercado que opera dentro do chamado terceiro setor.

Em termos do que diferencia o terceiro setor da caridade, acho que nio hg
nenhuma distingao automftica a ser feita. Se a genre definir o terceiro setter:)

coma aquelas instituig6es nio situadas principalmente no mercado ou:)
principajmente no Estado, que agem no sentido de deRinir e promover o-)

ponto das sio contenciosas, das comegam a polo ments desconstruir a ''/
hegemonia que este ai., o sentido comum que este ai, questionam e se:)
preocupam com esse questionamento. Nesse sentido, voltando a questao dos
voluntaios, ache que esse discurso que agora este muito presents, promovido
peta Comunidade Solidgda (e coma o Comunidade Solidgria existem
programas em toda America Latina hoje), embutido nesses discursos sabre

voluntariado este a ideia de que as pessoas t6m que dar maid do seu tempo
para promover o bem comum, etc, coisa que eu acho absolutamente louvfvel.

quer dizer, n5o tenho nada contra. Agora para mim hf uma diferenga
significativa, poll.tica, entre voluntarismo e militancia, por assim dizer. Voc6
pode chamar volunt&ios, que syria o caso de ONGs progressistas, ou
organizag6es da sociedade civil critical e contestat5rias, que iriam chamar:
pessoas nio s6 para executarem tarefas mas tamb6m para discutirem, tomarem I)

consci6ncia de si mesmas homo cidadas, ou sega, o fato de eu it fazer bem para ")
o outro, em si ngo me roma mats democrftica.... se eu sou uma dondoca da

zona sul do Rio e vou distribuir comida na favela pods ser que eu me roque de
algumas coisas que eu nunca ia ter me tocado se tivesse ficado no meuJ

apartamento olhando para a favela, mas em srntese, fora ipso, se a entidade que=)
me chamou para fazer esse trabalho n5o promote um processo de debate, deo
reeducagao, ngo muda necessariamente nada. Ai tem uma questao remetendo -"\

)
)

Silvio Caccia Baba: O texto que apresenEei6 um [exto vo]tado para produgaa
de uma politica de Estado em relagao ao Terceira Setter. Ent5o muitas das

colsas que eu gostaria de ter ditz eu nio disse .Por exempjo, eu nio disse que:)

)
)
)
)
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C do meu panto de vista a concepgio do terceiro setar 6 absalulamente integrada

aos programas de ajuste estrutural, na expectativa de que as empresas e as
ONGs juntas d&em conta do deficit social crescente e da coesio social. Uma
das primeira coisas que me impressiona muito 6 como eu ainda nio presenciei
uma discussgo de fundo que questions a consist6ncia te6rica dessa proposigao

Eu ache que ela nio para de pf, Lem a divisgo da sociedade em mercado
Estado e terceiro setor, ja tem um deslizamento de sociedade civil para o

("terceiro setter, semintico. Mas eu acho que ela n5o paa de p6, por vgrios
,- motivos, eu ngo vou me aprofundar nessa discussio porque n3o temos tempo,

. mas eu queria retomar dubs considerag6es. A primeira delas 6 que fiesta 16gica
Cn5o se boca no mercado, ele mant6m-se aut6nomo se regulando pda libre

C competigao que ja n5o existe maid, 6 cartelizada. O Estado este fora, porque
enquanto Estado mfnimo, como provedor de polfticas sociais, ngo que o
Estado tenha diminuido de tamanho, no Brasil nos tiltimos dez ands a recelta

piiblica cresceu 50%, o Estado cresceu de 22% do PIB para 31, 32% do PIB,
Chico de Oliveira fda em 35%, o Estado n:io tem nada de mi.nimo, ele mudou

Co perfil, e o que acontece quando voc6 separa as coisas? O Estado nio
C funciona como regulador, o mercado funciona segundo sua pr6pria 16gica e o

espago dos direitos foi para o brejo, porque 6 justamente a regulagao entre a
r- agro de mercado e as necessidades de cidadania, provida essa regulagao polo
C:vs'l'do que deane quaid a arena da palftica. da dispute dos recursos. Entio ja
C6 problemftico dessa forma, mas eu queria salientar que tamb6m n5o 6 a tinica
Cvis80, embora deja essa visio em tem)os de forma quash a imposigio do
(' oensamento dnico. O Amartya Sem, pr6mio Nobel de economia, t6cnico

senior do PNUD, diz assim: a nova ordem, ou a superagao dos mesmos

problemas que o Jeremy Rifkin coloca, 6 o controls da economia para
resultados em tome do desenvolvimento humano sustentgvel, ou deja, a

prioridade 6 a quest5o social, e a partir dessas prioridade se ordena a produgao
C econ6mica, 6 uma regulagao do mercado. E outra visio, alternadva. Com

Crelagao a questao do emprego, eu tenho uma suspeita que at6 agora nio e

C muita comprovada, mas tem uma pesquisa que eu cite no texts, do Lester
: Salomon, em fete parses desenvolvidos, EIJA, Franca, Italia, Japan: Canada,

C Inglaterra, etc, em que ele diz assam: "48% dos .recursos provenientes do
Clterceiro setor v6m da venda de servigos e produtos". Eu quero faber uma
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leitura. absolutamente hipot6tica, que ipso expressa a precarizagao, o informal,I)
a flexibilizagao da relag6es contratuais de trabalho, ngo 6 novo emprego. Quer;:)
dizer, 6 um deslocamento, do mercado formal para o informal, de uma parte ')
dos servigos que sio responsabilidade do Estado. Este completamenteAX
coerente como hip6tese ao desenho do que 6 hole a sociedade se dualizando

mais, nio tenho certeza em relagao a esta hip6tese maid me parece bastante:)

plausivel. Ouuos 42% da receila dense setter vim de fundos piiblicos, do
Estado, e 8% 6 proveniente de doag6es de fundag6es, doag6es de ernpresas e ')

pessoas fisicas. Ou sda, a famosa solidariedade dentro da sociedade civil nao,-\
aparece. Cad6 a disposig:io das empresas de financiar esse prqeto? Eu n5o sei
dividir esse 8%', o quando 6 pessoa fTsica e o quando 6 pessoa jurfdica, eu I)

suponho que aqui dentro a pessoa fTsica tenha um peso significativo, o que
ainda colocaia a situagao ainda mats frggil em termos de sustentagao, dali)
proposigao de sustentagao do terceilo setor. Eu queria de novo retomar uma

hist6ria que 6 o seguinte: na Su6cia, as ONGs sio financiadas 100%o pele
Estado. Elas t6m toda a legislagao, direito ao uso da televisgo para fazer
avaliagao das politicas pablicu, e das t6m participaqlao em today as miss6es
diplomaticas do governo sueco. A taxa tributgria da Su6cia este em romo de

50qo, e today as necessidades sociais echo cobertas pdas political ptiblicas, )
entgo nio se trata de uma agro compensat6ria, de uma aWaD de atengao direta,
o que des chamam if o papel das ONGs 6 a capacidade de poder exercer um l{
controls pablico sobre as agnes do Estado, o que tamb6m 6 um outro referente,'J
que nio 6 o do terceiro setor. Entao, acho que o conceito de terceiro setor 6 um

conceito instrumental muito bom, porque ele bota dentro do mesmo guarda- I)
chuva today as coisas diferentes que t6m na sociedade civil e da uma
proposigao: "voc6s precisam estar mais atentos ao social". Desse ponto de-\
vista 6 interessante. No jomal Valor de ontem, saiu uma pesquisa sobre al,:'
preocupagao das empresas hole no Brasil com relagao a sua imagem social, eJ
iomega a aparecer uma preocupagao cam o marketing institutional de :)

empresas, que setia a transfer6ncia de uma parte de seu orgamento anual para :)

proJetos de interesse social orientados para a valorizagao da marco e da visio .')
institucional da empresa. Investimentos orientados a partir de crit6rios de -...
mercado, mas independente disco, 6 uma preocupagao de buscar o
6lnanciamento de projetos socials. Eu ache que o problema da Hllantropia f que =)

)

)

)
352

)
)



ela desconstituio interlocutor, o interlocutor vita um coitadinho que precisa de

(latengao. N5o tenho nada contra o repasse de ]ecursos para queen
estela

Cnecessitando, mas os termos de como ipso deja frito sgo a decisgo se voc6 este
r no campo da cidadania ou no campo da caridade. Tenho uma forte impressao
(,tamb6m que neste arco de experiencias que se gesLam, 6 um processo de
Cmudanga lento, enHim, mas que j6 comega aqui no Brasil, a visio 6 ajuda aos

coitadinhos, nio tem nenhuma preocupagiio com a questao da cidadania. Um

C61timo ponto, que me parece tamb6m daquelas apropriag6es sem8nticas
z'-interessantes, 6 que comego a questionar muito, por exemplo, a possibilidade

do empowerment de grupos sociais que t6m uma baixissima escolaridade, que
tem uma capacidade de auto-sustentagiio muito limitada se aquela aluda
escapar, deixar de acontecer. A iinica maneira em que eases grupos podem

C conquistar a sua ascens5o ao patamar da cidadania e de uma atengao bfsica is
suas necessidades, 6 quando essen grupos se constituem enquanto atores

;oletivos, quer dizer, o trabalhador rural sozinho, ou aquele que recebe a bolsa
de ronda minima, ele este absolutamente desarmado no espago p6blico. A
dmca coisa que permits aos bem pobres conquistarem a possibilidade de

Cascender na cdna publica 6 a construgao coletiva de sua representagao, que
Ciamb6m nio este contemplada no terceiro setor.

/....Kathryn Hochstetler: Tenho uma pergunta sobre qual o . . ..4.= 1)

conceito maid

Cabrangente, sociedade civil, terceiro setter, movimento social, qualquer outdo?
CSeria bom ter uma palavra que incluisse tudo, porque eu acho que ngo 6
Cterceiro setor, exatamente pdas raz6es que a mesaja anotou. Este conceito diz

Clue 6 o maid abrangente, tudo que n5o 6 Estado nem mercado. Ao meu ver, o

faso mats Qtil dense conceita serif para diminuir um pouch o campo do que
.estamos falando. Sabemos que la temos grupos que aceitam essay divis6es,

Cque est5o mil projetos, "ipso nio 6 poll.tina, eu ngo mexo com poll.tica", tem

Cgrupos assam, muitos. de mujheres, de sa6de, do meir ambience, endo vamps
Cesar esse conceilo para estes grupos que se auld definam coma se nio fossem

Cpolltica nem mercado. Ache que esse concerto serra quito tltil para .. laos
+-uma maneira curta de falam)os delta parte do conceito mais abrangente. Mas

syria 6til ter uma palavra, para falar disses grupos que sio dessa maneira de

C;:j;sar, que sgo de proletos apoliticos, etc. Depots podemos fazer toda uma

C
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crftica, mas vamos usar essa palavra para entidades que t6m lideranga formada J

pda FGV, no setter de terceiro setter, vamos user elsa palavra para genre do-l)
GIFS, para genie da filantropia, que nio tem nenhum problems em dizer que:)

sio nilantr6picos. Vamps ter uma palavra para falar doles, e depois pademos:)
friar dos outros tamb6m, mas acho que serra dtil esse vocabulgrio, e 6 ipso quel-..
estou propondo. -.J

Cilia Silva: Ache que minha fda 6 maid dirigida ao Silvio. Eu estava mel)

lembrando, quando ele comegou a faJar das fundag6es ligadas a empresas que:)
est5o muito preocupadas com a imagem social da empresa, de uma discuss5o-.

que saiu na Folha de Sfo Paulo entry os respons6veis pda mostra dosl='
quinhentos amos e o Raul Cortez. O Raul Cortez estava na verdade criticando a

mostra que o tempo dodo foi vendida como "iniciativa do empresariado, quell)
colocou nio sei quantos bilh6es, o Minist6rio da Cultura entrou apenas com:')
uma pequena parte, etc", e ele dizendo "mas afinal de costas estgo fazendo
mecenato com o nosso dinheiro, porque essay empresas nio vio pagar nada,
estio abatendo tudo do imposto de ronda e ainda se colocam como asi
boazinhas que estfio fazendo argo de bom para n6s". No texto do Silvio ele vital)

duas tend6ncias, uma que serif uma confusio entre ONGs, voltadas ao.I)

desenvolvimento social, o "teneno do bem", e o terceiro setor que, se estou ''')
entendendo, sgo essay funda96es ligadas a empresas, essay organizag6es

. \...+
mats''\

recentes que t6m feito trabalhos sociais pontuais. Numa dessas perspectivas asl:('
ONGs estariam perdendo espago, confundidas com esse terceiro setor. Na:)
outra tend6ncia, essay ONGs estariam irradiando um discurso da cidadaniall)

algumas iniciativas, para esse terceiro setor. Eu queria saber de algu6m qual)
v6m Jesse espago, convive nesse espago, se hale, quando temps muitas)
iniclativas em que vemos fundag6es tipo Bank of Boston, Odebrecht, junto-..~
com outras ONGs que jf est5o ai no campo ha muito tempo, se dentro dense

pr6prio terceiro selor, ONGs, exisLe alguma preocupagao de diferenciagao das:)
iniciativas, ou de quando hf uma alianga, parceria, enLre alguma instiLuigao dol)

rerceiro setter e uma ONG, que certas concepg6es spam colocadas nessa:)
miciativa, ou se ipso realmente este nebuloso hoje, Queen se denomina terceiro

setor, eu gostaria de saber? Essas fundag6es se autodenominam? As ONGs,.

querem recursos pablicos para iniciativas que possam contribuir para

)
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C democracia, mas quaid a definigao sobre o que serf frito e coma voc6 define

C que recursos pablicos iraq para onde? Quem vai fazer o que, coma vou saber

C se tal ou qual iniciativa este dentro de uma poll.tina mais universal ou mesmo
\:.focalizada, mas se ela tem alguma linha, alguma meta, dentro do que o
C governo esb fazendo, dentro de alguma coisa que eu posse chamar de polftica

L- publica?

Carta Claudia Texeira: Estava pensando em comegar dizendo que assam como
.- a sociedade civil tem uma genealogia, uma hist6ria, origem, e que esse termo

C sociedade civil foi redefinida e hole acabamos de dizer que podemos redefini
CI lo de vhias maneiras, ipso este em disputa, podemos elaborar alguma coisa
C nova, trazer elementos maid filos6ficos, etc, eu nlquei pensando por que com o

Clermo terceiro setor nio pode acontecer o mesmo? Nio s6 se nio pods
/'- acontecer o mesmo, mas se ipso ja nio este realmente acontecendo, por ipso

:l. que a fda da Kathryn me deu uma balangada, pols ela prop6e definir o terceiro
setor como uma coisa especifica. Eu fiquei pensando, assim como na

C sociedade civil [em vfrias propostas em dispute, terceiro setter tamb6m pode

C te. virias propostas, e eu ache que [em v6rias propostas' O proprio.]ivro cicada

Cpela Sonia n5a 6 tio fechado. A tentative do terceiro setter de dar conte de
f..-. tudo, eu acho que o termo sociedade civil tamb6m tanta dar conta de tudo, e ai

,. --- ajuntar com uma outra questao que estava pensando. A impressio que eu
Ctenho 6 que, is vezes, hf maid diferengas, ou ha mats semelhangas, entry
C Ones e album tips de filantropia empresarial, do que podemos imaginai. Eu

Cconhego pouch, mas do posco que conhego, n5o podemos generajizar e dizer

illHasni:n $ il:; i
Cda Fundagao Abrinq, que tinha um discurso de crftica a qualquer dpa de
C substituigao do Estado, discurso que reforgava os espagos de participagao, de

C co-gestao, dizia que o que ele queria que as fundag6es assumissem era uma
f-esp6cie de responsabilidade, etc. Por outro lado, escuteio presidente do
:: Instituto C&A, que entrevisteie foi fantfstico, ele foi explicito, me explicou o

C principio da subsidiariedade: diz ele que esse princfpio 6 quito comum nesse
CI campo, dentro de uma empresa, por exemplo, um funcionirio nio dove fazer o

C
C
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trabalho de um funcionfrio menos graduado, ou deja, se os de baixo podem:)
fazer, o chefe n5o dove fazer. Pergunteia relagao com o Estado e ele diz quel.)

se as fundag6es, a sociedade civil. podem fazed coisas e desafogar o EsLado de-)
atividades, muito melhor, e 6 ipso que queriam fazer. A sociedade ent2o 6;1:

menos graduada e deve assumir as atividades inferiores da poll.rica social. Masa:/
f dificil tachar, mesmo caridade, ja vi pessoas falando coho ha entidades del:)

assist6ncia social, que tem muitos ands, e conseguem na participagao, no:)
envolvimento, it alterando os sous discursos. '"\

Lfgia Luchmann: Acho um pouco complicado usar o conceito de terceirol:?
setor retirando as entidades maid politizadas, qual crit6rio vai ser construe.do~

para classificarmos o que 6 politizado e o que n2o 6 politizado? Quer dizer, ol)

discurso ou a pratica da po]itica do bem ou do rna]... embmalha um pouch.I)
Pelos dados que foram colocados tenho a impressao de uma vinculagao muitc'''l
maid direta do terceiro setor com o novo setor da economia, um novo mercado

que nio 6 nem pablico nem privado, que nio 6 gerido por uma 16gica de lucre '/
tradicional mas que 6 um mercado porque s5o entidades, fundag6es, ONGsLJ

que estio disputando recursos, que estio disputando pr6mios, e essen pr6miosll)
efetivamente rendem novosjucros, etc. Parece que se este configurando uma ')
nova economia, digamos assim, cujo termo terceiro setor 6 um componente-l
importante para que se evita de perceber esse setor coma uma nova

. ~-..-#

economia..
ou coma novo mercado. Na verdade chamar ipso de terceiro setor 6 um-/
mecanismo muito interessante para tentar diferenciar do mercado e do Estadol:)

e af podfamos pensar na diferenga entre terceiro setor e sociedade civil por ai.;l)
quem babe. ,.-']

Ana Claudia Farranha: O que me parece quando falamos de terceiro
.J

setor. .
um pouco isso que a Ligia falou, voc6 tem um novo mercado. com um boon+J

de instituig6es que estgo muito voltadas para elsa coisa da prftica social, mag:)
que efetivamente n2o s5o capazes de promoter elementos que alterem as:)
regras do jogs; em outras palavras, nio sio capazes de acirrar o debate, de-'\

hazer novos elementos, de mostrar a desigualdade como um ponto
fundamental na disputa polrtica. Quer dizer, a sensagao que eu Lenho quando

falamos de terceiro setor, quando eu keio alguma coisa, e eu sou bastante leigall)
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r-parece esvaziada de um sentido de disputa poliltica.

n5o dizendo que s5o politicas, fazendo politica na pratlca

C
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t,importante
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para se construir uma sociedade efetivamente democrgtica tem genre que vail)
fair perdendo. que vai ter que divider o seu quinhao. Papa mim paisa muito por:)

lsso, o [ermo terceiro setter cai coma uma suva para elsa id6ia de que da par?')
fazer delnocracia sem conflito, sem barulho na rua, etc ' ,'''\

'-.../

Luciana Tatagiba; A fda de Kahryt) parece interessanEe porque af voc& [nata)

todos de uma vez s6.... por exemplo Xuxa, Ayrton henna, aqueles jogadoresl)
de futebol que ficam criando coisas pda aludar os meninos, chama tudo de:)
terceiro setor, mete o pau no terceiro setor e acaba com des de uma vez. nie-x

precisa fazer separado... Eu estava pensando, serb que eu, nas minhas anglises.::r

preciso usar esse termo, eu tenho que dar conga, eu tenho que falar de terceir6'
setter, de ONG, de sociedade civil, tenho que estar mostrando que estou
atualizada, entao, 6 um neg6cio complicado. Ou vamps estabelecer um:)

consenso. tados n6s do campo democritico vamos usar s6 sociedade civil e ')
acabou, n5o usamos outro termo, vamos fazer um boicote, a{ o termo morre e--.

n5o precisamos dar coma dole. E uma brincadeira, mas 'a Fundagao Ayrton:?

Senna nio 6 uma ONG, entgo boca juga coma terceiro seton, parece:)
interessante mesmo. =)

ipso como um processo que tem uma disputa de significado mas identificar (;!'

locus dessa disputa, onde flea esse espaQo- Por exemplo, o que voc6 estava)
falando da aproximagao das entidades assistenciais com o mundi das ONGfl)
se deu no CNAS, o Conselho Nacional de Assist6ncia facial, referida a umd:)
discussio de polfticas pliblicas. Entao, as entidades assistenciais que durante"")

muito tempo promoveram o seu trabalho, 40, 50 anon, e foram ao CNAS, que"l
passou a ter recentemente, pda sua composigao paritgria, deliberativa, etc. a

representagao de usufrios das servigas de ONGs, de sindicatos, esse espawi)
pablico, ao ter tamb6m as entidades assistenciais acabou desafianda as)
entidades assistenciais a avaliarem o alcance do seu trabalho. Eu ache que se f:)

discuss5o entry as entidades assistenciais, as ONGs e as fundag6es''-')

empresariais se derem dentro do GIFE, 6 diferente, porque a agenda que-X
estrutura aquele espago n5o 6 a mesma que estrutura o CNAS, em termos doi

interesse p6blico coma refer6ncia. Eu nio sei se is vezes eu me auapalho com:)

)
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Cessa hist6ria de terceiro selor polo seguinte: eu nio ache que as ONGs sio a
( marax ilha da virtude, ngo 6 ipso, tanto 6 que, por exemplo, justamente para

('hazel ftente a uma mudanga no peM] das ONGs, que estava prevista em
.-decorrancia do ajuste estrutural no Brasil, porque ja tinha fido vista na
L'Co16mbia, na Bolivia, e em outros parses da America Latina, as (ANUS se
C(ieslocaram de grupos de cidadios que se organizam em defesa de direitos

Clara prestadoras de servigo, isso era previsivel no Brasil. este oconendo, e ja

Cse idendficam com um determinado typo de missao. enfim, costumo resumir

(.-dizendo que sgo grupos de cidadgos que organizam em defesa de direitos, 6
Cum''dado perfil. A partir desse nticleo de refer6ncia coletivo, p6blico,
Cpracuraram disseminar a sua proposta para oulras ONGs, para outros
,-movimentos, para atuar em f6runs, em rides, e eu acho muito perigoso

fazermos uma anatomia das ONGs, ipso 6 uma leitura positivista que
Cobscurece. encobre as diferengas no interior mesmo, afina] Lem sindicatos e
Csindicatos, Ones e ONGs, qualquer coisa

/-Ana Claudia Texeira: E tem fundag6es empresariais e fundag6es

f-empresariais, ou nico?

CSilvio Caccia Baba: Eu query acieditar que sim, eu ache por exemplo que a

CFundagao Abrinq [em um trabalho excelente, eja conseguiu construir uma
C;redibilidade e uma capacidade de mobilizagao de recursos multi interessante.
x.,'io 6 por acaso que a FundagEio Abrinq se orienta muito agora para incidir

\l.sabre polilticas pliblicas, acho que elsa credibilidade tamb6m se constr6i polo
C:eto. de seu proUeto, mas ela por enquanto 6 a excegao que confirms a regra.
C.nio conseguida apontar um outro typo de iniciadva empresarial que tivesse

C:ssa dimensao. Por exemplo a Fundagao Abrinq abragou a campanha contra o

Ctrabalho infantil, ipso 6 uma bandeira que nio Lem a ver com fi anuopia, mas
- com a afirmagao de uma agenda de direitos. A questao todd 6 o quando escapa
L do meu interesse corporativo. do meu interessa pnticular, e a detlnigao da
Cpr6pria trajet6ria, da missao, do trabalho, 6 dada polo que eu chamaria de argo
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que sobrepassa esse interesse particular e corporativo, o interesse ptiblico. Se:)
nao, nio da. N5o sei se ipso responds o que voc6 estava levantando, mas eu:)
nio estou interessado em desqualinlcar o terceiro setter, eu ache que a gents-\
teria que ter uma distingao entre o que 6 um rigor conceitual, porque ele tem
implicag6es te6ricas e poll.ticas, e o que 6 atuar num cenfrio onde existe um"-/
pensamento hegem6nico que disseminou o terceiro setor e todd mundo se:)

identi6ica com ele. "Eu do terceiro setor", quantas ONGs nio estio falandol:)
isso? Elsa distingao me parece fundamental, para voc6 ter uma forma de'l
atuagao dentro do terceiro setor que garanta uma carta identidade, um ceFto,,x
espago de atuagao, o que voc6 vai fazer if dentro? Por altimo, estou cada vez'J

mats convencido de que a pobreza 6 gerada e combatida por political pablicas.=)
A pr6pria OIT, Organizagao Internacional do Trabalho, langou hf dais anni:)
atrfs alguns estudos dizendo assim: "ngo 6 que o sujeito 6 vagabundo, nio 6il)
que ele 6 doente, nio 6 que ele 6 desmotivado, quer dizer, n5o depende das
opg6es das pessoas estarem ou salem da condit:io de pobreza. Essa condigao-......

de pobreza 6 detelminada, gerada, pda forma homo voc6 reparte a riqueza"lJ
Um pars coma o Brasil, oitava, nona economia do mundo, n5o era para tell:)
pobres. Mas tem 1% da populagao proprietgria de terras que det6m 50% da:)

area cultivfvel. Com tamanha iniquidade nio 6 possivel pensar como vocf)
resolve a questao da pobreza. Entio estou de acordo que a preocupagaomajor-\
6 n5o deslocar o loco da questao, que venham as iniciativas solidgrias:l?

empresariais. quantas mats forum passiveis, ache que poderao ajudar muito,:)
mas que este deja uma equagao que solucione a questao, que 6 o que esb:)
colorado, quer dizer, fora do terceira setter, que autra alternativa ha? Quaid a:)

polftica de Estada que hoje combate a pobreza? E possfvel pensar uma politico-)
de Estado que combata a pobreza? Eu nio acredito nisso. Voc6 tem poll.ticas-x
macro que podem alterar a disuibuigao, mas uma politica come o Comunidade'"r

Solidgria, que alias agora s6 usa recursos empresariais. o orgamento publica)

foi diminuinda, que alcance ela lem? Na realidade, a genre extra por uma para:)
de discussio e ababa puma bala de visitas com muitos [emas, porque o fema dc:)
terceiro setor nos convida a discutir outras coisas. ,-\

Sonia Al+'arez: Ache que hi uma oportunidade, uma possibilidade gerada porll)
esse novo discurso que 6 justamente lever esse discussio e cobras quando os:)

)
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econhecimento de que o que des estio fazendo 6 uma intervengao polftica

C
C

{
Pergunta 5

por exemplo, tem um programs ou "estrat6gia regional ' sobre a
sociedade civil, assim justificado na sua patina web

(http://wbln00 18.worldbank.org/extemal/lac/lac.nsf)
C
C
C
C
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KAcrecientan la capacidad del Banco de enfocar e incluir a los pobres y
a los grupos socialmente vulnerables:



)
)

eMdoran la implementaci6n y la sustentabilidad de los proyectogl
impulsando ]a participaci6n de los benef[ciarios, movi]izando ]olll,)
recursos y reforzando las instituciones a navel local: -\

8 Experimentan con iniciativas de desalxojlo innovadoras. racionalizan''r

procedimientos e impulsan iniciativas exitosas de desarrollo en pequefia..)
escala

Mdoran la transparencia y la rendici6n de cuentas de los gaston deli
Banco y de los gobiernos, lo q.ue serve por consiguiente para reducer lose
riesgos de los costos excesivos y de la corrupci6n
#Brindan capacitaci6n y asistenCia t6cnica en areas especializadas asf-\
como en m6todos de organizaci6n, a menudo a costos reducidos. ~"/y

5a) Qual tem fido o papal da cooperagao international, os bancos (

instituig6es financeiras multilaterais, e o sistema das Nag6es Unidas--l
que Juntos constituem o que alguns observadores t6m apelidado de ''the-\
international civil society industry"--nos discursos oficiais e na dinfmic:i?
da sociedade civil e dos movimentos sociais na America Latina? :)

3

5b) At6 que panto o papel "democralizante" das organizag6es da sociedad<
civil e os movimentos sociais t6m sido fortalecidos por estas novak-'
poHticas intemacionais? ' ''2

Sonia Alvarez: Acho que elsa questao tem a ver com o que algumas pessoaf

t6m chamado de indiistria intemacional de promoggo da sociedade civil. Hole

em dia hf todd um discurso da ONU, do Banco Mundial, do BID, etc, de parte:«r
dos Estados e das instituig6es internacionais, , ha um reconhecimento com(i

Silvio colocou ao principio de que os investimentos crescentemente requerem
goodgove/nance. Entao, ha toda uma pressao, tanto da ''turma do bem '' quantc
da "turma do mal,'' em ama da promogao da sociedade civil, onde eu acho que '
hf muito a ser aproveitado. O probleJna 6 que se reproduzem emnive]

international aquelas desigualdades no campo da sociedade civil que sd
repnoduzem em nive] naciona]. Se hole em dia ha muitas rides e entidades que)
transitam muito facilmente em espagos o6lciais internacionais, tem muitas que
nem chegam pesto, que sio afetadas por estes espagos e discuss6es mas que
nem chegam porto. A dificuldade disso 6 que reforgam-se as desigualdades em /

)
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(navel nacional, ou sqa, quanto maid voc6 tenha os espaglos intemacionais, mais

oc6 ganha em termos de legitimidade perante as autoridades poll.ticas locais e
r''lacionais, o que te df uma s6rie de outros recursos. Se voc6 pods dizer "estive

na Habitat '', voc6 tem maid chance de ganhar dinheiro das instituig6es

financeiras. Agora, at6 que porto se fortalece o papal importante das
organizac6es da sociedade civil local com esse inddstria de promogao da
ociedade civil? Eu acho que, por um dado, tem conseqU6ncias muito positivas

b fato de crescentemente os movimentos e as ONGs e outras entidades

(-ooderem fazer refer6ncia a normal e acordos intemacionais . f ..! . J.

nas negociagoes

.:das poll.ticas locais, na formulaqlao das demandas, que ha uma s6rie de novos
Instrumentos, etc. Por outdo lado ha um deslocamento possivel (igual ao que eu

:stava falando do possivel distanciamento entry uma concentrag:io nas polfticas

( : no politico) nas formas em que algumas das organizag6es da sociedade civil
v&m priorizando as polfticas e negligenciando o politico, ha a mesma tens&o

f.entry a atuagao em navel transnacionale a atuaglio em navel local

(
C

tNathalie Lemon: Ja falamos sobre a heterogeneidade da cooperag:io

ntemacional, is vezes tamb6m ache que ipso ji. foi reconhecido por muitas

)rganizag6es da sociedade, a heterogeneidade dessa cooperagao intemacional
este se reduzindo um pouco se comegarmos a pensar como as agendas

purop6ias est:io mudando, ja faz album tempo, para um padrao maid pr6xlmo
(dos padr6es norte americanos que requerem maid eficgcia, uma prestagao de

contas maid rieorosa, talvez menos fundada na con6ianga e na solidariedade

:aldo este, no meu texts que voc6s leram, a cooperag:io intemacional forneceu

I possibilidade de proHlssionalizaglio de setores de movimentos sociais, de
novo estou partindo de rMnha experi6ncia no movimento de mulheres
Enquanto movimentos sociais, populares, houve uma tend6ncia at6 de

fdberagao de algumas pessoas, que Ana Maria Doimo trabalhou um pouch Na
.rcrdade, possibilitou a dedicag:io em tempo integral de alguns militantes,ipso
)ossibilitou a produgao de textos, de materials escritos, de treinamentos, essay

,-coisas clue s3o muito importantes e chegaram a ser produzidas. Mas por outro

'li:ld.I i:l., .:, b.m '" p"' ' m-, fa'Hi '.« * to:«,li:, ;. . , i-;'i'«.i. i,, :.
de movimentos coma o de mulheres, e imagino o ambiental, atrav6s da
,pro6issionalizag:io lsso porque, como expliquei no texts, ha alguns requisitos

(

C
{

C
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que fazeln com que, para obter recursos, voc6 tenha que ter um estatut6-'J
independents, ent5o ipso tends a congelar os movimentos em oiganizag6es, d-)

que pods ser bom ou ruim. lsso talnb6in gera mats diferengas de poder, comcl)
falei anteriormente. Outra coisa 6 que 6 maid f aol para a maior parte daf'-')
ag6ncias repassar verbas maiores do que menores para um n6mero maier de:
organizag6es, ent5o das tandem a dar verbas para as que ja estgo bastante-'r

estabelecidas. Tamb6m 6 bem claro que o eixo Rio-S5o Paulo 6 favorecido;
porque hf mais acesso aos representantes, ent3o sempre temps que pensar en:l)

[ermos de democracia. Foi c]aro na minha pesquisa, quando entrevistei voila ".)
pessoas, que essas organizag6es realmente buscam o consenso, buscam uma,.-.

posigao de negociagao. Foi claro alas pessoas que entrevistei que hf um{
puxada por parte das ag6ncias para os canais institucionais de mudanga social.

Tamb6m ficou claro que essay ag6ncias buscam trabalhar com ONGs que si
relacionam com os partidos, com o Estado, que fazem advocacv, lobby, quell)
s:io muito importantes ]nas que, a meu ver, novamente, 6 diferente para ONGs«-l

que v6m do movimento, homo assessoras do movimento popular. Pork
exemplo, teve um representante de ag6ncia que falou que as ag6nciag

escolhem pessoas e organizag6es que segundo das s5o as mats capazes dc-:
articular e passar elsa mensagem, e que tendem a ser pessoas que este(1

confortfveis quando falam com lrderes govemamentais, pessoas que tenhan-'t)
experi6ncia nesse navel e, talvez, com recursos para vicar para os lugares olde' '\
os que decidem sobre polfticas ptlblicas se encontram. Essen financiamentos:

tem at6 desenhos, o fema, a forma, eu vi uma forma que era extremamente-''

constrangedora, imposta por uma ONG do norte, feminista, supostamente, que-.
tinha uma forma de pesquisa que era extremamente constrangedora, ni(
adequada ao que a ONG brasileira estava tentando fazed, das n5o gostararr')
nem um pouco, tentaram mitigar os efeitos negativos mas tiveram que faber

Principalmente, nesse tips de exemplo muito extremo, as mulheres qu<
participam na base, as populag6es de base que se beneficiam disses pro)eton;
nio t6m nenhum input sabre o projeto.

Kathryn Hochstetler: Eu queda s6 acrescentar que no movimento eco16gico
vejo muito de uma influ6ncia intemacional, que n5o 6 s6 uma coisa de que a.
entidades internacionais favorecem algum tipo de trabalho, o que das fazem

)
)

)
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C:mas ache que tamb6m Lem muita influ&ncia sobic o que significa meld
(:umbiente, 6 ujna coisa que eu velo muito de dez ands atrfs para cf- Quando eu

C)stava aqui hf dez anon, quake toda gente que se chamava de movimento
(-?co16gico era gents que trabalhava com ecologia urbana, gents que se

breocupava com as quest6es da poluig:io, genre que se preocupava com as

Cjjj=taes do meir urbane. Agora, quando volta, essay entidades ainda existem.
(nas t6m muito pouca visibilidade, e quash a 6nica coisa que a genre v6 agora
(")omo meio ambiente, s5o as coisas da conservag5o, a Amaz6nia, o Pantanal,

f'Mata Atlfntica, todas essas coisas da floresta, as coisas la fora, da
.,.biodiversidade, sodas essay coisas que t6m importancia global. Acho que ipso

I'''tem muito a ver com os padr6es de financiamento, das ONGs internacionais,
do BID. do Banco Mundial, dos governos do norte. Eu velo muito isso,

(.iingu6m da dinheiro para falar da poluigao do ar, eu at6 esse semana falei com
("im cara do Greenpeace que me disse que na organizagao dele antes

il-qabalhavam bastante com a poluigao do ar em S&o Paulo, a dente sabe, n5o se

bode respirar la, mas a organizagao n:io tem muito interesse nisso, ele disse,

\torque nio 6 uma coisa global, 6 uma coisa muito local, ent&o estio
(aabalhando mats em efeito estufa, biodiversidade, esse typo de coisa. Ent5o

(,qo muita influ&ncia, at6 de quem 6 o movimento mesmo, uma coisa que me
(''lreocupa bastante, porque 6 uma questao de respirar, uma coisa muito
.-..mediata. Mas o que eu queria enfocar na minha resposta a essay perguntas, e
Jeverter um pouco a pergunta, porque para mim, acho muito interessante

Cpensar no papel das ONGs brasileiras nos meios inteinacionais. Eu n5o sei
(:luantos de voc6s ji. viram os brasileiros numa confer&ncia da ONU, por
( 'xemplo, em album lugar, mas estou lembrando agora, na 6poca da Rio-92, eu

C'alec com algu6m de uma entidade muito grande, canadense, que me disse que
.pa primeira vez que encontrou os movimentos ambientalistas brasileiros voltou

para o apartamento no hotel e chorou por horan, ela achava "meu deus, essa
(..d6ia de ecoloxia, do meio ambiente, nio tem nada a ver com a minha,

Cpolitizada, o que vou fazer...", la no Canada era uma visio muito maid
(''.poll.tier. Sempre quando eu velo uma ONG brasileira no meir intemacional,
iquase sempre, acho que muda muito o discurso internacional tamb6m: elsa

nulher saiu da confer6ncia da ONU com pensamentos diferentes do que era o
(xneio ambiente, nio vai llnanciar as novak, mas babe que ha ourras id6ias

(
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Acho que nio se devs pensar que as influ6ncias internacionais v6m s6 de um

lado para o outro. Bom, clara que os brasileiros tem menos influ6ncia do que z.J
relagao oposta, mas ha um semingrio porno hole por exemplo, ache tac ')
importance esse dialogo ao navel acad6mico, navel da ONU, e acho importante"

porque tem elsa visio, brasileira mesmo, eu ache, que 6 uma visio muito-
cdtica, que sempre pensa da politica, que sempre v6 rela96es entry coisas que

outras pessoas muitas vezes pensam que sio diferenciadas, eu acho muito Qtil..

Entao, n2o se devs esquecer que tem esse outro lada tamb6m. (1)

Silvio Caccia Bava: Vou comegar pele que voc6 terminou. E impressionantn
porexemplo come numa reuniio internacional a America Latina faz um bloch
na primeira meia laora de jogo, coisa que 6 absolutamente impensfvel com asu:
ONGs da Africa, ou mesmo da Asia. Eu penso que isso tem a ver com un..
processo socio hist6rico, quer dizer, por que no final das contas a Am6ric{
Latina, nio 6 o Brasil s6, 6 a que apresenta uma visio mats politizada da '
quest6es? A Africa por exemplo 6 uma tina arrasada, nio df para pensar em-
repassar recursos para ONGs locais porque nio tem, ou voc6 faz um'
atendimento direto homo os M6dicos Sem Fronteira, coisas assim, ou t.

situagao mica dais complicada. Ache que a geragao das ONGs que marfa ess(

peHodo 6 a da superagao dos regimes de excegao na America Latina, da lutil
contra as ditaduras, que deram origem a esse tipo de perspectiva de trabalho
Numa sociedade civil que tem um navel de organizaSlao, eu dina, superior d
outras regimes que sio subdesenvolvidas, perif6ricas, a mediagao com a
poliltica 6 uma questao que se coloca para dodo mundo. Entao, acho que cssz..

origem hist6rica do por que n6s acabamos sendo tachados de politicos, 6 qu

eu ache que tem af uma razio de ser dense processo. Me lembrei nesso
discuss5o da cooperagao de uma fda da Susan George, que 6 uma cientista.
social europ6ia, ela coordena o Observat6rio da Globalizagaa, uma cais<
assim, que ela fda: "a cooperagao intemacional nunca foi tio baixa homo b

hole ''. Hoje ela 6 0.23% do PIB do G7, que assinaram um compromisso en.
1992, na ECO, de botar 0.7%a de seu orgamento nos proUetos de caoperagao. 4:)
Susan George 6 ainda maid fcida, ela diz assim: ''tends a cair maid". Por dual
raz6es. A primeira 6 que acabou a Guerra Fda, a disputa de hegemonia dost

blocos comunista e capitalista. Antes, durante a Guerra Fda, a Eti6pia erq
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disputada pdas ag6ncias de cooperagao, que vai botar la seu p6zinho e garantir

4ue aquilo nio 6 dominio ideo16gico do campo adversirio. A outra coisa 6 que

mercado para produtos do norte, porque as barreiras de protegao j6 cederam
nediante os acordos intemacionais. Ent5o Susan George diz que a tend6ncia 6

que n5o seja 0.23%, 6 que desga ainda mais. lsso do Pa - :. £ ,-. ,.AI antrP
onto de vista de uma

(vlsao mats gerd. Eu diferenciaria a questao da cooperagao international entry
«eases atore$ acho que cada um tem uma motivagao distinta. As ag6ncias de

;ooperagao que tem base eclesial, ecum6nica, que sgo os protestantes, os
;at61icos, que arrecadam dinheiro nas suas lgrqas, na quaresma,

etc, para

ojudar os pobres do sul, des t6m uma motivagao. O sistema das Na96es
Pnidas, tips Unicef, Unesco, t&m autonomias relativas maiores do que os
ouuos organismos das Nag6es Unidas e t6m political pr6prias, pamcuiTmenle
a Unicef. O Banco Mundia] e o BID, em termos de cooperagao, a16m doles
3erem muito mais centrados governo a governo, des est5o pensando

3strat6gias de fundo, com conseqii6ncias de largo puzo Por exemplo,.agora o
\james Wolfeson, presidents do Banco Mundial, mudou o discurso dole, antes
Cora um discurso de combats a pobreza, "n6s precisamos erradicar a pobreza ,

Cagora nao 6 mats o discurso diz assim "o fortalecimento da sociedade civil". E
C;urioso, porque o Biro da discussao era o seguinte: vamps combater a pobreza

rates que a situagao se desestabilize. Agora, com a pobreza
aumentando, a

cues t5o da estabilidade poliltica levou a conclus&o de que, se voc6 n20 tem um

C
C

C
C
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nio tivesse a lgrela Cat61ica na 6poca das comunidades de base, final dos 8DOS)

70, como 6 que o Estado, ou por outra, a elite dominante pda via do Estadc
encontraria uma interlocugEio capaz de uma regulagiio publica da vida socials'\
Entao, a discuss5o da estrat6gia do Banco Mundial hoje 6 ]nuito mais(eu achcx..

que 6 lento esse movimento de mudanga) paisa do alivio da pobreza para (j.r

fortalecimento da sociedade civil por essay raz6es. A sugestao que eu queri;)
colocar, de um lado, 6 que a id6ia da anilise da cooperag5o internacioni
pudesse permitir florescer 16gicas diferenciadas, segundo os atores que est:i..")

envolvidos. Tem um outro lado tamb6m, que eu chamaria a globalizagaf")
positiva, que 6 um pouco elsa difus5o de que existem hde direitos sociais qual
s5o inaliengveis, todos, no mundo inteiro, t6m, ou pelo menos o'
reconhecimento de que devem ter estes direitos. lsso as ciipulas sociais dos.
anon 90 ajudaram a construir e, atrav6s das c$pulas, a sociedade civil tamb6n.)

ajudou a construir redes planetaias, sio vgrios tipos de rides temiticas"'}

formagao quash de algumas redes que fagam uma interlocugao mais global '-/

Nesse sentido tem um aspecto bastante positivo a atuagao da cooperagao ao-)
4udar a viabilizar a construgao de agendas e a construgao de eventos dcsst
carfter internacional. Tem um outro lado que eu vou s6 mencionar que 6 t
seguinte: o sistema das Nag6es Unidas perdeu a sua funcionalidade para a qua
foi concebido quando criado na 6poca do acordo de Bretton Woods. Ngo

' \U
servo

mais para aquilo, des estgo buscando se reposicionar. Por exemplo, o BIRllij?
Banco Intemaciona] de Reconstrugao e Desenvolvimento, abandonou a idiifl)
de desenvolvimento, ele agora quer combater a pobreza, porque n5o 6 mai
vifvel pensar que os parses pobres possam sair dessa condigao de pobrez?
Elsa agenda social promovida pdas Nag6es Unidas 6 para legitimar o sistem?-X

com uln novo papal, que 6 o de garantir uma plataforma planetaria dl;r
discuss6es em torno de direitos. De alguma maneira, os encontros dog
govemos, que foi ipso que as Na96es Unidas promoveu, foi seguido peta;)
encontros paralelos da sociedade civil, porque os governor, muitos delis. n5.

querem misturar as discuss6es. Alguns parses inclusive ofereceram seu ' )
delegados o6iciais para que se transformassem em porta vozes, nos encontros,

govemamentais, das vozes da sociedade civil. O nosso nem quer saber, n(j
caso do Brasil. Tamb6m n5o 6 um ato voluntarioso da sociedade civil construi;)

)
)

)
)
)
)
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Cuma nova plataforma de direitos, 6 uma estrat6gia do sistema das Nag6es
(IJnidas de se reposicionar internacionalmente e ganhar uma outta
Cuncionalidade, sen5o v5o fechar. Agora comega a haver uma divisio de
/"'rabalho entry o BID e o Banco Mundial, onde as tarefas socials parecem mais

:lorientadas para serum cumpridas polo BID, ao inv6s do Banco Mundial, que
\'Htcaria com a regulagao dos mercados, com a gestao dos equilibrios

.Inanceiros que permitem a estabilidade. Entao, 6 fascinante essa discussao, eu
(,imho que ela tem uma importancia muito grande, mas eu continuo pensando

lue a nossa capacidade de atuar nesses espagos da cooperagao s6 exists se
/houver no Brasil uma consist6ncia, uma densidade, uma mobilizagao por parte
\disses atores da sociedade civil, que possam incidir, a partir do trabalho

acumulado aqui, na discuss5o intemacional. Evidentemente voc6 tem trocas,
C.nas houve muitas avaliag6es que disseram assim "as ONGs serviram muito
Cnais para legitimar esse debate das Nag6es Unidas e funcionavam como uma

!specie de claque dense debate intemacional, do que para atuar efetivamente
'd, porque Hesse espago intemacional ela se descola do seu poder de
tnobilizagao da sociedade, de alguma maneira". Eu ngo sei se esse avaliagao 6

(-100% correta, mas 6 uma preocupagao de mostrar que transformagao social se

'm com forgas socials, voc6 nio faz com discurso.

C
C

/-Ana Claudia Texeira: Uma iinica questao que vale reforgar, interessante, 6

,-que apesar, Silvio, de voc6 estar dizendo s5o atores diferentes, que t6m
I'.perspectivas diferentes, tem uma coisa que parece meir comum da cooperagao
Citernacional. Banco Mundial, ngo sei se vamps conseguir responder hoje, que

por que todas das cobram mats elie.goa, efici&ncia, resultados, objetivos
nensurfveis. etc? N5o sei se estou errada, mas me parece que todas cobram,

ndependente do lugar de onde v8m. A tele da Nathalie df pistas para
bntender. Imagino que 6 uma conflu6ncia de circunstfncias que acontecem
que, apesar de virem de lugares diferentes, apesar de talvez terem projetos

CJiferentes para esse dinheiro financiado, estio today exigindo eficacia,

C esultados, etc

aSonia Alvarez: No campo do feminismo tamb6m 6 gritante homo o ''mercado
lnternaciona] de projetos" lava a priorizagao de determinadas agendas que,
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para quem faz estudos etnogrfficos sobre qualquer determinado movimento,J
coma tem fido o meu faso atrav6s de muitos aaas, 6 perceptfvel que nac:..)
surged organicamente desses moviinentos, e ipso 6 muito preocupante. Um€')
das coisas que eu ache que 6 fundamental politicamente para verdadeiramente-\
fortalecer a sociedade civil 6 trabalhar este problema, de como as ag6ncias ddl
Hinanciamento mudam os discursos dos movimentos. Por exemplo, hoje emJ
dia praticamente n5o tem uma mica ONG feminists no Brasil ou na Am6ricf.
Latina que nio trabalhe com direitos sexuais e reprodutivos, quer dizer, muitaf

ONGs t6m desenvolvido um trabalho nesse campo s6 porque hli dinheiro")
nesse campo. Entio voc6 enquadra outras coisas que voc6 este fazendo colnd

se tivessem relagao com ipso. O interessante 6 que hf uma mudanga, acC
mesmo tempo, na cooperagao intemacional no sentido de redimensionar e
redeHinir o que antigamente chamava-se controle da natalidade, que depoitl..)
chamou-se planqamento familiar, e agora 6 o campo dos direitos sexuais e)
reprodutivos, mas que i.s vezes 6 um deslizamento s6, n5o uma real-s
redefinigao. Outro exemplo cllissico 6 das masculinidades, que de repent€
virou moda, tamb6m no campo das ag6ncias internacionais, enfatizar que 6;-/
importante para mudanga social, se vamos pensar em g6nero, precisamosJ
pensar em homens e mulheres, ent5o nio hli um projeto de g6nero a nio se.3
que inclua tanto homens quanto mulheres. Ent5o 30qo das ONGs e daf '
pesquisadoras na America Latina agora est5o estudando masculinidades,-..i

Tamb6m quero retomar elsa dupla, eficfcia e efici6ncia. Acho que fi:
insistincia na dupla eficfcia e efici&ncia em vez de na dupla cidadania ;)
empoderamento(porque hf um deslocamento tamb6m dessa 6nfase, que jil)
existiu na cooperagao), tem tudo a ver com aquilo que eu falava de que o
Eerceiro setter n5o foie da 16gica do mercado e do Estado, por um lada, q)
outras coisas que acho que s8o mais micro institucionais, organizacionais, que
a Nathalie aponta no capt.tulo deja, que tem a ver com a 16gica das pr6prias'
ag6ncias. Elam tamb6m sgo ONGs em alguns cason, ou ag6ncias para-estataisr
em outros, e das t6m que prestar contra, tem que gastar o seu dinheir(:)

eficientemente, t6m que gastg-lo dentro de um determinado ano fiscal, entac")
quem sabe de projetos das fundag6es, 6 bom apresentar por exemplo urr'-
proUeto no final do ano fiscal de uma ag6ncia, as chances de financiamento sa(!:
maiores, 6 dinheiro que des t6m que gastar senio des perdem a sua isengao;-/

)
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(etc.,etc. Entao, ha uma 16gica da pr6pria instituigao, a 16gica da efici6ncia.
(tJorque coma a Ana Claudia [amb6m aponta, as agendas preferem dar

nontantes maiores para grupos maiores, porque 6 mais f5cil burocraticamente

r''lrocessar, voc6 tem que soltar 500 mil d61ares, da para uma ONG grande.
:Literalmente se fda assam, ''move the money", 6 o mecanismo maid eficiente,

:.poupa dinheiro para a burocracia da instituigao.

C

C

C
?erguntas 6 e 7

:6) Estamos assistindo na Venezuela, no Equador, no Perk, na Colombia, para

C vicar nesses parses, iniciativas que negam as regras do jogs democritica
r-- tal qual definidas pdas suas elites--uma crime da institucionalidade
un democrftica e das perspectivas de mudanga social. Em alguns casos temos

(} aberta uma ciise politico aguda, um verdadeiro impasse quando is
C possibilidades de evolugao da elise da institucionalidade democrgtica. No

C entanto nio percebo que hajj desenhado um projeto de mudanga social a
/" ser perseguido. A questao da democracia e da cidadania portanto n5o
:. ganham contornos maid definidos quanto aos sous conteiidos e sua
\'" capacidade de promover mudangas. O discurso democrftico 6 apropriado
C igualmente polos setores conservadores. Boaventura de Souza Santos fda

CI que um novo conteQdo democrftico s6 serf definido a partir de rupturas
/- com o sistema poliltico atual. Ele vai a16m, diz que enquanto a AL estiver
''.. discutindo reformat, into 6, a melhoria do que ai. este, etta longa transigao

\'" politica para a democracia poderf softer reveses autoritgrios maiores dos
\- que os que ja temos

Ga) E possfvela afirmagao de um regime palftico democrgtico de carfter
C amplamente redistributivo, orientado para atender as demandas sociais da

r- maioria, na atual conjuntura da AL?

C;b) Se 6 possivel, coma engender o papal nio da sociedade civil coma um
,. todd--etta questao ja em si 6 das nlais complicadas pols sup6e uma
\ homogeneidade de interesses dos distintos setores organizados da
C sociedade civil que n2o exists---mas dos setores que se organizam na
C defesa de direitos, a( incluidas as ONGs?

C
C
C

C
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(7) Pua finalizar o nosso debate, quaid os elementos que ao seu ver:"l
conuibuiriam para fomentar uma sociedade civil democridca e:)
'democratizante" na America Latina? I)

Silvio Caccia Baba: Eu tenho a impressao que, depois do periods em que se:)

restabeleceu o jogs democrftico na America Latina, foi um jogo que ngc'
mudou nada. Por exemplo, voc6 pega o choque do petr61eo em 82/83, df um::;
plus de dinheiro para a Venezuela que tem uma barca de petr61eo, que 6 vint<
vezes o Plano Marshall para a Europa. E nio aconteceu nada em termos dd-
redugao da pobreza ou diminuigao da desigualdade. lsso voc6 pods observat
de alguma maneira em todos os parses da America Latina, com algumzl

excegao do Chile, que, no entanto, n:io reduziu tamb6m a desigualdade, s6-)
melhorou um pouco seu ni.vel de pobreza. Ou deja, a democratizagao na(}..
democratizou, ngo mexeu com a questao da equidade, n5o desalojou as elites

locais, etc. Comega a haver um descr6dito e uma ilegitimidade do sistemz.

politico crescente, vai dar em Chiapas, vai dar no movimento dos indios n<
Equador, no MST, comegam a transbordar formal instituintes de uma praticT)
cidada, que nio cabem na armadura institucional. O caso da Venezuela para-\
mim 6 da major importancia. Eu ngo quero discutir se o Chavez 6 um goril<
militar ou nao, a questao 6.que a populagao deu s6 6% dos votos para o qut,J

serra aquio PMDB e o PFL. O resto todo foi para um paaideco de nada, qul...,)
criou uma Constituinte, esse Constituinte subordinou o Congresso a su;)
legislagao, o Judiciario, e s6 sobrou para as elites da Venezuela a lgreja parr-)
fazer a condenagao politica e ideo16gica do govemo do Chavez. Todo (l<.
aparato institutional caiu, nio funcionou, e caiu porque n5o correspondia, 6 !
mesma coisa das eleig6es no Mexico, do Fujimori. que agora sato outrc:)
candidate de oposigao porque aquela eleigao estava viciada, quer dizer, (.)
sistema politico nio 6 capaz de absorver as press6es da sociedade. Ache qu::)

se voc6 olhar o Equador, ngo vou entrar em detalhes, se voca olhar pl
Venezuela, a Co16mbia, Paraguai, se voc6 comegar a fazer uma leitura d€.:

algumas indicag6es do Brasil, o sistema politico tem que ser mudado, ele tcHTJ
que crier uma forma nova de representagao e de gestao integrada da sociedade,

talvez voc& tenha indicag6es de elementos da contra hegemonia aparecend:)

D
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-las experi6ncias de gestao municipal do PT aqui, em alguns outros lugares,
Cnas a questao central 6 que democratizar a Am6dca Latina e o Brasil paisa
r'')or uma refundagao de um pacto de regulagao polftica e criagao de novak
/...instituig6es que sejam capazes de incorporar estes novos atores. Se n&o for por

bi., esse sistema nio para de p6, & ipso que este sinalizado para mim na
conjuntura. Ent3o a id6ia da questao democrftica e cidada, n5o 6 olhar para

.tras, numa esp6cie de ethos regressive, dizendo "o que a Revolugao Francesa

ios legou n6s queremos que vigore '', ou sobre a Constituigao de 88, ainda que
r-?la sqa muito nova. Mas eu acho que, por exemplo, a id6ia de governar

bidades como Sio Paulo, regimes metropolitanas, n6s precisamos de outros

-sistemas politicos, o clientelismo n5o funciona mais como funcionava antes,
ias cidades de m6dio porte colnegam a se eleger pessoas, m6dicos,

2rofissionais liberais, que escapam das familial olig#quicas locals. Quer
f'"lizer, este vazando de vhias 6ticas posse.veil o arcabougo que manteve a

America Latina nesse processo crescente de dualizagao. Nio garante que vf
Para melhor, n6s podemos it para regimes totalit&ios.

C
C

...;onia Alvarez: Acho que a questao fundamental serra o papal dense setor da

C ociedade civil que representa "o bem", ache que tem genre com solugaa para
r'sso, para essa engenharia que lava a essa situagao ruim. A Venezuela 6
}barticularmente grave porque 6 tide homo a democracia mais hist6rica, era tide

\:.i)elo menos at6 o primeiro volpe do Chavez, tinha um sistema de partidos que
.uncionava

('Silvio Caccia Baba: Onde estio as indicag6es que prefiguram uma nova
forma de arganizagao politico, 6 ipso? Eu estou dizendo "a sociedade civil tem

.pm papal central ''. Alias, o Betinho dizia assim "o poder este na sociedade
civil. nio este no Estado. O Estado 6 um instruments". Entao, se n6s estamos

.loje, de um lado, super ftagilizados enquanto sociedade civil pdas poll.ticas

eoliberais, que acabam tentando desconstituir os atores da sociedade, da

(")posigao, etc, por outro dado n6s temos laborat6rios de contra hegemonia que
.,.modem estar indicando, sim, prefigurando novas forlnas de relagao do pablico

'\fom o privado, a construgao de esferas pablicas n:io estatais, cAmaras setonais
(de negociagao que podem fazer com que a questao social tenha preva16ncia

(
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sabre o econ6mico, vgrias indicag6es, o que 6 uma colcha de retalhos, duvido)
que algu6m tenha, adoraria que tivesse, ulna visio mais articulada disco ai

Mas a hist6ria nio para, ngo 6 um Him de linda. S6 para ilustrar, em 1978, et.)
estava no CEDEC nulla discuss5o onde os especialistas intelectuais quf '
estudavam a classy operaria tinham dito: "o novo padrao tecno16gicd
desaiticulou os movimentos sociais, nio tem maid possibilidade dos
mbalhadores se mobilizarem na forma clgssica do conflito entry eapitd L
trabalho". 1979, 80, 81voc6 teve as maiores groves do Brasil. lsso quer dizer I)
para mim, que muitas vezes quem perde o p6 somos n6s, na leitura desser'-'\
processor. Nio 6 que a hist6ria parou. Agora, homo se d5o essay novas formal-..
associativas? Eases novos adores emergentes, como se relacionam? Como iss(i '/

6 capaz de ser abrigado numa relagao pablico/privado, nuina nova..

institucionalidade pali.rica? Essas quest6es eu acllo que estio colocadas comdl)

um desafio, nio sein que voc6 acha... .I.)

Sonia Alvarez: Sim, mas o que me preocupa 6 justamente, dados todos og:'
problemas que foram apontados, que essay experi&ncias bem sucedidas sica
realmente ilhas dada vez menores em certo sentido. N5o estou querendd-)
menosprezar essen laborat6rios, mas muito dos sentidos disses laborat6rio.

contra hegem6nicos estio sendo re-hegemonizados. Para quem aposta nessa'"l
possibilidades, fica cada vez maid difTcil imaginar homo poderiam chegar a seen

uma contraproposta ao Hugo Chavez, eu ja estava preocupada com um<
contraproposta e agora estou Jnais preocupada ainda. Eu echo que vale a pent-J

vei o debate que estamos tends para verificar essay contradig6es, ver com(:)

revitalizar estes espagos, porque des n8o estgo dados... ache que eu teria dito
cinco ou sein anos atr6s que estavam ai., dados, agora 6 preciso dizer que este(-l
maid fragilizados.

Silvio Caccia Bava: Eu queria dizer, por exemplo, voc6 pena no casa d(1)
Brasil, eu acho que 6 extremamente contradit6rio, a genre v6 a forma e f)
fraqueza ao mesmo tempo. Mas hoje voc6 tem tr6s Estados muito importantes --)
o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, agora intelTompido, e Rio de Janeiro-s
fazendo orgamento participativo estadual. Nio 6 pouca coisa, porque 6 :ii:
transparfncia das qantas pab]icas, nio estou nem discutindo o percenma] que)

)
)
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(.:sd sends objeto de decisao, 6 que para fazer isso voc6 tem que mosuar, e

C;omega a [er um console. Ent5o agora tem um prajeto de lei no estado de Sgo

(?auld, de uma deputada, de orgamento participativo
estadual. lsso tem um

.I . ..... n A nAn IA 1%fx14 /11xp

,.,ebatimento no ni.vel federal no sentido da construgao de uma agenda hole que

(e precise ver o que extra e o que sai, cano intra e coma sai, de onde enLra e de
onde sai em termos de recursos. Eu acho que se esse agenda se consolida, nio

..jue ela venha a se tomar real ja, mas que ela ja sega um fema pablico, 6 um
C.vango enorme em termos de contra hegemonia

C
C

tvelina Dagnino: A sensagao que eu tinha 6 que voc6 estava privilegiando os
qlovos arranjos institucionais. Eu ia dizer entio que essay expert.encias de

.novagao institutional que a Constituigao de 88 traz, mal ou bem,
t6m

Cnostrado que de faso os arranjos institucionais novos forum possiveis de

(-erem delineados por urns correlagao de forgas x que pnmeiro, nao
znecessariamente se manteve, segundo, nos niveis outros, estaduais,

Sllnunicipais, etc, ngo tinha a manor obrigagao de se repetir come nio se repetiu
(.conde, ipso que voc6 champ de fragilizagao, ou bela, os novos arranlos
Cnstitucionais que Cram saudados coma "a grande vit6ria", se revelaram um

C;ampo de disputa feroz. Tolos de n6s que achamos que podia ser diferente,
f-lue a vit6ria do aprofundamento da democracia se deu em 88 e pronto, estava
..resolvido. Eu ia dizer tudo ipso para chamar atengao, o que agora nio 6 mats

i;ll:l;. 'ence porque eu ache que voc6 mesmo ja chamou, de que os arranjos
(.nstitucionais s20 s6 parte da hist6ria

('';ilvio Caccia Bava: Eu ache que existem 40 mil pessoas hoje, que integram

q='===JX :::=u=:':=':==i:':=::un=
antes essas 40 mil pessoas

lvelina Dagnino: Eu s6 queria lembrar tamb6m em relagao a essa coisa de

'+agilizado ou ngo fragilizado, um pouch quaid o nosso parametro de
Hvaliagao. Vou lembrar aquio que o Boaventura diz sobre o orgamento
q'"' prop6sito da questao da autonomia da sociedade civil no
CI)rgamento, ele prop6e pensar as coisas da seguinte maneira: hf ai um mtltuo

r
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condicionamento da autonomia. Assim como n6s perguntamos se a sociedade-)
civil mant6m a sua autonomia frente ao Estado, Gabe ZL mesma pergunta en=)

relagao ao Estado. O Estado mant&m sua mesma autonomia frente a sociedadf:)

civil, ou na verdade o que houve 6 um estreitamento, ou uma negociagac"\
mQtua dessa autonomia e caberia entgo olhar onde, quando e como os ganhof=.
sio maiores e sio menores. O outro relativiza a sua autonomia, e essa 6 uma-"/

pergunta que cabs aos doin ]ados. ]; ipso que estou querendo ressaltar para

dizer o seguinte: com toda a fiagilizagao e as di6iculdades possiveis dessal:)

expei16i)das, ache que das impedem que se pence o Estado no Brasil df ')
mesma maneira que se pensava hf quinze anos atrfs, inclusive sabre uma das-x

coisas que voc6 disse, Silvio, o imp6rio total e completo e nio questionavel d(j:'
clientelismo e de todos os ismos. Entao, acho que, mal ou bem, estamos num-
outro patamar, n2o 6 nem de pesto um patamar de vit6ria, mas certamente f:)
um outta patamar em relagao ao passado. No fundo o que eu queria chama:)
atengao 6 esse dualidade entry sociedade poll.tica, sistema politico, alranjo '-\
institucionais e as transforma(lees na sociedade, para dizer argo absolutamenteil:

chavao, que chama ateng5o para o navel das relag6es entre cultura e polftica.

Sonia Alvarez: Mas, nesse sentido, acho que, quando faso de fragilizagao, etl:)

nio estou falando dos conselhos, orgamentos participativos, que esEamo::)
voltando de novo a nogao de o que interessa, o importante, 6 pol inca publica--\

numa determinada concepgao de politica. Eu acho que justamente o quell
mudou talvez, mas que nio 6 irreversivel, f a cultura politica, chacoalhou ulll)
pouquinho da culture politica e da palitica da cultura. O que este fragilizado ac:)
meu ver 6 a capacidade crftica da sociedade civil, e nio necessariament(')
aqueles espagos de interagao entre sociedade civil e Estado, novamentr"'\

enfatizando que tamb6m a sociedade civil tem um outro papel, que ngo se.
reduz exclusivamente a esse papel da gestao, ou co-gestao com o Estado. SeM

esse papal cn'tied, de intervengao no politico e nio s6 nas polilicas, vai tel)
dais Chavez, maid Fujimoris, mais Collars, de promover o sentido subjetivi=)
da cidadania, aquela coisa do direito a ter direitos, saber que voc6 tem direitos")

entender a diferenga entre um salvador da pftria autoproclamado e uma pessof'"'\
que realmente tem uma proposta democrftica para a sociedade. Como se.
resolve isso atrav6s de conselho? Nio se resolve exclusivamente auav6s dll)

)
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Cparticipagao em espagos institucionais, se resolve pda conscientizagao, pda
Cntrodugao e manutengao de um contra sentido comum sobre como a

ociedade 6 constituida, e ipso requer movimento social, para dar a volta

fcompleta. Nio s6 nas mas, etc, mas requer milit5ncia.

Evelina Dagnino: S6 para esclarecer, Sonia, voc6 saba bem o quanto eu
..;oncordo com voc6... Eu privilegiei os dais espagos geradores de polfticas

orque o initio da fda do Silvio foi "democratizagao ngo avangou, ao
ontrgrio o que avangou foia pobreza, desigualdade, etc". O que 6 tamb6m

inuito preocupante 6 que nesses 61timos ands, podemos pensar que a cultura

Ct)oHtica maid hierarquica, autoritfria e traditional foi chacoalhada mas a
sociedade se v6 atravessada por uma outra tonente absolutamente dramftica

Clue 6 o que n6s vimos no Rio ontem.[um epis6dio de vio]6ncia urbana num

(-lnious, com a interfer6ncia da policia, que acabou com a morte do assaltante e
,.'ie uma reffm) Tem af um ouuo foci que evidentemente este rejacionadfssima

bom o Testa, mas sabre o qual..

C
C

C3onia Alvarez: Mas que uma das coisas interessantes que pesquisas apontam

Cii que hf relativamente poucas Ones por exemplo dedicadas a questao da
r-/io16ncia. Eu estava relendo o livro do Rubem Cesar de 94 onde ele aponta
.Jima coisa minima, 1% de today entidades se dirigem a estes problemas, e

ISj;'ando se diligem 6 para promover novak politicas de seguranga publica,
.policiamento comunitario, etc.

'Evelina Dagnino: Nio tenho muita informagao, mas evidentemente n5o me
'! tranharia se os novos impulsos autoritirios, Chavez e companhia, que tem
ha id6ia da seguranga um baluarte fundamental, avangassem num contexto
'homo esse

(
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