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PREFAClo

Prefaciar 6 tamb6m, inevitavelmente, interpretar as ideias dos autores da obra
prefaciada, refletir sobre das a partir dos pr6prios referenciais, valer-se delas

para ampliar e at6 reformular os pr6prios conhecimentos em torno nos temas

abordados. Ainda mais quando sgo textos instigantes, provocativos e atuais

homo os que foram reunidos na obra em questao. Nisso consiste, talvez, o maior

proveito, o maior prazer, mas tamb6m a maior responsabilidade do prefaciador,
privi16gio e honra que me foram gentilmente concedidos pelos organizadores:
Ana Lobe, Giovanni Semeraro, Percival Tavares da Silva.

Os n capitulos e uma entrevista que comp6em o limo se articulam, mais

ou menos diretamente, com os conceitos gramscianos de "Estado" e "vontade
coletiva". Debrugando-se sobre problemas objetivos, mas sem descuidar dos
pressupostos te6ricos que orientam seu en6'entamento, a obra constitui um

aut6ntico exemplo de coiyugagao dia16tica entre teoria e prgtica, realizando,

assim, em si mesma, a nogao de prixis que constituia principal marca distintiva
do marxismo de Gramsci. Trata-se, portanto, tamb6m nesse sentido, de uma

obra gramsciana produzida por gramscianos.
O capitulo que abre o livro, de autoria de Derek Boothman, intitula-se O

bZoco ;z£sf6dco de Gramsci: esfrzfMra, /zegemonfa e £7zta'czgdes dfaZdHcas. Amparado
sobretudo nos Cadernos io e l3, e dialogando com intelectuais como Lukfcs,
Lefebvre, entre outros, o autor mostra, inicialmente, como esse conceito se

aplica a concepgao gramsciana do homem, entendido como "bloco hist6rico de

elementos puramente individuals e subjetivos e de elementos de massa e obje-
tivos ou materiais". Essa formulagaojf aponta para a interagao diaZdHca, isto 6,

de agro recfproca entre estrutura e superestrutura, o que evidencia, segundo
Boothman, a equiva16ncia entre as nog6es de bZoco /z£sf6Hco e totaZfdade. Assim,
o conceito de bloco hist6rico, em Gramsci, como ele mesmo declara, seria

origingrio de Sorel, mas tamb6m resultaria de sua releitura da nogao marxiana
de totalidade. Um trago comum a estes conceitos serra seu cargter dinamico,
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Estado e sociedade civil e as relax?ties entre
o pbblico e o privado no Brasil: reflexfies a
partir do pensamento de Antonio Gramsci
ANALOLE

INEZ STAMPA

Introdugao

Nossa pretensao, ao realizar o debate sobre sociedade civil, 6 trazer igualmente
a baila a peoria sobre Estado que, na concepgao gramsciana, se amplia devido
a inclusio dessa nova esfera, a "sociedade civil". E, tamb6m, mostrar que essa

sociedade civil nada tem a ver com o que hole chamam de "terceiro setter '",

presungosamente situado para a16m do Estado e do mercado.

Com base na pesquisa de Carlos Monta6o (zola, p. i8i-i8z), os autores do "terceiro setter
referem se a ele como: a. organizag6es nio lucrativas e nio governamentais(ONGs), movi
mentor sociais, organizag6es e associag6es comunitfrias; b. instituig6es de caridade, reli-

giosas; c. atividadesfilantr6picas fundag6es empresariais, fllantropiaempresarial,empresa
cidada; d. agnes solids.das -- consci6ncia solidfria, de ajuda mlitua e de ajuda ao pr6ximo; e.
agnes voluntfrias; f. atividades pontuais e informais. Assim, demos o "terceiro setor" como
uma esfera nio estatal("primeiro setter" Estado) e nao-mercantil("segundo setor" --
mercado), ou seja, o "terceiro setter" seria o conjunto de organizag6es mais ou menos formais
da "sociedade civil". Por6m, para Montafio, numa perspectiva crftica e de totalidade, este
conceito resulta inteiramente ideo16gico e inadequado ao real. Nesta diregao: "a realidade

social nio se divide em 'primeiro ', 'segundo ' e 'terceiro ' setter divisio que[...] consiste num

artiflcio positivista, institucionalista ou estruturalista. lsto, numa primeira hip6tese, estaria
mostrando o debate sobre o 'terceiro setor' para a16m da sua funcionalidade com a ofensiva
neoliberal. como fundado num conceito abstrato, sem exist6ncia real. Numa segundo hip6-

tese. esse debate setorialista oferece uma discussgo sobre o social que entende de forma
desarticulada o Estado, o mercado e a sociedade civil. Para ambas as hip6teses o debate ocorre
de fonna mistificadorado real"(Montafio, zola, p. t8Z l83)

4t



Nosso intuito 6, tamb6m, o de pensar alternativas que possam contribuir

para reverter a exacerbagao da 16gica privatista qu6 vem sendo imposta a :ocie-
dade em gerd, e a clause trabalhadora, em particular, para o que 6 requerido o
exame das relag6es entre Estado, mercado e sociedade, onde se localiza a rede-

finigao das relag6es entre Estado e sociedade civil, e entre o p6blico e o privado,
ingredientes necessgrios para pensar a democracia e o Estado de direito.

o Na sociabilidade capitalista, a ideia da democracia como produto da sobe-

rania popular e, ao mesmo tempo, como palco de violagao dos direitos do
homem, revela uma contradigao inescapavele sist6mica, pois os direitos nio

podem servir a desfgnios diametralmente opostos: a garantia da vida humana
em condig6es dignas e, ao mesmo tempo, a superexploragao de lantos seres
humanos em detrimento dos interesses de uma minoria de super'ricos.

A perspectiva aqui adotada, portanto, 6 a de construir reflex6es criticas

para a luta em porno do papel do Estado na garantia de direitos e da demo-
cmcia, elementos tio caros aos que buscam ajustiga social. Em especial, neste
momento hist6rico, onde acontecimentos medonhos trazem a barbgrie para o

centro da pauta da sociabilidade capitalista, com o avango da crime do capital e

de praticas(politicas e econ6micas) ultraconservadoms, que negam, de loma
explicita, as contradig6es de classe, ou sega, ha necessidade e urg6ncia da critica

para pensar e construir a emancipagao da clause trabalhadora.

os jusnaturalistas propuseram), mas coma uma definigao do Estado burgu6s
no marco do movimento hist6rico real de desenvolvimento e fortalecimento

dasociedadecapitalista.
Podemos dizer que, no plano te6rico, Hegel 6 o primeiro a estabelecer

o conceito de "sociedade civil" como algo diferente e apartado do "Estado

politico", coexistindo com este. Em Hegel, a sociedade civi16 elaborada como
um sistema de necessidades em que se desenvolvem as relag6es e atividades

econ6micas e as regulamentag6esjuridico-administrativas. Portanto, a socie-

dade civil hegeliana 6 um sistema nio s6 econ6mico, mas tamb6m juridico e

administrativo(Montafio; Duriguetto, zoio)-

Hegel descreve que 6 na sociedade civil que "p6blico e privado, particular
e universal, se encontrariam por meio da interagao de interesses privados em
um terreno que nio era o lar, nem o Estado, mas uma mediagao entre os dois"

(Wood, zon, P. zo7) . A sociedade civi16 parte do Estado, por6m o restringe.
Na visio hegeliana, enquanto os integrantes do Estado possuirem interesses

privados, a universalidade nio teri se firmado. E necessario, portanto, que
o Estado capture a sociedade civil com seus interesses objetivos e coletivos.

A aspiragao a liberdade individual, tal como o liberalismo a expres'
cava, implicaria uma profunda limitagao a uma eticidade plena. Se o
Estado (a associagao) reduzir-se a unicamente assegurar a protegao

da propriedade, isto 6, se o Estado se limitar e se reduzir a sociedade
civil, a sociedade burguesa(Dfe biirgzzerZfche GeseZZscha#), se se limitar

a seguranga e iliberdade pessoal, o interesse individual passa a figurar
coma o llnico interesse efetivo, reduzindo e limitando o pr6prio indi-

viduo, que nio mats reconhece seus lagos efetivamente hist6ricos e
sociais. (Fontes, zoo6, p. zo8).

A relagao entre Estado e sociedade civil: aquecendo o debate

Para Gramsci, "nio s6 a sociedade civil 6 um memento do Estado, mas o

que nela tem lugar nio pode ser compreendido fora das relag6es socials que
se expressam no mercado" (Coutinho, zoo6, P. 4i)

Antes de apresentarmos a relagao entre Estado e sociedade civil em
Gramsci, iremos destacar a contribuigao de Hegel e Marx na elaboragao do
concerto de sociedade civil, pols, para Gramsci, a politicae o Estado n8o podiam

serpensados como esferas isoladas, mas tratados soboprincipio datotal dade,
numa anilise embasada na critica da economia politica empreendida por Marx.

Hegel (t77o-i83t) foi um dos criadores do idealismo (alemao). Com subs
ideias revolucionarias, podemos dizer que foium precursor do marxismo.

Hegel apresenta o Estado ngo maid como proposigao de um modelo ideal(como

Para Hegel, enquanto o mundo da "sociedade civil" (a esfera das relag6es
econ6micas) seria o reino dos individuos atomizados e particularistas, o Estado
consistiria na esfera da universalizagao.

Mam (i8l8-i883), ao contrgrio de Hegel, apresenta o cargter puramente
formal da universalizagao do Estado: "se o Estado pode aparecer como o reino
do universal, em contraste com a esfera econ6mica da pura particularidade,

ipso resulta do cato de que o homem da sociedade modema este dividido em sua

pr6priavida real"(Coutinho, zoo8, p. l8). Marx adverte que a divisio entre a
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esfera politico-estatalem relagao e o individuo concrete dificulta que o Estado

possa realmente representar uma vontade gerd '.
Em A Ideal(liza AZem& encontramos, de maneira mais explicita e desenvol-

vida, a critica da politica enquanto tal. O ponto de partida de Marx e Engels

(2007) & a afirmagao de que o Estado ngo pode ser compreendido a parter de
si mesmo: como um ser aut6nomo, mas apenas a parter de sua base real, ou

sega, da sociedade civil, das relag6es socials que formam a base da existCncia
humana em cada pedodo, isto 6, do modo de produgao da vida, que tem coma

base aprodugao davidamaterial. . . ..
Marx, ao nio reconhecera universahdade do Estado e ao reiterar que o Estado

manifestava as peculiaridades da sociedade civile suas relag6es de classe, obri-

gou-se a "dedicar sua vida ao trabalho de explorar a anatomia da sociedade civil
sob aforma de uma cHtica da economia politica"(Wood, zou, P ' Zo7).

Marx conviveu com os grandes acontecimentos do s6culo x]X, por ]sso,

suas anilises retratam o surgimento do capita]ismo industrial e a consolidagao

dos Estados modernos. Traz tamb6m reflex6es sobre o surgimento de dias
classes contradit6rias em seu cerne: a burguesia e o proletariado. A primeira

surge da dissolugao do modo de produgao feudal, construindo, atmv6s de lukas,
o capitalismo; a segunda, por sua vez, nega o capitalismo e almeja uma socle-
dade sem classes.

No enten dimento de Marx, a compreensao de Estadobaseia-se, entry outras,

nas seguintes proposig6es: a) o Estado coma "comity executivo" da burguesia
(a clause dominante) que este a servigo de uma clause que exerce opressao
sobre a outra, utitizan(io se da coergao para desempenhar suas fung6es; e b)
o Estado como uma arena contradit6ria de lula de classes (Coutinho, zoo8) -

A constituigao do Estado, na concepgao de Marx, consiste na divisio da
sociedade em classes. Para o autor, o Estado s6 existe enquanto permanecer

este divisao, a qual emana, por sua vez, do modo homo se manifestam as rela-

g6es socials de produgao. Delta forma, afungao do Estado "6 precisamente a de
conservar e reproduzir esta divisio em classes, assegurando que os interesses

particulares de uma classe se imponham coma se fossem os interesses univer-
sals da sociedade". Marx analisou tamb6m a estrutura do Estado e "apontou na

coergao o principal recurso pelo qualo poder estatal faz valer a sua natureza
de classe" (Coutinho, 2006, P- 3Z) -

Em Marx, "a politica ngo se reduz ao Estado, mas tem clareza que, na ordem

burguesa, o n6cleo do poder politico 6 o Estado, e por isso a revolugao do

proletariado requer a dominagao e extingao do poder estatal" (Duriguetto,

Zoo7 P 52){Hesto Comzi7zkta (i848), Marx e Engels (zoio, p 42) ja diziam: "0
executivo no Estado moderns ngo 6 senio um comity para gerir os negocios
comuns de toda a classe burguesa". E ressaltam que a burguesia exerceu

historicamente um paper revoluciongrio. Na concepgao dos autores, o Estado

submisso aos interesses do capital "6 nada mats do que a forma de organizagao

que os burgueses se dio necessariamente, tanto no exterior coma no inte-
rior, para a garantia reciproca de sua propriedade e de seus interesses"(Marx;

gels,elso7' P ' -t89S), emA oreem dajamzaf% dapropdedade;)dvada edo Estado

(i884), roma maid s61ida esta concepgao, destacando que:

[...] o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das
classes, e coma, ao mesmo tempo, nasceu em meld ao conflito delay,

e, por regra gerd, o Estado da classe mats poderosa, da classe econo-
micamente dominante, classe que, por interm6dio dele, se convene
tamb6m em classe politicamente dominante e adquire novos memos

para a repressao e exploragao da clause oprimida. (Engels, zola, P
zi5-zl6).

Ja a sociedade civil, para Marx e Engels, reporta-se ao mundo das relag6es de

produgao, ou seja, como base econ6mica: "a sociedade civil abarca o conjunto
do interc&mbio materia] dos indiMduos [...]. Ela abarca o conjunto da vida

comercial e industrial de um estagio"(Marx; Engels, zoo7, P 74)

Para Marx, 6 na sociedade civil que se demonstta a natureza estatal, e nio o

oposto, conforme considerava Hegel, ou seja, "o Estado 6 um produto da socie-
dade civil, expressa suas contradig6es e as perpetua, e nio como pensa Hegel,
uma esfera independente, com racionalidade pr6pria"(Montafio; Duriguetto,

zola, P. 35) .
a sociedade deve ser govemada"(Montailo; Duriguetto, 20io, P ' 29)-
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Sobre esta questao, Engels exp6e que:
Gramscitransferiu o primado daquestao da produgao para a superestrutura. Pelo
conti:brio,Coutinho(zoo7,p iz3) apontaque:"Gramscinaoinvertenemnegaas

descobertas essenciais de Marx, mas 'apenas' as enriquece, amplia e concretiza,

no quadro de uma aceitagao plena do m6todo do materialismo hist6rico".
Para Gramsci, a sociedade civil 6 "um extenso e complexo espago da

moderna sociedade onde se travam os enfrentamentos ideo16gicos, politicos

e culturais que definem a hegemonia dum grupo dirigente sobre coda a socie-
dade" (Semeraro, 1999, p l31). Diferentemente de Hegel, que acreditava que
a sociedade civil era uma etapa para se chegar ao Estado.

O fi16sofo italiano se apropria do conceito de sociedade civil para propor
uma nova batalha contra o capitalismo, nio somente em suas base s econ6micas
mas tamb6m nas suas origens culturais e ideo16gicas da vida cotidiana:

O Estado n8o 6 pois, de modo algum, um poder que se imp6s a socie
dade de fora para dentro; tampouco 6 "a realidade da ideia moral"

nem "a imagem e a realidade da razao", coma afirma Hegel. f antes
um produto da sociedade, quando esta chega a um detemlinado gran
de desenvolvimento; 6 a confissgo de que essa sociedade se enredou

numa irremedigvel contradigao com ela pr6pria e este dividida por

antagonismos irreconcilifveis que nio consegue conjurar. Mas para
que estes antagonismos, essas classes com interesses econ6micos
colidentes ngo se devorem e nio consumam a sociedade numa lula

est6ril, faz-se necessgrio um poder colocado aparentemente por ama
da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mant6-1o dentro dos

limites da"ordem". Este poder, nascido da sociedade, mas porto arima

deja se distanciando dada vez mais, 6 o Estado.(Engels, zoio, p. zi3) . [...] podem-se fixar dais grandes 'pianos' superestruturais: o que pode
ser chamado de 'sociedade civil ' (isto 6, o conjunto de organismos

designados vulgarmente coma 'privados') e o da 'sociedade politica
ou Estado ', pianos que correspondem, respectivamente, a fungao de

'hegemonia ' que o grupo dominance exerce em toda a sociedade e iquela
de 'dominio direto ' ou de comando, que se expressa no Estado e no

governojurfdico. (Gramsci, zona, p. z0-2i).

Passando agora is formulag6es do fi16sofo italiano Antonio Gramsci,

conv6m destacar que a refer6ncia ao pensamento dente autor 6 fundamental
em virtude de sua peoria acerca do Estado. Gramsci6 o pensador marxista,

posterior a 6poca classica, mais respeitado no Ocidente (Anderson, ig86) E
ineggvela contribuigao do autor para uma anflise densa e cHtica da sociedade
e do Estado moderno, tarefa que nio deve isolar as categorias e os conceitos

gramscianos da totalidade de seu pensamento. Nesta diregao, aqui se toma
Gram sci em suaperspectiva de indissociabilidade entre as esferas constitutivas
da realidade social, explicitando particularmente as relag6es que apreende

entre a polftica e a economia, condigao fundamental para o entendimento do
Estado na sociedade capitalista.

Gramsci reformulao conceito de sociedade civil come "principio organizador

central da teoria socialista". Ao fazer isto, ele "amplia" a concepgao de Estado e

o seu enfoque paisa a ser a unidade entre sociedade civile sociedade politica. Ao
analisar o desenvolvimento da sociedade civil no seu tempo, Gramsci tem cons-

ci&ncia das posig6es de Hegele Mau, por6m "vai a16m dos horizontes tragados

por des, elaborando um conceito totalmente novo" (Semeraro, t999, p l3o)
Cabe ressaltar uma diferenga essencial entre Marx e Gramsci no que tange

a sociedade civil: enquanto Marx identifica sociedade civil com base material,

ou seja, com o momento da estrutura, em Gramsci, sociedade civil pertence
ao momento da superestrutura. Identificar elsa diferenga n2o signi6lca que

Nas palavras de Duriguetto (2007, p 58), percebe-se que "o Estado 6 anali-
sado como um conjunto de aparelhos atrav6s dos quais uma classe exerce sua

supremacia, 'liquidando ' ou dominando, inclusive com a forma armada, a classe
adversaria, e sends dirigente dos grupos afins e aliados".

Hoje, corre-se o cisco de a sociedade civilser cooptada peso pr6prio sistema
capitalista. Ellen W. Wood diz que, na atualidade, o conceito de sociedade

civil adquiriu um conjunto de signi6icados e consequ6ncias, os quais podem
ser assim resumidos:

[...] o novo conceito de 'sociedade civil ' indira que a esquerda aprendeu
as lig6es do liberalismo relativas iopressao do Estado, mas, ao que
parece, estamos esquecendo as lig6es que apreendemos da tradigao

socialista acerca das opress6es da sociedade civil. De um lado, os
defensores da sociedade civil fortalecem nossa defesa de instituig6es

e relag6es n8o estatais para enfrentar o poder do Estado; de outro,
tendem a enfraquecer nossa resist6ncia is coerg6es do capitalismo.
(Wood, zon, p. zo8) .



Nio existe, portanto, uma separagao entre Estado e sociedade, nio s8o reali-
dades aut6nomas, "a ideologia liberal que os pinta coma tais 6 explicitamente

negada"(Liguori, zoo6, p. 8). O conceito de sociedade civil em Gramsci nos
leva a uma discuss8o sobre a concepgao de "Estado Ampliado". A ampliagao da

intervengao estatal na esfera da produgao 6 obra da organizagao e da racionali-

zaQao, cuGo politico relaciona-se com a sociedade e tamb6m aproduz .
\A teoria ampliada do Estado em Gramsci apoia-se na descoberta dos

'aparelhos privados de hegemonia"s. Entao, o Estado, em seu sentido amplo,
comporta a combinagao: sociedade politica e sociedade civil. Nesta dil e(;ao
ambas servem para conservar ou promover uma base econ6mica, de acordo
com os interesses de uma clause social. Por6m, o que as diferencia 6 o modo

coma opera a sociedade civil e a sociedade politica:

Gabe ressaltar que a unidade do Estado -- definido como sociedade civil

e sociedade politica -- 6 garantida pelo Mnculo organico proporcionado pda

fungao dos intelectuais. Os intelectuais desempenham a fungao, em cada classe

social, de garantir a homogeneidade e de criar a consci6ncia da fungal econ6-

mica, social e politica dessa classe social.
A sociedade civil, para Gramsci, 6 o espago de elaboragao de valores, de

viv6ncia das contradig6es socials, 6 nela que os prqetos societfrios confron-

tam-se, em que a luta pda emancipagao de mulheres e homens desenvolve-se

[...] As ideologias, ainda que obviamente nio sejam indiferentes ao
Estado, tornam-se assim algo 'privado ': a ades5o is ideologias em

disputa torna-se u m ato voluntfrio -- ou mellor, relativamente volun
tario,ja que poderosos instrumentos de manipulagao pressionam no
sentido da adogao delta ou daquela ideologia -- e nio mats argo imposto
coercitivamente. (Coutinho, zoo6, p. 4o).

[...] no imbito e atrav6s da sociedade civil, as classes buscam exercer
sua hegel?z07ziz, ou seja, buscam aliados para suas posig6es mediante a

dfregdopo!£hca e o conseco; por meir da sociedade politica, ao contrano,
as classes exercem sempre uma ditadara, ou, mats precisamente, uma

domfpzagaomediante a coa'gao.(Coutinho, 2007,p iz8,gnfo do autor).

Contudo,o conceito "sociedade civil" tem sido empregado com significados

bastante diversos, e, a este respeito, conv6m um esclarecimento. Com base no

pensamento de Gramsci, a sociedade civi16 aqui considerada homo importance
arena de lutas. E nela que as classes lutam para conquistar hegemonia, ou sega,

diregao pol£tica. Por essa razao, 6 a esfera que resulta da socializagao da politica

e faz parte do Estado, em seu sentido amplo- Bom lembrar que, para Gramsci,
o Estado ampliado 6 a "coma" da sociedade civile da sociedade politica. Esta

leitura gramsciana coloca, entao, como ess6ncia de qualquer projeto de eman-

cipagao politica, a ideia do fortalecimento da sociedade civile sua compreensao

como terreno privilegiado da luta politico-cultural.

Para alcangarmos a emancipagao humana e polftica, o campo de lutas e
disputas 6 a sociedade civil. Neste sentido, cabe aqui pontuar nosso enten-
dimento sobre emancipagao humana. Falar em emancipagao 6 resgatar um

conjunto de elementos que se tinha deixado para tras, como, por exemplo,
restabelecer o primado do sujeito na teoria social. Discutir a emancipagao

humana, portanto, requer explicitar as ideias em torno do prqeto de liber-

tagao humana, que se inscreve na perspectiva do materialismo hist6rico e
dia16tico, sends a liberdade uma luta pda humanizagao e contra a coisificagao.

Investidas te6ricas deste porte se apresentam como necessfrias, marcada-
mente na contemporaneidade, que, como expressao filos6fica e est6tica do

Se ahegemonia 6 a capacidade de diregao, entao, quando uma clause se torna

hegem6nica, isto significa "tornar-se protagonista das reivindicag6es de outros
estratos socials [..] de modo a unir em porno de siesses estratos, realizando

com des uma alianga" (Gruppi, i978, p. 59), na lula por interesses comuns
Para Gramscia luta pda hegemonia n8o 6 travada apenas no plano econ6-

mico e politico, mas tamb6m no plano cultural. Para o fi16sofo, cultura n5o

signinca a samples aquisigao de conhecimentos, mas simtomarpartido posi-
c onar-se frente ihist6ria,buscar aliberdade. Acultura este relacionada, pois,

com a transformagao da realidade" (Simionatto, zoom, P ' 8) Sendo assam, a
cultura 6 um dos instrumentos da prgxis politica, sendo esta a via que pode

propiciar is massas uma consci6ncia criadora de hist6ria, de instituig6es,
fundadoradenovosEstados.

3 Aparelhos privados de hegemonia sgo "os organismos de participa$ao politica aos quaid
se adere voluntariamente(e, por isso, sgo 'privados') e que nio se caracterizam pele uso da

repressao"(Coutinho, z007, P ' 125).
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cults ao individualismo, vem buscando desqualinicar sodas as perspectivas

coletivas, atrav6s do arguments do subjetivismo e as novas demandas sociais,

atingindo frontalmente conceitos como o de emancipagao (Stampa, zon) A
referida autora, com base em Engels (i88o), afirma:

[...] o 'pertencimento ' de classe cede lugar ao individualismo, ao 'desen-
cantamento ut6pico ', a proliferagao de teorias do fragmentario, de

heterogeneidade, do aleat6rio, reforgando a 'alienagao e reinicagao
do presente ' e provocando um estilhagamento dos nossos modos de
representagao.(Simionatto, zoo3, p. z83).

Emancipar-se, em primeira instancia, pensamos, paisa polo referencial
econ6mico, pele gerenciamento da pr6pria exist6ncia. Posteriormente,
mas estritamente relacionados e nio hierarquicamente, teremos de
consideraras significag6es socials:ematzc@ag o coma plenitude daagao

politica, afetivo emocionale social. O processo emancipat6rio consti-
tui-se em uma tota]idade de aspectos[...] Engels e a maioria dos autores
marxistas tratam a emancipagao sempre coma um processo coletivo

[...]. Nesse contexts, quais as possibilidades de analisarmos as lutas por
emancipagao na atualidade? A formagao desta nova condigao humana
emancipat6ria deve estar na base de uma atitude critica, comprome
tida com o tornar homens e mulheres amass a sua 6poca, observando

o processo de luta para essa transformagao. Expressa este, portanto, a
concepgao politica na ideia de construgao de novos homen s e mulheres,

rompendo com o individualismo e com as apologias reformistas,
propondo a condigao humana emancipat6ria.(Stampa, zon, p. t77)

Essa 16gica remote a sociedade civil em sentido contrfrio ao proposto por

Gramsci, ou sega, a sociedade civi16 desarticulada do Estado e atravessada pda

16gica do mercado. Esse processo se da no cenfrio onde os interesses universais

sio substituidos por preocupag6es grupais e especfficas, gerando political

pontuais e compensat6rias, ou sega, em cidadania diferenciada e nio universal
(Lole, zol4) . Nesta diregao, 6 necessgrio, como nos lembra Guido Liguori, que:
"Gramsci6 Gramsci exatamente porque supera dialeticamente os conceitos

dos sous 'autores' e constr6i uma originalfssima nogao de sociedade civil, que

surge como o eixo central de uma nova teoria marxista do Estado" (Liguori,
zoo7,P.54).

Recordemos, uma vez mais, que o processo de esvaziamento das lutas

coletivas pda totalizagao dos processor sociais ocorre devido a h'agmentagao

p6s-moderna.

Da{ a importancia da reflexio sobre a construgao de espagos pablicos

democrfticos no Brasil, que nio pode prescindir do campo de debates da
sociedade civil, importance arena de lutas. E nessa arena que as classes lutam

para conquistar a hegemonia, ou sega, a diregao polftica para a construgao do

projeto societfrio que almejam (Gramsci, zonb) .
No cenfrio contemporaneo, a esfera da sociedade civil muitas vezes se

resume em sin6nimo de "terceiro setor". lsso se df, no Brasil, por meio das

reformat realizadas na d6cada de i99o, coos resultados foram as privatizag6es

dos servigos pl3blicos, com a criagao de organizag6es p6blicas nio estatais. Na

pratica, esse processo de privatizagao do p6blico este relacionado com o novo
idefrio de sociedade civilposto pelo pr6prio capital.

Ha uma tend6ncia no debate atual em que as formal coletivas de organi-

zagao v6m sendo progressivamente esvaziadas e, sobretudo, fragmentadas.
Incorporam os discursos particularistas e sao, sorrateiramente, destituidos

da construgao de uma "vontade coletiva". Neste contexto:

Estado e sociedade no Brasil: situando relag6es

entre o pablico e o privado na cena contemporanea

Segullndo a nossa proposta de pensar alternativas que possam contribuir
para reverter a exacerbagao da 16gica privatista, que vem sends imposta a

sociedade, em gerd, e a clause trabalhadora, em particular, passamos agora
a situar nossas reflex6es sabre o exame das relag6es entre Estado, mercado e

sociedade, onde se localiza a redefinigao das relag6es entre Estado e sociedade
civileentreopablicoeoprivado.

Aliteratura especializada indica que o processo de redefinigao dessas rela-
g6es vem provocando a emerg6ncia de uma nova compreensao do significado

de espagos p6blicos, da constituigao da cidadania, da prgtica da democracia,
dos padr6es de gestao publica e da construgao de uma nova cultura politica.

Estes elementos sio essenciais para a compreensao das novas estrat6gias de



luta dos movimentos sociais no sentido de enfrentar a onda conservadora e
os atuais tempos sombrios que vigoram no Brasil (Demier; Hoeveler, zol6)

Assam, a possibilidade de transformar a visio politica centra-se na desco-

berta da agro da forma coletiva. Pois sgo os coletivos que criam dissenso ', que

cream politica, esta entendida come escolha entre solug6es alternativas, capaz
de elaborar outros modelos. f o que ensina Oliveira(zooo)

f bastante visivel, hole, seja no imbito dos movimentos sociais, das

Organlzag6es Nio Governamentais(ONGs) ou de parcelas da intelectualidade,
a compreensao de que o crescimento de prgticas participativas, a partir das bases

da sociedade, requer uma redefinigao das relag6es entre Estado e sociedade civil.

Contudo, tendo em vista ser o conceito de sociedade civil muito utilizado

e, por essa razao, ter sido ampliado a panto de permitir muitas interpretagoes
e ambiva16ncias, 6 importante ressaltar que, neste artigo, ele 6 usado como o

espago das lutas sociais e, consequentemente, coma o espago onde se definem
as propostas coletivas.

Seguindo fiesta diregao, com a anflise do longo processo de emergencia
da sociedade civil brasileira, pode-se afirmar que a d6cada de i98o, apesar de
considerada como "anos perdidos" do ponto de vista econ6mico, foide impor-

tantes conquistas por parte de diversos sujeitos da sociedade civil, em especial
dos movimentos socials. Estes movimentos, que vinham se organizando desde

a d6cada de t97o, fortaleceram-se e conseguiram deixar marcas e registrar

conquistas durante o processo da elaboragao da Constituigao de ig88, tanto
no plano dos direitos socials como no da criagao de espagos de representagao

de sujeitos coletivos, na elaboragao e gestao de politicas p6blicas.
Contudo, o processo nio se esgota com a elaboragao da Constituigao, e a

realidade da reforms constitucional comprova esse cato com muita clareza,

devendo as lutas pda construgao e ampliagao de espagos democrgticos, bem

coma pdas garantias e direitos previstos na Carta de tg88 prosseguirem, sobre-
tudo, num contexto de aprofundamento de politicas de cunho neoliberal, coma

o que temos presenciado no pals desde o inicio da d6cada de 1990.

Alguns mecanismoss, quando executados de forma syria e competente,

podem possibilitar a transpar6ncia administrativa, a desintermediagao da
aplicagao dos recursos pablicos e, sobretudo, alterar a forma da relagao da

populagao com o poder p6blico. Ao participar das orientag6es das agnes de um
governo, acredita se que a populagao exercite, de certa forma, sua cidadania e

que as relag6es tradicionais do Estado com a sociedade civil, marcadas por uma
profunda heranga elitista e autoritgria e pda prgtica do clientelismo, possam

ser progressivamente alteradas.
Neste ponto, cabe esclarecer sobre a utilizagao da categoria cidadania e da

pr6pria nogao de participagao, para que pique claro em que sentido conceitos
tio difundidos e po16micos sio aqui tratados.

Ainda que a versio liberalde cidadania, difundida no final do s6culo XVlll,
tenha sido uma resposta do Estado a reclamag6es de setores sociais exclu

idos, ela desempenha, hoje, fung6es bem distintas das de sua origem. Ha
semelhangas no terms, que expressa refer6ncias comuns, coma a questao dos

direitos e da pr6pria democracia, conceitos tgo difundidos quando passiveis de

distorgao. O que se quer evidenciar sio as diferengas politicas, com sentido e

inteng6es muito diferentes entre si, que, da mesma forma, expressam-se coma
diferengas conceituais.

De acordo com o que sugere Alvarez, Dagnino e Escobar (zooo, p 86),a

partir dos anos 1990, a nogao que ja vinha, historicamente, sendo redefinida
pelts movimentos populares passou a ser apropriada pecos diversos projetos

politicos em cena na sociedade brasileira. Aprimeira dice renta remete a pr6pria

nogao de direitos, que n5o se limita mais ao acesso a direitos previamente defi-

nidos, mas a ideia de "direito de ter direitos".

Cuomo consequ6ncia da primeira, a segunda diferenga diz respeito a neces-

sidade de constituigao de sujeitos sociais ativos que possam definir os seus

Aqui poderiam ser lembradas experi6ncias de orgamento participative por parte da adminis
tragao publica, as ci.maras setoriais, como tentativa de estabelecimento de novas formas de

gestao publica, favorecedora da negociagio entre governo, empresfrios e trabalhadores e,
kinda, no contexto da gestao das polfticas socials, como forma de articuJagao estatale privada

na diregao do p6blico, a experi6ncia dos conselhos de gestao das politicas sociais. Ainda que,
na pradca, eases mecanismos nem sempre configurem-se coma f6runs efetivos de partici
pagan, etta entendida como mecanismo capaz de propiciar o compartilhamento do poder de

decisis quando a fomlulagao de polfticas pablicas, portanto, coma partilha efetiva de poder e
no interior dos espagos pablicos.::R=:;i=::===:=H=H;

sfrio democrftico que se procura escutar.



direitos e lutar pelo seu reconhecimento, sends, portanto, "uma cidadania

desde baixo"(Alvarez, Dagnino; Escobar, zoom, p. 87). Outra diferenga e que

n5o se requer somente participagao e acesso a um sistema politicoja dado, mas
o direito de poder participar na pr6pria definigao desse sistema, o que implica

em transformag6es nas relag6es de poder. Ou sega, essa concepgao ampliada
contrasta com a visio liberate implica o nio confinamento da cidadania nos

limites das relag6es entre Estado e individuo.
Mas, como a ideo]ogia neo]ibera] busca impor uma visio de cidadania como

"uma sedutora integragao individual ao mercado"(Alvarez, Dagnino; Escobar,

zooo, p 84), as dificuldades para que as classes populares possam desempe '

nhar esse papelsao reais, mas nio sio impeditivas de prfticas concretas, como
vem demonstrando o Movimento dos Trabalhadores sem veto (MTST), por

exemplo.
A literatura especializada mostra tamb6m que, nas experiencias empre '

endidas que nio lograram sucesso, o principal obstgculo encontrado foio da

resist6ncia a participagao popular no navel das deliberag6es, ou sqa, resistencia

a partilha do poder propriamente dito.6 A via para romper tais re sist6ncias

parece ainda ser a da construgao e fortalecimento de espagos p6blicos onde

possa ocorrer, pelo debate ptlblico, o reconhecimento dos diferentes interesses
e a participagao das camadas populares na formulagao de politicas p6blicas que

expressem os interesses em questao.
Contudo, ha que se lembrar tamb6m que, nio obstante o esforgo de criagao

e ampliagao desses espagos, que vinha caminhando no sentido da (re)cons-

trugao do processo democr6tico no Brasil at6 o golpe de zot6, tats mecamsmos,
muitas vezes, quando empregados na perspectiva da atuagao conjunta da

sociedade civile Estado, podem ser utilizados como reforgo de um projeto de

sociedade7 que nio contempla o interesse da maioria. Dessa forma, tal inter-

locugao pode contribuir para encobrir a verdadeira ess6ncia de um projeto

elitista, ainda que este, a sua maneira, tamb6m necessite de uma sociedade

civilativaepropositiva.
Neste sentido, importa tamb6m abordar os desa6ios na construgao do

p6blico democrgtico na sociedade brasileira, o que implica conhecer as rela-

g6es entre Estado, mercado e sociedade.
A reflex8o sabre a constituigao de uma esfera publica democrftica esb

relacionada a necessidade de se repensar as relag6es entre Estado, mercado
e sociedade, a redefinigao das relag6es entre Estado e sociedade civil e entre

o piiblico e o privado. O processo de redefinigao dessas relag6es vinha provo
cando a emerg6ncia de uma nova compreensao do significado de espagos

pdblicos, da constituigao da cidadania, da prgtica da democracia, dos padr6es
de gestao publica e da construgao de uma nova cultura politica, em puma.

Antes de avangar nessa discussao, torna-se importance uma breve rene

r6ncia is relag6es entre Estado e sociedade, para que se possa compreender

melhor o quadro que estamos vivendo no que concerne a constituigao de

espagosp6blicosno Brasil.
Tomando coma refer6ncia o campo te6rico do marxismo, vale lembrar

como se deu apassagem de uma concepgao restrita a uma concepgao ampliada

de Estado, pois esta implicou em importantes alterag6es com relagao is

estrat&gias polfticas de transformagao da sociedade e a pr6pria concepgao de

democraciaparticipativa.
Foi em Gramsci, conforme visto, que a ampliagao da concepgao de Estado

encontrou sua expressao mats completa, associada a uma compreensao inova-

dora em relagao a tradigao marxists do conceito de sociedade civil:

O Estado em sentido amplo, 'com novak determinag6es', comporta duas

esferas principais: a socfedadepoifHca(que Gramsci tamb6m chama de
'Estado em sentido estrito ' ou de 'Estado-coergao '), que 6 to rm ada pda

conjunto dos mecanismos atrav6s dos quaid a classe dominante det6m
o monop61io legal da repressao e da vio16ncia, e que se identifica com

os aparelhos de coergao sob controle das burocracias executiva e poli-
cial-militar; e a socledade aH!, formada precisamente pele conf unto das

organizag6es responsgveis pda elaboragao e/ou difusio das ideologias,
compreendendo o sistema escolar, as lgrejas, os partidos politicos, os

sindicatos, as organizag6es profissionais, a organizagao material da
cultura.(Coutinho, zoo7, p. 127).

Conforme, por exemplo, Dagnino(zoom)

$l
bfsicos a conscituigao da cidadania e da democracia.
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Elsa ampliagao permite observar que ha uma diferenga na fungao que tats
esferas exercem na organizagao da vida social e nas relag6es de poder que se

estabelecem na sociedade. Ambas servem para conservar ou promover uma
determinada base econ6mica, de acordo com os interesses de uma classe

social fundamental. Mas 6 na sociedade civil que as classes buscam aliados

para as suas posig6es ou, como ensina Gramsci(zona), buscam exercer sua
hegemonia.

Na literature mais recente, que discute a relagao entre Estado e sociedade

civil, pode-se identificar uma vertente que procura dar continuidade a um
debate clfssico sobre a dualidade entre ambos e outra, ainda mats recente,

que situa a sociedade civil como parte da constituigao de uma esfera publica
que se diferencia tanto da nogao tipicamente estatal coma das regras estntas
do mercado.

As discuss6es recentes sobre sociedade civil estio marcadas pda emer-

g6ncia dos "novos movimentos sociais", a parter dos ands i97o, e pda crise, nos
anos i98o, do socialismo real no Leste Europeu e do Welfare State na Europa.

Ambos os processor fizeram ressurgir a ideia de uma contraposigao entre socie-
dade civile Estado, sendo que o fortalecimento da sociedade civi16 visio coma

condigao para se poder redefinir o papel do Estado e a relagao entry ambos.

No processo de redefinigao das relag6es entre Estado e sociedade civil,

opera- se, tamb6m, uma reformulagao nas relag6es entry o p6blico e o privado,
apontando para uma nova compreensao da constituigao de espagos p6blicos.

Souza (t995), Teller (1994), Dagnino (i994, zoom e 2003), dentre outros,

v&m desenvolvendo as nog6es de bem p6blico e espago pablico coho elementos

constitutivos da cidadania, da utopia democrftica e da redefinigao das relag6es

entre Estado e sociedade.

Souza afirma que a nogao de bem pablico 6 o crit6rio fundamental para

possibilitar a universalizagao da democracia e da cidadania:

estamos propondo que n2o haha espagos privados, onde cada pessoa

possa exercitar sua privacidade e defender seus direitos. Essa seria uma
fom)a de totalitarismo do social sobre o pessoal, ou individual. Tamb6m

nio estamos propondo a eliminagao do estatal, naquilo peso qual s6 o

Estado pode e deve se responsabilizar, coma as quest6es de seguranga,

a garantia dos direitos e a protegao contra o abuso do privado sobre o
pdblico. Estamos propondo que o democr6tico seja abrangente, que o
pablico deja a forma democrftica de existir e equacionar os problemas
de todos, em que a cidadania se realiza em toda sua universalidade.
(Souza,i995,s/p).

Tamb6m em Teller encontramos a nogao de espago pablico como elements

constitutivo de cidadania e de uma utopia democrftica:

Nestes tempos em que se redefinem as relag6es entre Estado, economic

e sociedade, em que a crenga em solug6es redentoras nio mais se
sustenta, em que exclus6es velhas e novak se processam numa 16gica

que escapa is solug6es conhecidas, o que parece estar em jogo & uma
nova contratualidade que construa uma medida de equidade e as regras

da civi]idade nas relag6es socials.[...] Sio prfticas, experi&ncias e acon
tecimentos que reatualizem a "invengao democrgtica" que caracterizou

os anon [tgl8o, em uma descoberta da leie dos direitos que se forma
e se renova na pratica da representagao, interlocugao e negociagao de

interesses. (Telles, i994, p. 98 99).

Dagnino, ao analisar o significado das experi6ncias de participagao popular

na gestao publica, destaca a transformagao das relag6es entre Estado e socie-
dade e sua contribuigao para a criagao de um novo lipo de espago piblico,
afirmando que essay experi6ncias apontam que a redefinigao ngo 6 apenas
dos modes de tomada de decisio no interior do Estado, mas, tamb6m, dos

modos coma se dgo as relag6es entre Estado e sociedade. "Mais ainda, eu dina

que esse tips de processo contribui para a criagao de um espago p6blico onde

os interesses comuns e os particulares, as especificidades e diferengas podem

ser discutidas" (Dagnino, 1994, p. no-ni). Mesmo tomando-se em conta as
diferengas coqunturais da d6cada de 1990 e a realidade do Brasil de hoje, 6

importante marcar que a luta por hegemonia nio cessou, embora os Utimos
acontecimentos no pals tornem claro que estamos vivendi um momento de

hegemonia burguesa que, para se manter no poder, usa dos mais diversos

O piblico 6 o que nos pemiite hoje escapar dense dilema entre privado
e estatal. entre mercado e Estado, entre direito de uns poucos e o de
todos. Nesse sentido, o piblico 6 o espago da solidariedade, da igual

dade, da participagao, da diversidade, da liberdade. Enfim, o piiblico 6
ressfo da(iemocracia aplicada ao concerto do que dove e pode ser

universal. Mas 6 tamb6m um modo de pensar a reorganizagao da nossa

sociedade marcada por etta dicotomia entre o privado e o estatal. Nia
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expedientes, sendo a utilizagao da forge coercitiva do Estado (em sentido
amplo) um elements que merece destaque.

Nesse ponto, torna-se fundamental problematizar a reflexao, tendo em
vista a exist6ncia de projetos politicos diversos em curse na nossa sociedade.

Dagnino(zoom e 2003), ao analisar o tema da constituigao de espagos piibllcos
no Brasil, chama a atengao para esse faso. Nio obstante o impulso democra-

tizador da participagao da sociedade civil nesses espagos, heranga dos anon
de resist6ncia a ditadura militar(i964-ig85), a autora enfatiza deus limites e

possibilidades, sobretudo com a heterogeneidade que agora se observa com
os diferentes prqetos politicos em disputa. . . .

Assim, destaca o processo de democratizagao multifacetado, desigual no
seu ritmo e nos seus efeitos, com avangos, estagnagao e, sobretudo, retrocessos.

Analisa, ainda, os encontros que se estabelecem entre Estado e sociedade civil e

indaga se tats encontros podem ou n5o contribuir pardo avango da democracia.
Demonstrando que os interlocutores sio portadores de interesses diferen-

ciados e que os espagos p6blicos deveriam ser regulados, democraticamente,

para a administragao de conflitos e para a construgao de consenso, a autora

questiona como des funcionam na realidade.
Examinando algumas experi6ncias recentes no Brasil, como os Conselhos

Gestores, a atuagao das ONGs e o Movimento dos Trabalhadores sem Terra

(MST), por exemplo, Dagnino demonstra que o processo de construga: demo-
crftica nio 6 linear, mas contradit6rio e fragmentado. Demonstra tamb&m

que n5o ha possibilidade de conceber a sociedade civil como o polo de =rtude

do apromdamento democrgtico, embora o Estado ainda tenha um desenha
aut:oritgrio que permanece resistente aos impulses participat6rios populares,
sendo necessfrio diferenciar estes das pseudo parcerias estabelecidas entre o

EstadoeograndecaPitalPrivado. . . ..
A16m disso, constata a precariedade da fungao mediadora dos partidos

politicos e a busca, por parte das organizag6es da sociedade civil, de relag6es
mats diretas com o Estado.

Essay constatag6es colocam em cena alguns elementos que merecem

destaque. Em primeiro lugar, a natureza das relag6es entre Estado e socie-
dade, que sgo sempre tensas, permeadas pelo conflito. Aqui, 6 preciso atentar

para o car6ter de construgao hist6rica dessa relagao, que 6 objeto da polftica e,
I'ortanto, transformfvel pda agro politica. Outro aspecto diz respeito apartilh4

do poder, loco mais generalizado dos conflitos. A anflise da referida autora
mostra que hf resist&ncia dos executivos(federal, estaduais e municipais) em

compartilhar o seu poder exclusivo sobre as relag6es referentes is political

piblicas. Contudo, ha tamb6m insist6ncia de setores da sociedade civil em
participar dessas decis6es e concretizar o controle social sobre das.

Dagnino(zoo3) problematiza elsa relagao, afirmando que hf uma conflu-

6ncia perversa entre o "prqeto politico pardcipat6rio" e o "prqeto neoliberal"

Segundo ela, talconflu6ncia opera a disputa e os deslocamentos de sentido em

algumas nog6es fundamentais para o entendimento do processo, trazendo
mesmo a sua ressignificagao, importando referenciar tr&s temps centrais:
sociedade civil, participagao e cidadania. A perversidade encontra-se no fate
da conflu6ncia se dar entre doin projetos, um elitists e o outro participative,

que apontam para direg6es opostas, embora requeiram, igualmente, uma socie-
dade civil ativa e propositiva. A identidade de prop6sitos reside somente no

fate da participagao da sociedade civilser aparente e ser construida atrav6s da

utilizagao de refer6ncias comuns.
Observa-se, assim, parte da tensio que hoje atravessa a dinfmica do

processo democrgtico no Brasil, tendo, de um lada, a constituigao de espagos

piiblicos -- que representa o saldo positivo das d6cadas de luta pda democrati-
zagao -- e, de outro, o processo de encolhimento do Estado para os interesses
da classe trabalhadora e a progressiva transfer6ncia de suas responsabilidades

para a sociedade civil, ainda que num sentido que, frequentemente, nio
contempla a participagao da grande massa na definigao de novas estrat6gias

de gestao dessas responsabilidades.
Diante do exposto, observa-se que a sociedade brasileira, em termos hist6-

ricos e estruturais, vive de um modo singular as contradig6es entre o estatal

e o privado, convivendo com componentes tradicionais e modernos e que a

concepgao republicana de pablico nio atingiu a sua maioridade, mas, pior que
ipso, softe terriveis ataques do conservadorismo das elites.

O piSblico, na hist6ria brasileira, foi marcado pda dominagao oligfrquica
da troca coma favor, base do clientelismo. Por outro lado, at6 os dias de hole, o

"pacto das oligarquias" com as chamadas elites modernas vem assegurando a
estabilidade do podervigente. Persistem relag6es de troca de favores politicos
porbeneficios econ6micos e de favores econ6micos por beneficios politicos.

Mesclam-se o velho e o novo, sem rupturas radicais.



Por esta razao, a mudanga profunda da fungao do fundo pablico na regu-

lagao econ6mica, que, no caso brasileiro, Oliveira (1990) trata como uma

"regulagao truncada", torna-se indispensavel. A16m disso, torna-se tamb6m
indispensavela criagao de espagos p6blicos ampliados e a implementagao de
novas formas de gestao publica abertas a participagao popular, colocando na

agenda politica demandas, reivindicag6es, distribuig5o de recursos e responsa '
bilidades dos sujeitos envolvidos, sobretudo num memento em que e precise
estabelecer, de forma radical, o processo contra-hegem6nico, na luta para

estancar a sangria de direitos, sobretudo com o avango das reformas impostas

pelo governo golpista de Temer.
Embora alguns autores enfatizem, em suas analises, o conflito, cabe

ressaltar que pouco se problematiza a relagao entre Estado, mercado e socie-
dade e o papel dos movimentos sociais numa perspectiva de classes. Tal

abordagem deixa de fora, ou nio aprofunda, elementos fundamentals, coma

a relagao entre Estado e sociedade civil. Se considerarmos que sio relag6es
sociais estabelecidas a partir desta relagao fundamental que possibilitam as

transformag6es sociais, mica claro, entao, o limite de dais abordagens. Assim,
na busca de caminhos, alguns dos quais ja indicados pelos autores visitados,

podem ser apontados alguns dos desafios a serem enfrentados no movimento
de construgao e consolidagao de espagos p6blicos no Brasil, na perspectiva da

luta porjustiga social e pda nio regressao de direitos.
Um primeiro desafio localiza-se na democratizagao da sociedade civil e

do Estado. lsso passe pda consolidagao da democracia representativa e devs

avangar para formal de democracia direta para, progressivamente, atingir

patamares da democracia econ6mica e social. Se 6 necessfrio desmistificar a
posigao de que tudo do Estado 6 bom, 6 preciso tamb6m vencer a "satanizagao"
do Estado, dando-the o devido lugar nas tarefas urgentes de um desenvolvi-
mento humana e sustentfvel.

Outro desafio revere-se ao equacionamento da questao social, entendido

como resolugao de quest6es originadas por problemas socioecon6micos(como

desemprego, subemprego, "economia informal", pobreza etc.), por problemas

sociopoliticos(como apatia, corrupgao, clientelismo, autoritarismo, pamci '

pagao etc.), e por problemas socioculturais(coma analfabetismo, diversidade
cultural, respeito a diferenga, etnias, g6nero etc.)

Um dltimo, mas ngo ments importance, desafio diz respeito ao fortale

cimento de f6runs ampliados de participagao social em todos os niveis de

atuagao, sob formas de organizagao, representagao e funcionamento que

assegurem a sua democratizagao e uma efetiva e s61ida repartigao do poder
nas agnes decis6rias.

Considerag6es finais

A hagil democracia brasileira este organicamente vinculada a formagao
elitista de sua sociedade, cabendo ao Estado assumir a fungal de proteger os
direitos "individuais", deixando ao mercado capitalista a construgao da liber

dade. Nesse contexto, a anflise da relagao entre Estado e sociedade 6 elements

fundamental a ser enfrentado.

Para pensarmos um teorema tio complexo, gabe perguntar: a quem inge
ressa a anflise do Estado a partir de compreens6es apenas abstratas de seu
funcionamento?

O Estado tem origem nas relag6es desiguais que irrompem na sociedade
do capital. O trabalho coletivo e a propriedade privada sio pontos essenciais

para a anglise da realidade. Trata se de refletir se o Estado serve a legitimagao
da opressao, e se a democracia, enquanto modelo de como o poder serf exer-
cido, tamb6m tem essa finalidade. Neste casa, a democracia nasce para um fim
determinado, atrelado a interesses de grupos, e dissociada da visio humanfstica
dosdireitos.

Se um olhar mats atento pode conduzir a ideia de que o Estado deve ser

encarado a partir de suas bases reais (divisao social do trabalho e propriedade
privada), tal reflexio pode conceber a democracia como um instrumento de

legitimagao da pr6pria desigualdade.
Se for assim, a ideologia contida na acepgao do termo Estado Democrftico

de Direito se presta a confirmagao de que o ente ficticio s6 existe por causa da
propriedade privada, reforgando a sua natureza de confer a massa numa

esp6cie de domesticagao necessgria , propicia a manutengao dos privi16gios

dos grupos que ocupam (ainda que conjunturalmente) o poder politico (no
faso brasileiro, as elites politica, econ6mica e juridica) .
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Ora, se o Estado e a politica articulam-se no sentido de frear a "eman-

cipagao" da clause trabalhadora, 6 a partir do direito que tal intents sera
concretizado. Mas, a equagao nio 6 direta e nem tgo samples. Paradoxalmente,

implica em dominagao pelo direito, ja que o direito implica necessariamente
a contengao organica do Estado e a suposta salvaguarda dos bens e interesses
dos dominados.

Dessa forma, a cdtica ao Estado enquanto palco e instrumento da esperanga

democrftica faz-se necessaria, porque a prftica exercida com a inauguragao

da democracia ap6s tg88, no caso do Brasil, nio se coaduna com o ideal de

promogao, resguardo e defesa dos direitos de homens e mulheres que tCm seus
direitos diariamente violados em decorr6ncia das prfticas politicas realizadas

pelaselites quedet&mopoder(eoaparelhamnostr6spoderes) "Democracia",
no Brasil, nio implica necessariamente na melhoria das condig6es de vida

(condig6es reals) da populagao que s6 disp6e de sua forma de trabalho para a
sobreviv&ncia, o queja serra a garantia de condig6es fundamentais para a exis-
t&ncia. Estamos muito distantes, por6m, da soberania popular e da condigao
necessgria de cidadania para que a democracia, de direito e de cato, se efetive.

Ao mesmo tempo, se a "democracia burguesa"brasileim nio implica, neces-
sariamente, em melhores condig6es de vida para a maioria da populagao, o

aumento da repressao e do autoritarismo burgu6s leva, necessariamente, ao
aumento da exploragao.

A frfgil democraciabrasileim, baseada que 6 no poder econ6mico e politico

dos grupos que protagonizam a cena politica, utilizando-se de uma estrutura
constitucional e infraconstitucional a servigo da satisfagao de seus pr6prios

interesses, o que de safdaja requer o detrimento do "bem comum", ou do reco-
nhecimento e da afirmagao dos direitos humanos e fundamentais, tio somente

6 a comprovagao de que temos um longo caminho entre a condig5o da conquista
do "direito a ter direitos" e a efetiva realizagao dos mesmos.
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