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RESUMO 

A democracia e vista, contemporaneamente, como uma das alternativas de maior 
relevo e viabilidade para o desenvolvimento das potencialidades imanentes aos 
seres humanos, enquanto agentes construtores de uma ordem global justa e 
fraterna. Nesse sentido, esta pesquisa almejou determinar o papel da participacao 
popular na construcao da democracia brasileira sob a otica da Constituicao 
Federal de 1988, bem como o seu enquadramento dentro da evolucao 
democratica de maneira geral; a sua contribuicao historica, social e juridica para a 
democracia participativa brasileira; suas formas de manifestacao hodiernas e os 
instrumentos que poderao ser utilizados para torna-la realidade. Com efeito, tais 
objetivos foram alcancados ja na confeccao dos capitulos que compoem o 
trabalho, bem como a confirmacao do problema e hipotese previamente 
elaborados, quais sejam: a participacao popular e uma determinante na 
consolidacao da democracia participativa? Sim, os instrumentos constitucionais 
de participacao popular, quando correta e verdadeiramente utilizados, farao 
consolidar-se a democracia participativa no Brasil. Para tanto, foi realizada uma 
investigacao bibliografica, utilizando-se os metodos indutivo e exegetico juridico 
para analise da legislacao e da doutrina patria e comparada. Ressaltou, pois, a 
perquiricao da Carta Magna vigente que proporcionou, com as diretrizes de seu 
corpo normativo, um grande impulso democratico-participativo em termos formais 
no Estado brasileiro; porem, no tocante a sua materializacao pratica, constatou-se 
que a democracia do Brasil ainda padece de deficiencias graves, necessitando 
meios eficazes e aptos a colabora?ao efetiva no seu processo de consolida?ao. 
Assim sendo, concluiu-se que a participacao popular caracteriza-se, atualmente, 
como um meio propicio a construcao e fortificacao do regime democratico 
nacional exercendo, atraves dos varios instrumentos que tern a sua disposicao, o 
papel de despertar, preparar e educar o povo brasileiro para o desempenho 
teorico-pragmatico de uma democracia plena e consolidada, alicercada em uma 
participacao consciente e irmanada com os principios da ordem constitucional em 
vigor. 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia. Participacao popular. Constituicao 
Federal. 



ABSTRACT 

The democracy is seen, currently, as one of the alternatives of bigger relief and 
viability for the development of the potentialities from the human beings, while 
construction agents of a joust and fraternal global order. In this feeling, this 
research longs for to determine the paper of the popular participation in the 
construction of the Brazilian democracy under the optics of the federal constitution 
of 1988, as well as its framing inside of the democratic evolution in a generalized 
manner; its historical, social and legal contribution for the participative Brazilian 
democracy; its form of actual manifestation and the instruments that could be used 
to become it reality. In effect, such objectives are reached already in the 
confection of the chapters that composes the essay, as well as the confirmation of 
the problem and hypothesis previously elaborated, which are: is the popular 
participation a determinative in the consolidation of the participative democracy? 
Yes, the constitutional instruments of popular participation, when correct and truly 
used, they will make to consolidate the participative democracy in Brazil. For in 
such a way, a bibliographical inquiry was carried through, using the methods 
inductive and exegetic legal for analyzes of the legislation and the compared 
native doctrine. It stands out, therefore, the question of the "effective Great letter" 
that provided, with the lines of direction of its normative body, a great democratic-
participative impulse in formal terms in the Brazilian State; however, in regards to 
its practical materialization, it is evidenced that the Brazilian democracy still suffers 
of serious deficiencies, needing efficient ways and apt to the contribution in its 
process of consolidation. Thus being, it was concluded that the popular 
participation is characterized, currently, as a propitious way to the construction and 
blockhouse its national democratic system exerting, through the some instruments 
that has its disposal, the "paper" to awaking, preparing and to educate the 
Brazilian people for the theoretician-pragmatic performance of a full and 
consolidated democracy, based in a conscientious and spoted participation with 
the principles of the constitutional order in vigor. 

K E Y W O R D S : Democracy. Popular participation. Federal Constitution 
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INTRODUQAO 

Existe, nos dias atuais, uma tendencia universal a adocao da democracia 

pelos Estados soberanos. Tal regime de governo, que e estudado e debatido 

desde a antiguidade, revestindo-se novamente de relevancia e destaque, sendo 

quase um imperativo da contemporaneidade a analise dos complexos conceitos, 

principios e fundamentos que o norteiam. 

A democracia, como quase todas as tematicas das ciencias humanas, 

apresenta uma especie de ciclo evolutivo bastante dinamico, constantemente 

renovado nas formas de materializacao pratica e caminhos a serem trilhados em 

seu florescimento e desenvolvimento como regime de governo onde o poder 

emana do povo e por ele e exercido. Nesse contexto surge a participacao popular 

como um possivel caminho, habil em aperfeicoar e organizar a democracia 

formulada e executada, hodiernamente, pelos Estados. 

A Republica Federativa do Brasil, por sua vez, insere-se nesse panorama 

como um Estado que atravessa um processo de construcao da sua democracia e 

necessita de meios eficazes para a sua consolidacao; assim sendo, sera 

imprescindivel a perquiricao a respeito do papel da participacao popular em tal 

construcao, ressaltando-se, principalmente, esse processo dentro da ordem 

constitucional vigente. 

O trabalho dissertativo de pesquisa que ora se apresenta, tern como 

objetivo determinar qual o verdadeiro papel da participacao popular na construcao 

da democracia brasileira, com enfoque na ordem constitucional vigente; investigar 

acerca do seu enquadramento na evolucao democratica de maneira geral; 

estudar a sua contribuicao historica, social e juridica para a democracia 

participativa brasileira e as formas de manifestacao modernas e informar sobre os 

instrumentos que poderao ser utilizados para torna-la realidade. 

Essa pesquisa se justifica pela extrema relevancia do regime democratico 

de governo para o desenvolvimento das potencialidades humanas do povo 

brasileiro em todas as suas facetas (economica, social, juridica, ecologica e 

tecnologica). Com efeito, para que o Brasil aumente as suas riquezas em termos 

economicos e consiga melhorar a qualidade de vida de sua populacao e 

implemente varias melhorias em outras areas, devera adotar instituicoes serias 

que primem pela etica e eficiencia, contando com a participacao ativa de povo 
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bem educado e esclarecido nos destinos de sua sociedade. Tais condicoes sao 

adquiridas, geralmente, pelos Estados onde a democracia atingiu um nivel mais 

elevado de desenvolvimento. 

Dai a importancia de se realizar um estudo cientifico para se averiguar o 

papel da participacao popular na construcao da democracia brasileira, a qual 

ainda enfrenta graves problemas em sua atividade pratica, devendo buscar 

alternativas para a sua consolidacao. 

Utilizar-se-a no presente trabalho, primordialmente, o metodo bibliografico, 

para a coleta de dados e conceitos especificos; o indutivo, na busca de 

conclusoes racionais sobre o tema e o metodo exegetico-juridico, embasado na 

analise da legislagao, da doutrina patria e do direito comparado, enfatizando-se o 

estudo mais acurado da Constituicao Federal de 1988, no tocante ao tema 

exposto e de alguns pontos das demais constituicoes brasileiras, assim como de 

periodicos e revistas eletronicas. 

A pesquisa estara escalonada em tres capitulos, de modo que o primeiro 

delineia-se sobre as tendencias classicas e de vanguarda da democracia, 

enquanto forma ou regime de governo, tratando do seu conceito e antecedentes 

historicos, principios contemporaneos e especies. 

O segundo capitulo produzira uma analise da evolucao historica, social e 

juridica da democracia participativa brasileira, apontando-se o seu percurso 

dentro das Constituicoes patrias; averiguando-se o impulso democratico-

participativo surgido apos o advento da Constituicao Federal de 1988; trazendo a 

baila o principio da divisao dos poderes como pressuposto democratico-

participativo; elencando os desafios dos poderes Legislative Executivo e 

Judiciario nessa tematica e, por ultimo, observando-se algumas questoes que 

ameacam o regime democratico brasileiro como a corrupcao, o nepotismo, as 

desigualdades sociais intensas e a falta de consciencia politica do povo brasileiro. 

Por fim, o terceiro capitulo, reportar-se-a a participacao popular, 

perquirindo-se sobre a sua forma de manifestagao hodierna; estudando o voto 

como um dos seus fundamentos essenciais; conhecendo as formas tradicionais 

de participacao popular da democracia semidireta (plebiscito, referendo, iniciativa 

popular, veto popular e recall), bem como alguns dos instrumentos institucionais e 

sociais de participacao popular e, finalizando, determinar-se-a na otica do 

presente trabalho o papel da participacao popular na construcao da democracia 
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brasileira na ordem constitucional vigente, tudo de acordo com a problematica e 

hipotese dantes mencionadas. 



CAPITULO 01 DEMOCRACIA: CONCEITOS CLASSICOS E TENDENCIAS DE 
VANGUARDA 

"O segredo da felicidade esta na liberdade; 
o segredo da liberdade esta na coragem." 

Pericles 

O termo democracia, que segundo Medeiros (2000, p. 04): "e proveniente 

do grego demos (povo) e kratos (poder)", e usado com freqtiencia por todos os 

segmentos da sociedade brasileira; sejam os portadores de mandato eletivo, a 

imprensa ou ate mesmo o homem do povo, todos estao sempre prontos a fazer 

conjecturas e apresentar verdadeiras panaceias as questoes que envolvem o 

regime democratico nacional. 

Todavia, poucos sao os que conhecem, genuinamente, a democracia sob 

um prisma historico-cientifico, fato que gera um esvaziamento dos debates e uma 

banalizacao do seu conceito e principios prejudicando, dessa forma, o ciclo 

evolutivo da propria democracia. 

Desta feita, o presente capitulo pretende uma analise sobre o contexto 

historico, o conceito, principios contemporaneos e as especies de democracia 

enquanto regime de governo. 

1.1 Contexto historico e conceito de democracia 

As feicoes do ambiente democratico nao foram sempre essas que se 

concebe nos dias correntes. Constata-se, pois, um intenso processo de 

desenvolvimento originado a partir da ideia classica de democracia, a qual 

continua o seu percurso historico de forma incessante e dinamica. 

Os sentimentos de igualdade, liberdade e justica, bem como outros 

principios elementares de convivencia, fazem parte da propria constituicao 

psicologica, moral e social dos seres humanos. Ja nos tipos de organizacao mais 

primitivos, como os povos nomades, familias, elas, aldeias e cidades o homem 

vem apresentando caracteristicas, costumes, crencas e incorporando em suas 

culturas preceitos democraticos que podem ganhar contornos mais fortes ou mais 

fracos, dependendo de cada povo e cada epoca. 
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Porem, ve-se que somente diante do grau de organizacao mais profundo 

da estrutura estatal e possivel afirmar que a democracia teve a sua origem, 

enquanto forma de governo. E que, como ocorre em todos os assuntos estudados 

pelas Ciencias Humanas, apresenta em seus estudos teoricos e na sua aplicacao 

pratica uma complexidade impar. 

Conforme afirma Medeiros (2000, p. 02 - 03): 

As primeiras manifestacSes concretas de governo democratico datam 
de cerca de vinte seculos passados, tendo como berco as antigas 
republicas gregas e romanas que, com uma certa I6gica, destacam-se 
por implementar uma avancada organizac3o social para sua epoca; 
ressaltando-se a Filosofia, o Direito, a Politica, a Matematica, a 
Arquitetura, a Medicina, dentre outras ciencias que foram trabalhadas 
em profusao por esses povos. A experiencia grega foi a semente da 
democracia, que veio a germinar na republica romana e floresceu com o 
advento dos tempos modernos. 

Maluf (1999, p. 279) expoe os primeiros teoricos da democracia citando: 

"Os gregos, Heraclito, Pericles, Herodoto, Democrito, Licurgo, Solon, Socrates, 

Platao, Aristoteles e Polibio; e, entre os romanos, Lucrecio, Calustio, Cicero, 

Seneca e Tacito". 

Assim, no seu desabrochar, a democracia era exercida diretamente pela 

massa de cidadaos (de conceito bem restrito) que deliberavam sobre todos os 

assuntos da polls (cidades-estados gregas). Bobbio (2000, p. 140 - 141) capitula 

um celebre elogio a democracia, pronunciado por Pericles em honra aos primeiros 

mortos da Guerra do Peloponeso, que a expressa tal como era aquela epoca: 

Temos uma constituicao que nao emula as leis dos vizinhos, na medida 
em que servimos mais de exemplo aos outros de que imitadores. E 
como ela e dirigida de modo a que os direitos civis caibam n§o a poucas 
pessoas, mas a maioria, ela e chamada democracia: diante das leis, 
naquilo que diz respeito aos interesses privados, a todos cabe um piano 
de paridade, enquanto no que diz respeito a consideracao piiblica na 
administragSo do Estado, cada um e escolhido conforme tenha se 
destacado num determinado campo, n§o por ser proveniente de uma 
dada classe social, mas sim por aquilo que vale [...]. 

A Idade Media, por sua vez, e marcada por uma terrivel recessao em 

termos democraticos: a vassalagem, a servidao, o sistema estamental de Estado, 

(engessado pelos privileges e pela pouca participacao da grande massa 

trabalhadora) sufocaram os principios democraticos, que so resistiram pela acao 
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de filosofos e juristas de pensamento de vanguarda, como Santo Agostinho e Sao 

Tomas de Aquino, os quais, em suas obras, ja tratavam de temas relacionados 

aos direitos humanos e ao principio da igualdade formal e material. 

Da Idade Moderna pode-se destacar os Estados Absolutistas, onde o rei 

concentrava em suas maos todos os poderes estatais, abafando a democracia 

enquanto forma de governo e estilo de vida. O certo e o justo eram o que o 

monarca afirmava ser certo e justo, sem mais discussoes. Tal organizacao estatal 

se explica pela necessidade da superveniencia de um Estado forte apos um 

tempo de fragil presenca estatal, conforme bases intelectuais postas atraves de 

pensadores como Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. 

Como lembra Silva (1993), os ideais democraticos comecam a renascer, 

entao, na Inglaterra, com a edicao de documentos como a Magna Carta, a Petiton 

of Rights e com a Revolucao Gloriosa (em 1688), quando sao estabelecidas as 

bases teoricas da divisao do poder (Executive Legislativo e Judiciario), dando-se 

os primeiros passos para a derrocada dos Estados Absolutistas. E os mesmos 

ideais sao reforcados no seculo XVIII com o lluminismo e a Revolucao Francesa, 

grande marco da Historia Universal e da Democracia. No seculo XIX, portanto, a 

discussao sobre democracia se desenvolve com base no embate entre as duas 

principals correntes politicas: o liberalismo e o socialismo. 

Nos dias atuais, a democracia e um regime de governo que deve se 

sobrepor aos demais pela sua prevalencia (no que diz respeito a justica) e pela 

sua superioridade benefica de principios, como poder-se-a observar com o 

transcorrer do presente trabalho, que abordara tambem as bases sociais, 

historicas e juridicas da democracia brasileira. 

Outrossim, o debate em torno da classificacao das formas de governo por 

muito tempo mostrou-se um tema efervescente dentro da filosofia politica, tendo 

instigado varios pensadores de epocas e lugares diversos a aventurarem-se no 

embate desse tema alvissareiro. 

Nesse diapasao, destaca-se a figura do grande filosofo grego Aristoteles, 

que tracou um dos primeiros estudos sistematizados sobre as formas de governo 

existentes; tambem e de bom grado ressaltar os vultos emblematicos da obras 

dos insuperaveis pensadores politicos Nicolau Maquiavel, Montesquieu, Rosseau 

e Locke, que contribuiram sobremaneira para a forma?ao da doutrina politica 

hodierna. 
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Todavia, as discussoes travadas em volta das formas de governo nos 

tempos atuais deixam transparecer que existe uma tendencia democratica 

universal; ou seja, um Estado pode adotar a forma monarquica ou republicana de 

governo, de acordo com sua historia e cultura, sem maiores problemas. Ja quanto 

ao regime de governo, e quase que um imperativo de justica a adocao e 

prevalencia da democracia; pois que de outra forma se teriam governos 

autocraticos, ditatoriais ou totalitarios, com a devida venia da redundancia. 

Churchill {apud Bonavides,1999, p. 266), diz: "a democracia e a pior de 

todas as formas inimaginaveis de governo, com excecao de todas as demais que 

ja se experimentaram"; expressando bem essa prevalencia da democracia 

atualmente. 

Desta feita, indaga-se: o que vem a ser democracia? Ja de pronto 

alertando que nao e um desafio facil destilar tal conceito, pois, como observa 

Azambuja (1998, p. 213): "O conceito de democracia e complexo e, como todas 

as ideias, o seu conteudo tern variado atraves do tempo." 

Em suas feicoes classicas, originadas da Grecia Antiga, a democracia 

assume, primordialmente, um conceito restritivo dos direitos politicos do cidadao, 

caracteristica que se mantem ate a deflagracao Revolucao Francesa, 

influenciando esse marco da Historia Mundial. 

Sobre o conceito classico de democracia pondera Azambuja (1998, p. 212) 

que: 

A ideia que fazemos de democracia vem-nos da Grecia, atraves de 
Arist6teles e sua classificacao de formas de governo. Ela e, segundo o 
conceito classico, o governo do povo pelo povo, regime politico em que 
o poder reside na massa dos individuos e e por eles exercido, 
diretamente ou por meio de representantes eleitos. 

Tal concepcao veio se modelando ao longo do tempo, abandonando a 

reflexao unicamente politica do cidadao enquanto participante dos destinos 

governamentais para incorporar ao seu conceito tematicas ligadas as condigoes 

socio-economicas dos Estados e, mais recentemente, ha doutrinadores da Teoria 

Geral do Estado que ja vislumbram abordagens da economia, do social, da 

participacao popular, da ecologia e da cibernetica dentro do estudo da 

democracia. 
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Bobbio (2000, p. 155 - 156), farol a iluminar os caminhos da politica, assim 

afirma sobre esse temario: 

Em termos sinteticos, pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um 
desenvolvimento da democracia, ele consiste nao tanto, como 
erroneamente muitas vezes se diz, na substituigSo da democracia 
representativa pela democracia direta (substituicao que e de fato, nas 
grandes organizacoes imposslvel), mas na passagem da democracia na 
esfera politica, isto e, na esfera que o indivlduo e considerado como 
cidad§o, para a democracia na esfera social, onde o indivfduo e 
considerado na multiplicidade de status, por exemplo de pai e filho, de 
c6njuge, de empresario e de trabalhador, de professor e estudante, de 
medico e doente, de oficial e soldado, de administrador e administrado, 
de produtor e consumidor, de gestor de servicos publicos e usuario etc. 

Essas facetas (socio-economica, participativa, ecologica e cibernetica) que 

o conceito de democracia vem absorvendo fortalecem a sua formatacao classica, 

exaltada pelo presidente norte-americano Abraham Lincoln (apud Silva, 1993, p. 

115), quando exara um dos mais belos conceitos de democracia: 

A concepc§o de Lincoln de que a democracia, como regime politico, e o 
governo do povo, pelo povo e para o povo. Podemos, assim, admitir que 
a democracia e um processo de convivencia social em que o poder 
emana do povo, ha de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e 
em proveito do povo. 

Em face do exposto, pode-se tentar esbocar um conceito para a 

democracia que, nos moldes contemporaneos, deve-se entender como o regime 

de governo onde qualquer individuo deve participar, de forma livre, igualitaria e 

com respeito aos seus direitos enquanto ser humano, das relagoes entre homem 

e Estado (politica); homem e suas necessidades vitais (social); homem e mercado 

(economia); homem e meio-ambiente (ecologico); homem e tecnologia 

(cibernetica) e de todas as outras relagoes possiveis na orbita de uma sociedade 

organizada. 

Destarte, a democracia deve ser mais que um principio a nortear as 

constituigoes, leis e atos governamentais de um Estado; penetrando nas 

consciencias e almas de todos os seres humanos. 
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1.2 Principios democraticos contemporaneos 

A discussao sobre os principios que orientam, contemporaneamente, a 

democracia nao e materia ja pacificada na doutrina, encontrando-se varias formas 

de se investigar tal assunto. Mas, ve-se que todas guardam uma intensa simbiose 

de pensamentos, permitindo ao estudioso da Teoria Geral do Estado e da Ciencia 

Politica, retirar suas conclusoes. 

Os principios democraticos atuais sao mananciais de onde se origina a 

democracia, bem como os fundamentos e regramentos que Ihe sao imanentes, 

que dao a sua essencia enquanto forma ou regime de governo. 

Por tais consideracoes, uma elucubracao acerca dos principios 

democraticos contemporaneos se faz necessaria, a comecar pelo 

constitucionalista Silva (1993, p. 117), que afirma: 

A doutrina afirma que a democracia repousa sobre tres principios 
fundamentais: o principio da maioria, o principio da igualdade e o 
principio da liberdade. Arist6teles dizia que a democracia e o governo 
onde domina o numero, isto e, a maioria, tambem disse que a alma da 
democracia consiste na liberdade, sendo todos iguais. 

Apesar da sabedoria contida nas palavras de Aristoteles, note-se que a 

disposicao dos principios democraticos esbocada pelo doutrinador supracitado e 

limitada, precisando de complementacoes. Iz conveniente, pois, adotar-se as 

postulates de Bonavides (1999, p. 274), que fornece como caracteristicas da 

democracia indireta (especie de democracia que prevalece nos tempos 

hodiernos): 

A soberania popular; o sufragio universal; a observancia constitucional 
do principio da distincao dos poderes ou funcdes; a igualdade de todos 
perante a lei; principio da fraternidade social; a representacao como 
base das instituigdes politicas; a limitacao das prerrogativas dos 
governantes; o Estado de Direito; a temporariedade dos mandatos 
eletivos; a existencia plenamente garantida das minorias politicas. 

Bonavides (1999, p. 274) denominou-os de caracteristicas, porem, a 

analise das democracias contemporaneas mais avancadas revela tais postulados 

como sendo verdadeiros principios que, mesmo assim, sao passiveis de alguns 
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coletivos e difusos) e a participacao popular eficiente; aptos a fechar a lista de 

principios na otica desse trabalho monografico. 

O principio da soberania popular e o carro chefe da ordem principiologica, 

pois que nele reside a essencia da democracia como forma ou regime de governo 

do povo, pelo povo e para o povo, nao podendo se afastar de tal maxima o 

Estado que pretenda receber a qualificacao de democratico. De outro turno, o 

principio da igualdade e pedra de toque da democracia, preceituando que os 

cidadaos devem ser tratados de forma isonomica pelas leis e no exercicio de sua 

atuacao junto as variadas facetas, enquanto seres humanos. 

O principio da prevalencia da maioria reza que, para uma nacao ser 

considerada democratica, deve guiar-se pelo que pensa a maioria de seu povo, 

sendo impossivel ao bom governo basear-se sempre na unanimidade das 

decisoes. Ja o principio do respeito a minoria diz que, para ser democratico, o 

Estado nao pode excluir a minoria das decisoes tomadas, uma vez que a minoria 

de hoje pode ser a maioria de amanha, sem falar no equilibrio gerado pela 

contraposicao de forcas. 

O principio do Estado de Direito vem logo em seguida, como fio condutor 

da legitimidade democratica; e inconcebivel uma democracia que se afaste do 

Direito bem ordenado e justo e que nao seja baseada em uma constituicao 

promulgada pelo seu povo. O principio da distincao dos poderes ou funcoes 

tambem esta presente em todas democracias prosperas, ja que a nitida e 

harmonica separacao entre as funcoes executiva, legislativa e judiciaria sao 

verdadeiros pressupostos de um Estado democratico. 

O principio da representacao se configura como base das instituicoes 

politicas. Como ja foi visto, a especie de democracia indireta prevalece e tern a 

representacao como marca inafastavel dos Estados Modernos. Interligado ao 

anterior, o principio do sufragio universal justifica a que todos os cidadaos devem 

ter direito de escolher os seus representantes, sendo proibida qualquer restricao a 

esse principio por preconceito de qualquer natureza, haja vista que se apresenta 

como extensao do principio da soberania popular. 

O principio da temporariedade dos mandatos eletivos e de fundamental 

importancia em uma democracia, pois nao se concebe uma democracia onde os 

seus governantes se perpetuem indefinidamente no poder, ferindo sobremaneira 

o principio da soberania popular. E o principio da limitagao das prerrogativas dos 
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governantes preceitua que, alem de tempo certo para o inicio e o fim de seus 

mandatos, tern os mesmos suas prerrogativas de comando limitadas pela acao de 

outros orgaos governamentais e pelo proprio povo que Ihes investiu no poder. 

O principio da fraternidade social e aquele que preceitua um acentuado 

senso de responsabilidade e solidariedade para a formacao de um Estado justo e 

democratico. Irmanado a este se tern o principio do respeito aos direitos humanos 

(individuals, sociais, coletivos e difusos), mostrando que um Estado Democratico 

deve respeitar os direitos do ser humano nas suas mais diversas relacoes. No 

ordenamento juridico patrio, destaca-se a proeminencia do artigo 5° da 

Constituicao Federal. 

E, por ultimo, o principio da participacao popular consciente expoe que a 

democracia vingara, de verdade, em um Estado onde a participagao popular seja 

consciente no acompanhamento, fiscalizacao e controle dos destinos publicos. 

Tal elenco de principios democraticos contemporaneos nao figura em um 

rol taxativo, dada a intensa dinamicidade do regime democratico, podendo ser 

incorporados novos principios ao longo de cada estudo realizado e com a 

demonstracao de novos prismas teoricos, praticos e cientificos. 

1.3 Especies de democracia 

O melhor aperfeicoamento cientifico dos estudos feitos sobre democracia 

mostra quao imprescindivel e a averiguacao de suas especies; perpassando 

formas classicas ate se chegar as facetas mais avancadas e atuais, reveladas 

num mundo em constante mutacao. 

E preciso quebrar o mito de que a democracia so tern relevancia no campo 

politico, vez que expandidos, atualmente, seus tentaculos de atuacao em areas 

nunca dantes sonhadas pelos seus estudiosos, com a sua especie participativa 

configurando necessidade premente para a sua construgao e consolidacao. 

Ressalte-se, ademais, que especies como a democracia economica, social, 

ecologica e cibernetica merecem destaque junto as formas tradicionais: 

democracia direta; indireta ou representativa; e semidireta. 
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1.3.1 Democracia direta, indireta e semidireta 

No tocante ao estudo das especies de democracia, tern primazia na ordem 

de analise a chamada democracia direta que, diante do contexto historico, tern na 

Grecia Antiga o seu esplendor; mais particularmente em Atenas, onde os 

cidadaos se reuniam em uma tipica praca publica denominada Agora (que 

simbolicamente poderia ser comparada a um parlamento moderno) para deliberar 

sobre os mais diversos assuntos de interesse publico. 

Assim, o cidadao nao precisava de intermediario para defender os seus 

posicionamentos e empenhar os seus votos sobre os problemas da polis, 

exercendo o poder de forma direta, na mais alta significacao da soberania 

popular. Outra caracterfstica marcante da democracia direta e a sua limitacao ao 

campo da politica, relegando em segundo piano o economico e o social. 

A democracia classica - como tambem e chamada - ja enaltecia a 

igualdade entre os cidadaos; tinha consciencia do respeito aos seus direitos civis 

e dos Estados vizinhos, como se pode constatar do discurso de Pericles 

anteriormente citado. 

Contudo, tal democracia, que parecia desenvolver-se perfeitamente aquela 

epoca, continha um grave estigma de cunho social, pois que participavam na 

Agora, ou seja, da vida politica, os individuos detentores do titulo de cidadao, 

excluindo-se as mulheres, estrangeiros, criancas e escravos, os quais 

representavam a maior parte da populacao da polis. 

Azambuja (1998, p. 213) delineia consideragoes abalizadas sobre o tema, 

afirmando: "na Grecia, a democracia era totalitaria, absorvia o homem 

integralmente, impunha-lhe a religiao e a moral, era senhora do corpo e do 

espirito dos individuos". Por isso, necessitava a democracia grega sustentar-se 

em um regime escravocrata, facultando ao cidadao se dedicar, integralmente, as 

questoes da cidade-estado. 

Barthelemy et Duez (apud Azambuja, 1998, p. 213) mostra, ainda, as 

principals caracteristicas da democracia direta: 

Era essencialmente de ordem politica, nao tinha preocupacSes de 
ordem econdmica ou de previdencia social; visava essencialmente a 
liberdade politica, no sentido de dar aos individuos participacao efetiva 
no governo; era essencialmente individualista, considerando os 
individuos como titulares isolados de direitos politicos, nao 
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reconhecendo nenhum grupo intermediario entre o Estado e os 
individuos; era essencialmente espiritualista, implicando aplicacao de 
certas ideias morais, amor a justica, fe no ideal politico, ate mesmo um 
certo misticismo e era essencialmente igualitaria, postulando que todos 
os individuos tern os mesmos direitos politicos, por serem homens. 

Atualmente, a democracia direta (nos moldes classicos) esta em pleno 

desuso, pois os Estados sao maiores em termos territoriais e populacionais; as 

questoes politicas sao numerosas e de alta complexidade e, por ultimo, os 

cidadaos nao dispoem de tempo integral para se dedicarem a res publica. Tal 

especie de democracia ainda sobrevive, hodiernamente, em paises como a 

Suica, que apresenta um territorio pequeno e um povo com elevado grau de 

educacao e civilidade. 

As especies de democracia (assim como o seu conceito) se apresentam de 

forma dinamica no ciclo da evolucao historica. Os Estados de hoje, com sua 

complexidade operacional, diversidade de temas, vasta populacao e territorio 

avantajado nao se mostram aptos a exercerem uma democracia nos quadrantes 

classicos (direta) e os cidadaos, deveras, ja nao dispoem de tempo para se 

dedicar unicamente a vida publica, necessitando eleger individuos capacitados 

para o labor publico. 

Com efeito, tem-se a democracia chamada de indireta ou representativa, 

nao exercida diretamente pelos cidadaos (como o era na antiguidade) e sim por 

representantes eleitos para defender os interesses do Estado, os quais 

comprometem-se a pleitear sobre as aspiracoes de cada individuo como se suas 

fossem. 

Sob esse enfoque, postula Maluf (1999, p. 279 - 280) que: 

No mundo moderno, porem, a democracia surgiu sob a forma indireta 
ou representativa. Manteve-se o principio da soberania popular (todo 
poder emana do povo e em seu nome sera exercido), transferindo-se o 
exercicio das func6es governamentais aos representantes ou 
mandatarios do povo. Democracia e representacao politica tornam-se, 
no mundo moderno, ideias equivalentes: fala-se em democracia e 
subentende-se o sistema representative de governo. 

Nessa forma indireta de democracia o voto ganha especial destaque no 

cenario social, por ser o instrumento precipuo de seu exercicio, com suas 

caracteristicas de universal, direto e secreto. £ por meio do escrutinio que os 
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individuos irao tracar os destinos dos Estados soberanos, escolhendo os seus 

representantes e, por conseguinte, ganham forga e relevo os mandatos e os 

partidos politicos. 

Assim, comentou Silva (1993, p. 125) que: 

Na democracia representativa a participacao popular e indireta, 
peri6dica e formal, por via das i n s t i t u t e s eleitorais que visam a 
disciplinar as tecnicas de escolha dos representantes do povo. A ordem 
democratica, contudo, nao e apenas uma quest3o de eleicoes 
peribdicas, em que, por meio do voto, s3o escolhidas as autoridades 
governamentais. 

Com fulcro na ideia de que a atuacao democratica nao se esgota com a 

escolha dos representantes emergiu uma nova especie de democracia, ja nas 

primeiras decadas do seculo XX, chamada de semidireta, onde os principios da 

especie indireta sao incorporados como instrumentos de participagao direta do 

individuo na decisao dos rumos do Estado. 

Os individuos nao se contentavam mais em somente votar nos seus 

representantes, queriam novamente participar de forma direta e, para tanto, 

surgiram institutos como o plebiscito, o referendum, a iniciativa popular, o veto 

popular e o recall todos com a finalidade de aproximar mandantes e mandatarios 

do poder politico. 

Sobre isso, expoe Aieta (2006, p. 163) que: 

Mas, apesar de n§o se admitir a democracia direta como nos tempos da 
democracia classica, a experiencia de determinadas constituigdes tern 
alertado a doutrina para o desempenho das i n s t i t u t e s da democracia 
semidireta, que mesclam a ideia representativa e a democracia pura. 
Nesse sentido, se apresentam como instrumentos de democracia 
semidireta e participacao popular n§o s6 o recall, mas tambem o 
plebiscito, o referedum, a iniciativa e o veto popular. 

Observa-se, pois a relevancia dos institutos da democracia semidireta (os 

quais serao detalhados em momento oportuno) para o desenvolvimento da 

participagao popular e a construgao de uma verdadeira democracia participativa. 

£ que o mundo atual, por sua vez, ja reclama novas especies de 

democracia atuantes nao so na seara politica, mas tambem nas areas social, 

economica, ecologica, cibernetica e participativa, como se observara no proximo 

topico. 
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1.3.2 Democracia economica, social, ecologica, cibernetica e participativa 

A diversificacao da democracia e fundamental para o novo modelo de 

organizacao politico-juridica que se apresenta aos Estados Constitucionais, onde 

as transformacoes ocorrem em um ritmo vertiginoso e sem precedentes 

historicos, notadamente nas areas social, economica, ecologica, cibernetica. Essa 

dinamicidade realmente acentua-se em tais setores da sociedade, necessitando, 

porem, de adequacao aos principios democraticos. 

O mundo em que hoje se vive e aquele onde as relacoes sociais sao cada 

vez mais intricadas e complexas, crescente a producao de riquezas e no qual a 

preservacao do meio-ambiente e questao de vida ou morte, ja que a tecnologia se 

renova a todo instante e a participagao popular nos destinos das nagoes e 

condigao sine qua non para o seu desenvolvimento. 

Todavia, o que se pode observar na realidade estrutural dos Estados, 

atualmente, e o total desconhecimento ou descaso de seus integrantes, 

(principalmente os que tern posto de mando) diante da pacificagao de tais 

tematicas e de outras de igual relevancia em uma ordem democratica. 

O principal valor a ser utilizado para o verdadeiro enfrentamento de 

questoes como a exclusao economico-social, a devastagao ao meio ambiente e a 

ma utilizagao das tecnologias, entende-se, e a democracia. 

Ve-se que fenomenos como o da transnacionalidade da economia e da 

globalizagao em todos os setores das relagoes humanas, impulsionam e acirram 

a competitividade entre os individuos, gerando muitas oportunidades e abrindo 

mercados nunca dantes imaginados. Concomitantemente a isso tudo, o quadro de 

exclusao e alarmante, sendo incontaveis os que nao conseguem adquirir os bens 

vitais para a sobrevivencia, engrossando um terrivel contingente de miseraveis 

que se localizam, principalmente, nos chamados paises subdesenvolvidos. 

Como observa Cruz & Sirvent (2006), o sistema de produgao capitalista 

prevalece em quase todo o mundo, mas e preciso convencer os centros de 

comando da sua missao de transposigao da democracia para a esfera economica, 

demonstrando que o futuro da humanidade e do proprio capitalismo depende 

desta mudanga de concepgao e fazendo convergir democracia, lucro, emprego, 
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renda e interesse social transnacional para um mesmo centro gravitacional de 

interesses. 

Para adentrar no debate da chamada democracia social, e de bom alvitre 

escutar-se os ensinamentos do mestre italiano Norberto Bobbio (2000, p. 156), 

quando pergunta: 

E possfvel a sobrevivencia de um Estado democratico numa sociedade 
nao democratica? A democracia politica foi e e ate agora necessaria 
para que um povo nao seja governado despoticamente. Mas e tambem 
suficiente? 

Pode-se tentar responder a essas indagacoes dizendo que a democracia 

politica e de suma importancia para a harmonizacao dos Estados, contudo, se os 

principios democraticos, principalmente o da igualdade, nao migrarem tambem 

para a orbita social, a democracia lato sensu estara prejudicada; fato que da 

margem a conclusao de que nao e possivel a sobrevivencia de um Estado 

democratico numa sociedade nao democratica. 

Os governos mundo afora devem revestir-se de investimentos na area 

social, tornando-a mais igualitaria e acessivel e fazendo com que cada individuo 

tenha oportunidades isondmicas de desfrutar de educacao, saude, lazer, cultura, 

moradia, trabalho. Tal processo nao deve se limitar ao ambito interno dos Estados 

e ha de transpor as fronteiras e originar uma grande cooperacao mundial, pois os 

Estados mais abastados economicamente tern a obrigagao - nessa linha de 

pensamento - de ajudar e solidarizar-se com os mais pobres, formando uma 

democracia social universal. 

Nao menos importante e a questao ecologica. A humanidade vive o drama 

da degradacao dos recursos naturais (vegetais, minerals e animais), que se da 

com uma velocidade impressionante. A cada dia se torna mais decisiva a atuacao 

do homem para a determinacao do clima, da vegetacao e da fauna do planeta e 

fenomenos como o aquecimento global e o derretimento das calotas polares 

deixam de ser apenas materia de estudos cientificos para se transformar em 

realidade assustadora. 

Por outro lado, o que se ve sao pequenas e restritas cupulas, sozinhas, 

tentando decidir os destinos ecologicos do mundo inteiro, muitas vezes se 

preocupando mais com os lucros que vao deixar de auferir pela diminuicao da 
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emissao de gases poluentes na camada de ozonio, do que com a propria 

sobrevivencia da especie humana. Outras acoes mais abrangentes como a ECO 

92 e o Protocolo de Kioto, que se propuseram a debater a questao do meio-

ambiente de uma forma mais aberta, sao mesmo escassas e, quando existem, 

sao desrespeitadas, principalmente, pelas nacoes ditas de primeiro mundo. 

Cruz & Sirvent (2006, p. 11) apontam: 

Democracia ecoldgica como o direito de entender, participar, apresentar 
reclamacoes e de que todos participem do debate ambiental: a 
populacao, os grupos comunitarios, os defensores do meio ambiente, os 
empresarios, os trabalhadores e empregados, os governos e 
representantes eleitos e todos os representantes de segmentos sociais. 

A democracia e (ou pode ser, quando funciona) um grande processo de 

aprendizagem coletiva e, por isso, e precisamente o unico caminho pelo qual se 

pode chegar ao tao sonhado desenvolvimento sustentavel. E importante repetir: a 

questao ambiental mal encaminhada pode ser um perigo mortal para a 

democracia. E a crise da democracia configura reducao nas esperancas de exito 

dos esforcos futuros para resolve-la. 

Um exemplo claro, no Brasil, desse refletido panorama e a disputa que ja 

envolve a regiao da Floresta Amazonica, desde os conflitos internos de terras a 

derrubadas de arvores, queimadas e outras questoes, ate o risco maior de que no 

futuro proximo seja palco de grandes embates internacionais pela sua dominacao 

(pelo simples fato de que contem grandes recursos naturais, com destaque para 

os hidricos) com ferimento a soberania nacional que colocaria uma pecha 

irreparavel na democracia planetaria. 

Em outro piano tem-se, consoante Cruz & Sirvent (2006), a chamada 

democracia cibernetica, eletronica ou ciberdemocracia, haja vista que a tecnologia 

ocupa espaco cada vez mais relevante no dia-a-dia do homem moderno, tornando 

obsoleto todo aquele que descarte as suas multifuncoes. Ressaltem-se as 

inovacoes tecnologicas dos meios de comunicacao em massa, que se sobrepoem 

nos debates sociais e politicos, no mais das vezes, alienando os individuos e 

retirando-lhes a consciencia. 

iz certo que a telefonia de alta complexidade, a televisao digital, a internet e 

o conjunto de novos mecanismos de comunicacao a distancia devem funcionar 
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como um grande espaco de debates imparciais sobre os grandes temas 

nacionais, alem de proporcionar lazer e cultura de qualidade para todos. 

Todavia, o primeiro desafio esta em tornar acessiveis esses meios de 

comunicacao para todos os individuos, independente de classe social, por meio 

de politicas publicas de inclusao tecnologica. O segundo desafio - talvez o mais 

dificil - seria a implementacao de uma verdadeira revolucao nos custos, 

acessibilidade e, principalmente, em suas programacoes, incorporando um forte 

teor de democracia no processo de evolucao cientifica, tao importante no mundo 

atual. 

O novo Estado devera contar com as novas tecnologias e meios de 

comunicacao a guisa de um dos principals instrumentos de exercicio democratico 

(e nao o contrario), mas, vive o paradigma de uma percuciente exclusao 

tecnologica ou digital. 

Feita a analise dessas novas especies de democracia pode-se constatar 

que a politica nao e detentora unica dos designios democraticos, outros setores 

da sociedade tambem carecem de atuacao dos individuos enquanto cidadaos e 

cidadas que, sob essa otica, apresentam-se como os componentes de um Estado 

democratico que exercem direitos e deveres em uma ordem juridica formal 

estabelecida com plena consciencia e efetivamente nos mais variados campos de 

atuacao (politico, social, economico, ecologico, cibernetico...). 

Em face do exposto, cumpre salientar que apenas a verdadeira democracia 

participativa tern condicdes de modificar as estruturas crueis de exclusao e 

desigualdade impregnadas no Brasil e no mundo. Tal democracia diferencia-se da 

puramente representativa quando coloca a disposicao do cidadao um cabedal de 

alternativas para participar dos destinos da comunidade em que esta inserido; e 

diferencia-se da semidireta quando exige uma participacao popular efetiva e 

eficiente, transpondo os meios formais ja consagrados em muitas leis e 

consti tutes e aproximando-se de formas concretas de participagao. 

Entao, pode-se afirmar que a democracia participativa e aquela que tern 

por fulcro a participagao popular efetiva, eficiente, concreta e consciente e, por 

conseguinte, e pre-requisito para se alcangar qualquer das outras especies de 

democracia e construir uma democracia solida no Brasil ou em qualquer parte do 

globo. 
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Dessa forma, o que deve acontecer e a conservacao da especie 

representativa de democracia, mas nao em sua concepcao estatica e sim na sua 

feicao participativa, para que assim todas as outras especies democraticas - aqui 

trabalhadas e as vindouras - possam efetivar-se como realidade insofismavel. 



CAPITULO 02 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA BRASILEIRA: ANALISE 
HIST6RICA, SOCIAL E JURiDICA DE SUA EVOLUQAO 

Brava gente brasileira 
Longe v6 temor servil 
Ou ficar a P&tria livre 
Ou morrerpelo Brasil 

Hino da Independ^ncia 

Realizado um estudo de carater propedeutico acerca da democracia em 

sentido amplo (quando da investigagao de seu contexto historico, conceito, 

principios e especies) constatou-se um alargamento destas mesmas especies, ja 

que agora nao versam apenas sobre as questoes politicas dos Estados, 

enraizando-se nas orbitas economicas, sociais, ecologicas, ciberneticas e 

elevando de forma teorica e pratica a importancia da especie participativa para a 

construgao de verdadeiras democracias. 

Perante isso tudo, e crucial analisar tambem a sua formatagao historica, 

social e juridica no Brasil, com enfase ao espago ocupado pela democracia 

participativa na esfera da Constituigao Federal de 1988, por meio dos varios 

institutos de participagao popular facultados pela ordem juridica constitucional. 

Para tanto, e necessaria uma abordagem sintetica da evolugao historica da 

democracia brasileira, de molde a acompanhar-lhe a marcha ao lado do 

constitucionalismo patrio, observando os entraves postos a participagao popular 

em cada constituigao, com destaque para a carta vigente. 

£ preciso, ainda, destacar um dos principios contemporaneos da 

democracia (divisao dos poderes), averiguando-se os desafios dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciario no tocante a sua contribuigao para uma 

democracia cada vez mais participativa e, por ultimo, apresentar um conjunto de 

fatores configurados em ameaga ao regime democratico participative 

2.1 O percurso da democracia participativa dentro das constituigoes brasileiras 

A constituigao de um Estado e mais do que a sua Lei Maior; e o mais puro 

reflexo das aspiragoes politicas, economicas e sociais de um povo, a formalizagao 

do momento historico e dos fatos sociais que atuam em uma sociedade em 

determinada epoca. Por tal motivo e que, pela analise dos seus textos 
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constitucionais, pode-se conhecer melhor o Brasil e a sua relacao com a 

democracia participativa. 

A producao constitucional registra sete constituicoes 1824, 1891, 1934, 

1937, 1946, 1967 e 1988, algumas promulgadas e outras outorgadas, mas e 

cedigo que todas (em certo lapso temporal) comandaram os destinos da nacao 

em termos juridico-politico, pelo que exsurge a necessidade da apreciagao de 

cada uma delas, sob o prisma da democracia participativa, a bem da apreensao 

da realidade que envolve o tema frente a Constituigao Federal de 1988. 

A primeira Carta Magna foi a Constituigao Politica do Imperio do Brasil, 

jurada a 25 de margo de 1824 e originada de fato apos o grande marco da 

Independencia do Brasil, que passou de colonia a reino soberano afastando a 

dominagao do Estado Portugues. 

Tal diploma, como afirma Pinto Ferreira (1999, p. 49): 

Era composto de quatro poderes nacionais (artigos 9° e 10), sendo 
influenciado pela teoria de Benjamin Constant sobre o chamado poder 
Neutro ou Moderador. O Poder Moderador era exercido pelo proprio 
imperador, com o intuito de equilibrar e harmonizar os demais; o Poder 
Executivo era comandado por um corpo de ministros de livre nomeacao 
e exoneracSo pelo imperador; o Poder Legislativo compunha-se da 
Camara dos Deputados, de base eletiva temporaria, e do Senado 
vitalicio, sendo que a nomeacao dos senadores era a cargo do 
imperador; o Poder Judiciario era formado pelo Supremo Tribunal de 
Justica, dos tribunals de relacao das provincias, dos juizes de direito, 
juizes de paz e jurados; ainda existindo um Conselho de Estado, 
vitalicio e de nomeacao do imperador. 

Apesar de toda essa estruturagao estatal e facil observar, com base em 

estudos realizados nos artigos da carta de 1824, expostos na obra de 

Campanhole (2000) que a forma monarquica de governo (artigo 3°) com seu 

citado Poder Moderador (artigo 98) controlava toda a sociedade brasileira, 

guardando uma enorme supremacia para com os outros poderes e 

desestimulando a participagao popular, pois os individuos eram designados pelo 

termo sugestivo de suditos em seu preambulo. De outra sorte, abrigava em seu 

texto a manutengao do regime escravocrata e a instituigao do padroado, que 

instituia a religiao catolica como credo oficial do Imperio (artigo 5°) expressando, 

de certa forma, a negagao do principio democratico. 

Em seu artigo 71 afirmava-se que todo cidadao tern direito de intervir nos 

negocios de sua provincia, porem o conceito de cidadania era bem restrito, 
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principalmente pelo poder economico e pelos privileges sociais (quern nao os 

detinha nao participava das tomadas de decisao). Quanto aos direitos civis e 

politicos, o artigo 179 apresenta grande rol para os mesmos com destaque para o 

inciso XXX que dava a todo cidadao o direito de fazer reclamacoes aos poderes 

do Imperio, no entanto, tais direitos eram relativizados pela forca do Imperador. 

No tocante a capacidade eleitoral passiva e ativa, ou seja, de votar e ser 

votado, o Diploma Imperial se mostrava bastante excludente, pois adotava 

eleicoes indiretas para o Senado e o voto censitario, onde o cidadao deveria ter 

posses financeiras para poder votar e ser votado (artigos 45, IV; 90; 91; 92, III e 

V; 94,1). 

Com a proclamacao da Republica (pelo Decreto n° 1 de 15/11/1889) veio a 

lume a Constituigao da Republica dos Estados Unidos do Brasil, promulgada a 24 

de fevereiro de 1891. Essa constituigao trouxe em seu bojo intensas mudangas, 

como se averigua atraves de Campanhole (2000), por exemplo, a adogao da 

forma de Estado Federativo, um governo republicano e um sistema 

presidencialista nos moldes norte-americanos (artigo 1°), em contraposigao ao 

Estado unitario e ao governo monarquico do Imperio; assegurando a aboligao do 

trabalho escravo e acabando com o padroado. 

Essas transformagoes, aliadas a uma precisa definigao da divisao dos 

poderes, que agora se repartiam em Executive Legislativo e Judiciario 

desprezando-se a figura ambigua do Poder Moderador do Imperador, alicergou 

bases mais solidas para o florescimento da democracia no pais. 

Quanto a democracia participativa, ve-se que foram dados importantes 

passos, a comegar pela configuragao republicana (mais aberta as liberdades e a 

busca da igualdade); o federalismo solidificou as antigas provincias (que 

passaram a ser Estados-membros com autonomia para gerir os seus destinos); o 

municipio adquiriu maior prestigio dentro do pacto federativo; as eleigoes para 

Presidente e Vice-Presidente da Republica, bem como para governadores, 

deputados, senadores, prefeitos e vereadores passaram a se realizar por sufragio 

direto da nagao (artigo 47). 

A chamada declaragao de direitos (Titulo IV, Secgao II), onde estao os 

direitos e garantias individuals dos cidadaos, torna-se mais que um texto figurativo 

transformando-se em verdadeiro manancial de justiga pela incorporagao do 

instituto do habeas corpus (artigo 72, § 22), por exemplo. 
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Todavia, a primeira Constituigao Republicana e o periodo designado de 

Republica Velha estavam com seus dias contados, dadas as intensas 

modificagoes da sociedade que, naquele momento, clamava por mais justica 

social e por um Estado presente, diferentemente da feicao liberalista adotada em 

1891. 

Na esteira politica, Getulio Vargas sobe ao poder e logo sente a 

necessidade de incorporar a ordem constitucional os anseios do povo, que 

reivindicava garantias nas areas sociais e economicas, ou seja, em termos 

juridicos o mundo inteiro sofria a influencia da Constituigao Alema de Weimar. 

Dessa forma, vem a baila a Constituigao dos Estados Unidos do Brasil, 

promulgada a 16 de julho de 1934 e que, sob a otica de Bastos (1999, p.111): 

Deve-se chamar a atencao a dois pontos principais de tal Diploma, que 
seriam: o extremo carater compromissbrio assumido ao Texto ante as 
multiplas divergencias que dividiam o conjunto das nossas forcas 
politico-ideol6gicas da epoca; e a curtlssima duracao de sua vigencia, 
visto que, promulgada em 1934, estava condenada a ser abolida em 
1937 pela implantac3o do Estado Novo. 

Tal visao pode ainda ser complementada com uma referenda ao 

desenvolvimento dos direitos sociais, principalmente na seara trabalhista e 

previdenciaria, langada pela Carta Magna. 

Analisando-se a Constituigao de 1934 sob o angulo da participagao popular 

e da democracia participativa, podem-se enumerar muitos avangos iniciados 

pelas conquistas sociais adquiridas, (sinonimo de maior participagao da classe 

trabalhadora) porque com os sindicatos e associagoes de classe atuando em 

defesa dos direitos de seus integrantes, a participagao das classes menos 

abastadas ganha outra feigao no Brasil. 

Seu preambulo enaltece o principio democratico e o bem estar economico 

e social; essa realidade fica obvia quando se averigua a obra de Campanhole 

(2000, p. 601) e observa-se o teor do artigo segundo da carta de 1934: "todos os 

poderes emanam do povo, e em nome dele sao exercidos". 

Tal dispositivo constitucional evidencia o respeito ao principio maior da 

soberania popular, pedra de toque da democracia. Porem, nao estacionam ai os 

avangos da democracia participativa e, como se apreende de Campanhole (2000) 

pode-se ainda citar a universalizagao do sufragio, com a permissao do tao 
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almejado voto feminino; a criacao de orgaos importantes como o Ministerio 

Publico, Tribunal de Contas e os Conselhos Tecnicos (coordenados em 

Conselhos Gerais), assistindo aos Ministros de Estado como institutos de 

cooperagao nas atividades governamentais; e o surgimento, no ordenamento 

juridico patrio, de instrumentos de grande monta para a cidadania, como o 

Mandado de Seguranca e a Acao Popular. 

O mundo, mais uma vez, encontra-se em mutagao com a deflagragao da 

Segunda Grande Guerra e com o advento de regimes totalitarios, como o 

fascismo e o nazismo. E Getulio Vargas, sob o pretexto de conservar a seguranca 

nacional, aplica o golpe de estado, quebrando o regime constitucional 

democratico e instaurando outro de cunho altamente ditatorial, inaugurando o 

periodo historico chamado de Estado Novo. 

Assim, emergiu a Constituigao dos Estados Unidos do Brasil, decretada ou 

outorgada a 10 de novembro de 1937. E Ferreira Filho (1999) denuncia que esse 

diploma legal estabeleceu um duro golpe no principio democratico, trazendo de 

volta ao cenario politico-juridico-social um sistema de opressao e desrespeito a 

forma federativa de Estado, republicana de governo e aos direitos e garantias 

fundamentals dos individuos. 

Tratou-se, portanto, de um documento destinado exclusivamente a 

institucionalizar um regime autocratico e que outorgou amplos e irrestritos 

poderes ao presidente, como apontou Campanhole (2000), denominando-o de 

suprema autoridade do Estado e alterando o equilibrio e independencia dos 

poderes por restringir as prerrogativas do Congresso e a autonomia do Poder 

Judiciario, ja que em determinadas hipoteses o presidente as contrariava; criou a 

famigerada tecnica do estado de emergencia (disciplinada pelo artigo 186); 

dissolveu a Camara e o Senado, bem como as Assembleias Estaduais e, por 

ultimo, restaurou a pena de morte. 

Por tudo isso se constata que, no tocante a democracia participativa, a 

Constituigao de 1937 nao revela nenhum avango, pelo contrario, tem-se um 

grande retrocesso causado por um regime de opressao, aplicado em todos os 

sentidos ao cidadao componente e participate do funcionamento do Estado. 

Trazendo novas configuragoes ao cenario politico internacional e nacional 

e promulgada, a 18 de setembro de 1946, a Constituigao dos Estados Unidos do 
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Brasil, marcando uma fase de retorno a legalidade e a democracia dantes 

sufocadas pela ditadura do Estado Novo comandado por Getulio Vargas. 

Sobre os seus tracos gerais, pontua Pinto Ferreira (1999, p. 59) que: 

De certo modo a Constituigao de 1946 repetiu os pontos de vista 
essenciais existentes na de 1934. Nao aderiu ao socialismo, tampouco 
se manteve na linha rigida do individualismo. Inspirou-se na tecnica da 
democracia weimariana; por isso manteve as conquistas sociais 
alcangadas, regulando temas como educagSo, familia, ordem 
econ6mica e social e cultura. Essa Constituigao foi longamente 
esperada, como necessaria a democracia. Representou um ponto de 
intermedio entre as forgas do conservantismo e o progresso. Restaurou 
as liberdades e garantias tradicionais asseguradas ao povo brasileiro, 
que a ditadura anteriormente havia violado. 

No que pertine a participagao popular e a democracia participativa, pode-se 

citar, primeiramente, a questao do voto universal e direto (que retorna a cena 

politica como direito dos cidadaos e cidadas); restabeleceu o pluralismo partidario 

por um bom tempo; os direitos e garantias individuals e os direitos sociais sao 

restituidos nos moldes de 1934, sem grandes avangos; a repartigao dos poderes 

e bem melhor trabalhada, retirando-se os superpoderes dados ao chefe do 

executivo pela Carta de 1937. 

O mesmo diploma representou, ainda, na visao de Ferreira Filho (1999) um 

avango para a Justiga do Trabalho (que organizou e tornou parte do Poder 

Judiciario); aqui, os cidadaos brasileiros tiveram a oportunidade de participar 

diretamente dos destinos da nagao, indo as urnas no plebiscito de 06 de Janeiro 

de 1963, para escolher o presidencialismo como sistema de governo. 

Diante do ambiente politico conturbado, um movimento liderado por 

militares toma o poder em 31 de margo de 1964, deixando ainda o pais sob a 

regencia da Carta Magna de 1946; porem a realidade da epoca e outra, e esse 

diploma citado, ja bastante alterado, nao se adequava mais aos interesses 

daqueles que chegaram ao poder. 

Para tanto, o Comando Supremo da Revolugao, como era chamada a 

cupula dos golpistas, utilizou-se de artificios legais editando varios atos 

institucionais mediante os quais se legalizavam praticas autoritarias do regime. 

Ate que a 24 de Janeiro de 1967 e promulgada a Constituigao do Brasil e, no 

comentario de Iglesias (1985, p. 75 - 76), mostra-se em acentuado retrocesso 

democratico: 
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A chamada Constituicao de 67 nao segue a linha liberal dos 
documentos anteriores. Falseia principios federalistas e democraticos. 
Fortalece ao maximo a figura do Presidente da Republica, que tudo 
pode, sobreposto ao Legislative e o Judiciario. Contra a tradicao nativa, 
estabelece a eleicao indireta para a presidencia, com um colegio 
eleitoral. Amplia os poderes da Justica Militar. Quanto os direitos 
humanos, ordem econfimica e social, sobre a familia, educacao e 
cultura de pouco adianta firmar alguns principios, se todo o pais esta 
sob o dominio da policia, que fiscaliza, censura, prende, exila, quando a 
administrac3o aplica penas como a de cassacao de direitos politicos e 
mandatos de forma sumaria, sem processo, sem julgamento, sem 
apelac3o. 

E evidente que nao ha democracia e participagao popular institucionalizada 

em tal contexto historico; o que se tern e uma ordem autoritaria e antidemocratica 

bem expressa no Ato Institucional n° 5 de 1968 (AI-5) que decreta o recesso 

parlamentar; a intervengao nos estados e municipios; a suspensao dos direitos 

politicos por dez anos e a cassacao dos mandatos eletivos; alem da suspensao 

da garantia do habeas corpus, deixando o povo brasileiro sem nenhum direito 

reconhecido. Ainda ha que se falar na Emenda Constitucional de 17 de outubro 

de 1969, que muitos autores afirmam originar uma nova constituigao, mas, na 

obra de Iglesias (1985), aprende-se que nada mais e que a compilagao dos varios 

atos institucionais (treze) e complementares (tres) editados apos a Constituigao 

de 1967. 

Em face do exposto, apos essa relevante analise historico-juridica dos 

textos constitucionais brasileiros, e coerente afirmar que a democracia em sentido 

amplo no pais - em especial a democracia na sua feigao participativa -, nao esta 

totalmente consolidada, vez que o seu percurso ao longo das constituigoes 

apresenta poucos momentos nos quais o Brasil conviveu plenamente com os 

principios democraticos. Mais escassas ainda foram as oportunidades em que o 

povo participou, de forma decisiva, da escolha de seus rumos. Desta feita, 

reveste-se de grande significagao uma investigagao mais acurada do ponto mais 

alto da democracia e da participagao popular da Historia do Brasil, qual seja, a 

luta que culminou com a promulgagao da Constituigao Federal de 1988, que se 

passa a estudar. 



36 

2.2 A Constituicao Federal de 1988 e o impulso democratico-participativo 

Apos um constitucionalismo entremeado por periodos democraticos e 

autocraticos, eclode como um grande rebento de alegria e esperanca a 

promulgagao, a 05 de outubro de 1988, da Constituigao da Republica Federativa 

do Brasil; documento cheio de significacao, que e tratado como simbolo maximo 

da redemocratizacao nacional. 

Porem, como pondera Bastos (1999), descrevendo o contexto historico em 

tela, para que a Constituigao Cidada (como foi denominada pelo nobre presidente 

da Assembleia Constituinte, deputado Ulysses Guimaraes) entrasse em cena 

muitas lutas foram travadas contra a ditadura militar, regime de opressao que 

ainda figurava na organizagao politica e juridica, apesar de ja ter suas bases 

afetadas pelas reivindicagoes do povo que ansiava em ver a democracia 

resplandecer no Brasil. 

Iglesias (1985) relata que nesse clima se desenvolve a maior manifestagao 

democratica e participativa da historia brasileira: A campanha pelas "Diretas Ja", 

que uniu todas os segmentos da sociedade (politicos, intelectuais, estudantes, 

trabalhadores, empresarios, artistas, aposentados...) em torno de um objetivo 

comum, a redemocratizagao do Estado Brasileiro e o direito de escolher 

diretamente, por meio do voto, o seu presidente da republica. 

Todavia, mais uma vez restaram frustrados os sonhos do povo, pela 

decisao de se realizar eleigoes indiretas para presidente, em 1985. Contudo, 

gragas a habilidade politica de Tancredo Neves - entao governador de Minas 

Gerais - as forgas democraticas saem vitoriosas do colegio eleitoral, elegendo-se 

Tancredo Neves para presidente e Jose Sarney vice-presidente, com promessas 

de se restabelecer a ordem democratica. 

Tancredo Neves e acometido por doenga repentina e morre antes mesmo 

de assumir o mandato de presidente (causando um estado de consternagao 

geral) tornado o seu posto pelo vice Jose Sarney, politico de origem 

conservadora, que renova grande desconfianga no povo brasileiro quanto a 

retomada do ideal redemocratizante. 

Para a boa surpresa de todos, Jose Sarney leva a frente os projetos de 

Tancredo Neves de restauragao do ambiente democratico no pais; tendo por ato 

mais significativo nesse sentido a convocagao de uma Assembleia Constituinte, 
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que iniciou os seus trabalhos no ano de 1987 e no ano seguinte presenteou a 

nagao brasileira com o documento da liberdade, a declaracao do retorno dos 

principios democraticos para o Brasil, surgindo a Constituigao Federal de 1988. 

Por tudo que representou e representa o diploma constitucional vigente, 

pode-se asseverar coerente o pensamento de Silva (1993), de que apos a sua 

promulgagao o Brasil teve grande impulso democratico-participativo, dada a 

ampla participagao popular em sua elaboragao e porque muitos de seus institutos 

voltaram-se ao exercicio da cidadania. E apesar de ja ter sido bastante 

modificada por meio de atos de revisao e mais de cinquenta emendas 

constitucionais, a Constituigao Federal de 1988 conserva ainda a sua essencia, 

por tal motivo deve-se analisar seus dispositivos sob o talante da democracia e da 

participagao popular. 

Nesse contexto, lembram-se os ensinamentos de Rosenfield (2006, p. 09) 

que afirma: 

A pergunta pelo valor da lei esta profundamente enraizada na filosofia 
politica classica. A resposta do fil6sofo pitag6rico p6e em relevo que 
boas leis n§o sao dadas, mas nascem de uma convenc3o humana 
produzida pela atividade publica dos cidadaos. 

Logo em seu preambulo esta expressa a disposigao constituinte de instituir 

um Estado democratico, destinado a assegurar o exercicio dos direitos sociais e 

individuals. Em seu artigo 1°, incisos II e V e paragrafo unico dispoe-se, 

primeiramente, sobre a forma de Estado e a forma de governo, ou seja, a 

federagao e a republica. Mais adiante, fala-se no regime de governo adotado, que 

e a democracia (Estado Democratico de Direito), adotado o sistema 

presidencialista de governo; elenca, Por fim, como dois de seus fundamentos a 

cidadania e o pluralismo politico, marcas indeleveis da democracia participativa. 

Tudo isso e consagrado pelo predicado de que todo o poder emana do povo, que 

podera exerce-lo por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, quando 

se permitir. 

Vale tecer alguns comentarios, segundo Bastos (1999), sobre o exposto 

acima, pois que a federagao brasileira, apesar das suas falhas historicas e da 

necessidade constante de fortalecimento, teve na Constituigao Federal de 1988 

grandes avangos, porem ainda sao frequentes, importantes e atuais os debates 
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sobre uma provavel reformulagao do pacto federativo, onde se amenizasse a 

supremacia da Uniao frente a Estados e Municipios em termos de competencies, 

recursos e bens. 

Ja quanto a forma de governo republicana, nao e de se espantar que tenha 

ganhado contornos democraticos mais acentuados; pois que na expressao 

Estado Democratico de Direito, esta clara a disposigao do legislador constituinte e 

em consonancia com o povo brasileiro, no sentido de restabelecer e solidificar a 

democracia e a legalidade no Brasil. 

No que tange ao titulo dos direitos e garantias fundamentals, que recebia a 

denominacao de declaracao de direitos nas constituicoes passadas, nota-se que 

esta colocado logo no inicio da carta vigente, como se o legislador constituinte 

quisesse expressar a relevancia de seu conteudo. 

Dentro do referido titulo, desca-se a principio o artigo 5°: O direito ao livre 

exercicio do trabalho; oficio ou profissao (XIII); o direito de informacao (XIV); a 

reuniao em locais publicos (XVI); a liberdade de char e desenvolver associates 

(XVII, XVIII e XIX); independente de pagamento o direito de peticao e obtencao 

de certidoes nas reparticoes publicas (XXXIV, a e o); reconhecimento da 

instituicao do juri (XXXVIII); a concessao de habeas corpus (LXVIII); a concessao 

de mandado de seguranga (LXIX) e de mandado de seguranca coletivo (LXX); a 

concessao do mandado de injuncao (LXXI); a concessao do habeas data (LXXII); 

e que qualquer cidadao sera parte legitima para propor acao popular (LXXIII). 

Seguindo a linha da democracia participativa cita-se o artigo 7°, XXVI que 

dispoe sobre o respeito as convencoes e acordos coletivos de trabalho, fato que 

aumentara significativamente o grau de participagao dos trabalhadores; o artigo 

8°, que torna livre a associagao profissional ou sindical dos trabalhadores; o artigo 

9°, que assegura aos trabalhadores o direito de greve, competindo aos mesmos 

decidir qual o momento correto de exerce-lo; o artigo 10, que resguarda aos 

individuos o direito de participar dos colegiados de orgaos publicos em que seus 

interesses profissionais e previdenciarios sejam objeto de discussao e 

deliberagao. 

Ainda no contexto da participagao popular e dentro da Constituigao Federal 

de 1988, apresenta-se o artigo 14, I, II, III, que diz: "a soberania popular sera 

exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 

todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular". Tal 
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dispositive- e da mais alta importancia, vez que dita as regras para o voto 

democratico e a participagao direta dos cidadaos por meio dos instrumentos de 

democracia semi-direta; o artigo 17 deixa livre a criagao, fusao, incorporacao e 

extincao de partidos politicos, que sao os canais de atuagao dos individuos na 

orbita politica do Estado. 

Quanto ao capitulo que trata da Administragao Publica, pode-se dizer que 

os avangos democratico-participativos estao alocados no artigo 37, incisos II, VI, 

VII.VIII, XXI, XXII, § 3°, sem mencionar os principios gerais enumerados no 

referido artigo (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia) 

que deram grande contribuigao neste sentido. 

No que se refere aos poderes Executive Legislativo e Judiciario, bem 

como as fungoes essenciais a justiga, far-se-a um estudo mais detalhado a frente, 

por hora e conveniente apenas ressaltar que varios foram os avangos 

relativamente a democracia participativa. 

No titulo VI da Constituigao Federal de 1988, que versa sobre tributagao e 

orgamento, nao se observa a presenga de muitos instrumentos de participagao 

popular, talvez pela tecnicidade dos temas, mas, e certo que tal fato deve ser 

motivo de estudo posterior. No titulo VII (Da Ordem Economica e Financeira), 

destaca-se o artigo 170, paragrafo unico, que assegura aos individuos o livre 

exercicio de qualquer atividade economica, independente da autorizagao de 

orgaos publicos; e o artigo 187, que tern como um de seus fundamentos a 

participagao dos cidadaos. 

No que tange ao titulo VIII (Da Ordem Social), e de bom alvitre ressaltar o 

teor dos artigos 194, 205, 215, 220 e 225, todos com texto democratico acentuado 

dentro de varios temas, como previdencia social, educagao, cultura, comunicagao 

social e meio ambiente. 

Feita essa resumida investigagao acerca da Constituigao Federal de 1988, 

sob o prisma da democracia e da participagao popular e indiscutivel o impulso, no 

sentido de aproximar os cidadaos e cidadas brasileiros das esferas de 

organizagao, administragao e decisao do Estado. Este e o momento apropriado, 

entao, para a averiguagao da democratizagao no seio de cada poder que compoe 

a Republica Federativa do Brasil. 
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2.3 A divisao de poderes como pressuposto democratico-participativo 

Como ja estudado, a divisao de poderes e dos mais relevantes principios 

da democracia contemporanea, atuando como verdadeiro pressuposto para a 

formacao e organizacao de um Estado democratico. Essa divisao tambem pode 

transform a r-se em importante eixo de ligacao entre a estrutura estatal e os 

cidadaos, proporcionando um ambiente aprazivel a participagao popular. 

A Constituigao Federal de 1988, sensivel a tais preceitos, consagra no seu 

artigo 2° que "sao poderes da Uniao, independentes e harmonicos entre si, o 

Legislative, o Executivo e o Judiciario"; escalonando dessa forma toda a 

organizagao politica do Estado brasileiro com fulcro nessa divisao que, por sua 

relevancia, deve ser melhor investigada. 

Remontam a antiguidade classica os primeiros estudos a respeito da teoria 

da separagao de poderes, sendo que varios pensadores politicos, ao longo da 

historia, aventuraram-se em sua perquirigao. Assim, forgoso e concluir que nao ha 

um formulador unico dessa teoria, e sim um processo logico de construgao, onde 

alguns contribuiram de forma mais significativa que outros. 

Nesse sentido encontram-se as palavras de Sampaio (2002, p. 425), que 

retrata com maestria essa evolugao da teoria da separagao dos poderes, in 

verbis: 

A teoria da separagao dos poderes resume uma ordem de ideias de 
organizacao do poder, que passa por Arist6teles, Polibio, Marcilio de 
Padua, Harrington, Locke, Swift e Bolingbroke, mas que teve em 
Mostesquieu sua forma mais acabada e, tambem, a que ficou mais 
conhecida. Em seu livro "Espirito das Leis", Montesquieu, interpreta de 
modo particular a Constituicao Inglesa e introduz o vocabulo "separagao 
de poderes". (grifos do autor). 

Indubitavelmente, o barao de Montesquieu foi o pensador que deu 

contornos cientificos claros a mencionada teoria - hoje principio integrante do 

texto constitucional patrio - da separagao dos poderes. Porem, os mais recentes 

debates sobre o assunto ja trazem algumas reflexoes que destoam da linha 

classica assumida pelo filosofo iluminista. 

Os estudiosos da Teoria Geral do Estado chegaram a resolugao de que o 

poder de um Estado soberano e uno, indivisivel, ou seja, o poder como expressao 

maxima da soberania de um Estado Ihe confere forgas para o seu comando 
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interno e externo. Nas democracias, e de bom alvitre ressaltar, o poder do Estado 

deve emanar do povo, que o exercera na forma da constituicao e das leis. 

Mas se o poder dos Estados e uno e indivisivel, como se explica a teoria da 

separagao dos poderes? Na verdade o que se divide nao sao os poderes, e sim 

as funcoes estatais, em: fungao legislativa, fungao executiva e fungao judiciaria; 

todas sendo expressao do poder uno do Estado, pois um Estado soberano 

poderia muito bem, se achasse conveniente, nao adotar a teoria da separagao 

dos poderes nesse formato classico. 

Aires de Brito (apud Temer, 2001, p. 118), apresenta notas esclarecedoras 

sobre essa discussao discorrendo o seguinte: "A expressao poder e utilizada em 

tres acepgoes: a) poder enquanto revelagao da soberania (artigo 1°, paragrafo 

unico, da CF/88); b) poder enquanto orgao do Estado (artigo 2° da CF/88); c) 

poder enquanto fungao (artigos 44, 76 e 92 da CF/88)". 

Essa citagao deixa cristalino aos olhos dos teoricos do Estado que a 

expressao poder - assim como outros termos de cunho juridico-politico - pode se 

revestir de varios significados no bojo da constituigao patria. O importante e se 

perceber que, apesar dessa plurisignificagao, o Estado tern um poder uno e 

indivisivel que expressa a sua soberania e que por tecnica de organizagao, 

contemporaneamente, divide as suas atividades em tres preponderantes fungoes 

(legislativa, executiva e judiciaria), cada uma dotada de orgaos, agentes e 

estrutura fisica propria, que conservam independencia e devem realizar os seus 

trabalhos de forma harmonica. 

No tocante a divisao dos poderes propriamente dita, observa Ferreira Filho 

(1999) que nao se tern uma separagao estanque das fungoes estatais, como 

imaginada em outras epocas, sem que um poder nao interfira no outro. O que se 

tern, hodiernamente, e o chamado sistema dos freios e contrapesos, onde cada 

poder balanceia a atuagao do outro, na busca de um equilibrio e de uma melhor 

atuacao. 

Por exemplo, as fungoes primarias do Legislativo, Executivo e Judiciario 

sao, respectivamente, legislar, administrar e julgar. Entrementes, em carater 

secundario, os orgaos de cada poder agirao utilizando-se de fungao precipua de 

outro poder. £ o caso das medidas provisorias, que dao ao poder executivo a 

faculdade de legislar e os casos de impeachment do presidente da republica, 

onde o Senado Federal atua como orgao julgador. 
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Feito esse introito, nao resta duvida quanto a relevancia do principio da 

divisao dos poderes para a construgao das democracias contemporaneas, mas, 

vale ressaltar a sua contribuicao para a formacao de um Estado onde impere a 

participagao popular efetiva e eficiente, ja buscada, formalmente, pela constituigao 

vigente. 

Em tal contexto esta a afirmagao de Bastos (1995, p. 81), in fine: 

Finalmente, e talvez seja o ponto mais importante, e preciso reconhecer 
que o equilibrio dos poderes no Estado moderno nao se da tao-somente 
mediante uma atividade balanceada do Legislativo, Executivo e 
Judiciario. 0 equilibrio ultimo do Estado moderno vai depender dos 
controles reciprocos que sao exercidos na sociedade por sindicatos, 
organizac6es profissionais, igrejas, forcas armadas, imprensa, partidos 
politicos e etc. 

Isto posto, ve-se que o principio da divisao de poderes deve ser equilibrado 

e reforgado pela participagao popular nas suas mais variadas formas de atuagao. 

Outrossim, para que isso acontega, sao necessarias uma disposigao e atuagao 

firme das fungoes legislativa, executiva e judiciaria, no sentido de fazer com que 

os cidadaos sintam-se a vontade para participar de suas decisoes, sendo 

conveniente a criagao de mecanismos administrativos e legais para a consecugao 

de tal fim. 

2.3.1 Os desafios dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario sob o vies da 
democracia participativa 

£ por meio dos agentes publicos integrantes dos tres poderes que o Estado 

brasileiro se organiza e conduz em marcha incessante - ao menos no campo 

teorico - rumo ao bem comum da nagao. E nas esferas dos poderes legislativo, 

executivo e judiciario que estao dispostas, a espera de resolugoes viaveis, as 

questoes de maior complexidade e relevo para a sociedade brasileira. 

Os desafios presentes em cada poder sao incontaveis, porem, cumpre 

realgar a necessaria relagao a se formar entre o legislativo, executivo e o 

judiciario com os principios da democracia participativa. Dessa forma, a 

indagagao e: como os tres poderes estatais poderao incentivar a participagao 

popular em suas areas de atuagao, fortalecendo o regime democratico? 
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E a resposta e no sentido de que devem apresentar-se de maneira 

extensiva, ou seja, tragando diretrizes para os poderes nos niveis federal, 

estadual e municipal, porque apesar de algumas diferenciagoes, aqueles 

conservam certa unidade de organizacao e estruturacao constantes do titulo IV 

(Da Organizacao dos Poderes) da CF/88. 

Com efeito, o poder legislativo, como apontam Guimaraes & Teixeira 

(2006), e representado em nivel federal pelo Congresso Nacional, composto por 

um sistema bicameral onde estao presentes: a Camara dos Deputados (composta 

de representantes do povo - deputados e deputadas federals) e o Senado Federal 

(casa dos representantes dos Estados da Federagao - senadores e senadoras), 

recebendo influencia de paises como a Inglaterra, a Franca e os emergentes 

Estados Unidos da America, para a adocao dessa formatacao. 

Ja nas esferas estaduais e municipals, tem-se as Assembleias Legislativas 

e Camaras Municipais, compostas por deputados estaduais e vereadores, 

respectivamente, que desempenham suas fungoes dentro das competencias 

tragadas pela Lei Maior. 

O ponto fundamental a se observar e que em todos os seus niveis a fungao 

precipua do poder legislativo nao muda, composta que e pela dificil tarefa de 

legislar, ou seja, produzir o corpo de leis que irao regulamentar as condutas dos 

individuos e dar regramento ao funcionamento estatal. 

Assim sendo, os integrantes desse insigne poder devem ter a disposigao e 

a coragem para implementar, no exercicio de sua fungao de legislar, instrumentos 

fortes de participagao popular que promovam a sua institucionalizagao e 

solidificagao, pois o que se ve atualmente e a participagao popular sendo apenas 

sugerida legalmente. 

Os instrumentos de participagao popular devem ser impostos como 

condigoes sine qua non para a formagao da maioria das leis como, por exemplo, 

as que versem sobre orgamento publico, desenvolvimento urbano (pianos 

diretores, codigos de posturas), servigos publicos (saude, educagao, seguranga 

etc) contratos publicos e todos os temas em que se faculte ao cidadao opinar e 

participar. 

Outros mecanismos aptos a democratizagao do poder legislativo sao a 

realizagao de audiencias publicas (onde sao discutidas materias importantes para 

os destinos nacionais, estaduais e municipais) habeis a que o legislador tenha 
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contato direto com a vontade do povo que representa; e as tribunas livres nas 

gessoes legislativas, que proporcionam o direito de voz ao cidadao, numa alegoria 

categorica dos tempos contemporaneos a agora ateniense. 

No que pertine ao poder executivo, o desafio democratico esta na 

formulacao, execucao e fiscalizacao das politicas publicas e demais medidas 

utilizadas no desempenho de sua fungao essencial, que e administrar. Um bom 

governo e aquele que escuta as aspiragoes do povo e as coloca em pratica da 

maneira mais responsavel possivel. 

No entanto, muito ainda e feito na administragao publica federal, estadual e 

municipal sem a devida participagao do povo brasileiro; o que explica as varias 

agoes governamentais fracassadas, que desperdigam o erario publico em projetos 

e programas desnecessarios ou inoportunos. 

A democratizagao do poder executivo somente efetuar-se-a quando os 

governos adquirirem a consciencia de que o direito de escolher os destinos da 

nagao pertence ao proprio povo, que apenas empresta aos governantes o 

privilegio de estar a frente da marcha administrativa, concretizando-se essa 

perspectiva com a instalagao de meios viaveis de participagao popular no bojo da 

administragao publica. 

A guisa de exemplos que ilustrem esse novo panorama, os orgamentos 

participativos, os incentivos a formagao de conselhos ou associagoes de bairros, 

as conferencias tematicas, os foruns de debates patrocinados pelo poder publico, 

os orgaos disponibilizados para denuncias, os conselhos tecnicos (educagao, 

saude, merenda escolar) e outras agoes no sentido de tornar realidade a 

democracia participativa sao os mais fieis. 

No que tange ao poder judiciario os desafios sao mais complexos, ate pela 

sua propria formagao historica que o coloca em posigao mais distante dos 

clamores do povo, pois que se ergueu ao longo dos tempos a tese de que o poder 

judiciario deveria se colocar num patamar mais alto que o do cidadao para melhor 

exercer a sua fungao principal (que e a de julgar e decidir as contendas 

envolvendo interesses privados e publicos, restabelecendo a ordem e a paz 

social). 

Tal concepgao esta ultrapassada nos tempos hodiernos, vez que para se 

fazer justiga com imparcialidade, mais do que nunca se requer um poder judiciario 

atuante e presente, que nao se limite aos gabinetes dos tribunals e transponha as 
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frontelras do formalismo legal, conhecendo profundamente os problemas que 
afligem a sociedade brasileira. 

A quebra do tradicionalismo e do conservadorismo sem causa e a primeira 

medida a ser adotada para uma verdadeira democratizagao do poder judiciario; os 

seus integrantes (magistrados e serventuarios da justiga) devem buscar uma 

constante aproximacao com o povo, promovida atraves de medidas 

desmistificadoras do temor do cidadao perante a Justica. Outrossim, a 

simplificacao da linguagem e a divulgacao dos conceitos juridicos basicos sao 

imprescindiveis para uma prestagao juridica adequada. 

Apenas mediante um poder judiciario que tenha sensibilidade social poder-

se-a falar na resolucao de certas questoes imanentes a uma crise mundial da 

Ciencia do Direito, tal como relata Tavares & Bastos (2000, p. 162) expondo 

acerca de alguns problemas referentes a Justiga do Brasil e de muitas nagoes 

mundo afora: 

Assim, tem-se a distancia dos f6runs, a insuficiencia financeira do 
Judiciario, a morosidade, a falta de um numero proporcional de 
magistrados e servidores, tendo em vista a quantidade de demandas e, 
ainda, a onerosidade do servigo. Aqui e preciso salientar, como um 
ponto crucial de toda a problematica, a necessidade de democratizagao 
do Judiciario. 

Tavares & Bastos (2000, p. 162) reforga ainda que: "e preciso concentrar 

atengoes na referida necessidade de democratizagao". Nesse sentido, se 

sobrepoe tambem uma participagao efetiva das universidades brasileiras na 

formagao de profissionais do Direito imbuidos de tais principios e preparados para 

enfrentar a dura realidade da exclusao social e falta de consciencia politica, da 

corrupgao e do nepotismo, que emperram o desenvolvimento democratico. 

Outro ponto de grandeza nessa discussao e a atuagao da advocacia e do 

ministerio publico na democratizagao do mesmo poder, pois essas instituigoes 

sao tratadas pela Constituigao Federal como fungoes essenciais a Justiga, nao 

podendo os advogados, por meio de sua atuagao individual e da militancia na 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os promotores se escusarem de 

contribuir para uma Justiga mais celere, desburocratizada e democratica, objetivo 

por todos almejado. 
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Feita essa analise estanque de cada poder e conveniente, agora, tratar-se 

de instrumentos que devem ser utilizados por todos eles de forma a construir a 

democracia participativa dentro das instituigoes brasileiras; tais instrumentos sao 

midia oficial e nao oficial, quando usados responsavelmente. 

Com os avangos da telecomunicagao, os informes podem ser repassados 

com uma velocidade e qualidade inimaginaveis. Os meios de comunicacao como 

o radio, a televisao e a internet, podem se transformar em canais fundamentais 

para o estimulo de uma participagao popular eficiente no Brasil. 

Dito isso, a edificagao da democracia participativa dentro dos pilares dos 

poderes legislativo, executivo e judiciario deve ocorrer de forma integrada e 

harmoniosa, pois a agao de um conserva interligagao com a do outro, sendo 

premente a solidificagao da participagao popular em toda a orbe do Estado a fim 

de prepara-lo para o enfrentamento das questoes que ameagam o regime 

democratico brasileiro. 

2.4 Questoes que ameagam o regime democratico brasileiro 

Na produgao dessa analise historica, social e juridica da democracia 

participativa brasileira, nao poderia a investigagao olvidar o exame da 

problematica que incomoda, porem, e necessaria porque envolve certas questoes 

ameagadoramente incidentes sobre o regime democratico brasileiro. 

A Republica Federativa do Brasil e um pais que apresenta pouco mais de 

500 (quinhentos) anos de historia documentada. No que concerne a sua tradigao 

democratica, esse periodo se reduz sobremaneira, ja que por muito tempo foi 

governado por imperio que nao propiciava o pleno desenvolvimento da 

democracia e, na sua fase republicana, iniciada a 15 de novembro de 1889, 

entrecortaram-na periodos ditatoriais, como o Estado Novo (1937 a 1945) e a 

Ditadura Militar (1964 a 1984), sumariamente relegando a segundo piano as 

prerrogativas da democracia participativa. 

Alem de ser um pais de processo civilizatorio recente e que atravessara 

fases politicamente conturbadas ao longo de sua historia, o Brasil ainda convive 

ate hoje com entraves socio-culturais que ameagam, significativamente, a marcha 

da democracia e que afastam cada vez mais o povo brasileiro do interesse 

sincero e comprometido com a participagao nos processos decisorios nacionais. 
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Sao muitas as questoes dessa ordem aqui enfrentadas e que impedem o 

Brasil de se tornar uma nacao alvissareira em termos democraticos, dentre as 

quais selecionou-se apenas determinados pontos antes vislumbrados no quadro 

politico-juridico-social do Brasil: a questao da corrupcao, que macula o Estado 

Republicano; o nepotismo, que se apresenta como uma especie da anterior, 

fundado na imoralidade e nos privilegios da classe dirigente; as desigualdades 

sociais que enfraquecem o principio da igualdade e, por conseguinte, a 

democracia brasileira; e a fraca consciencia politica do povo brasileiro, 

transformado em massa de manobra, entregue nas maos dos demagogos. 

Contra tais mazelas da sociedade brasileira o povo deve erguer a voz em 

uma entonacao aguda e severa, fazendo ressoar em todas as regioes do Brasil 

(Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) a pujanca da democracia 

brasileira e que cada cidadao, por meio de sua participacao ativa, se tome um 

arauto do regime democratico participativo; principalmente os profissionais do 

Direito, inspirados nas palavras de Rui Barbosa, proferidas no Colegio Anchieta 

(2004, p.151): 

Ungi-os no esplrito de verdade, para amarem o estudo, no espirito de 
regeneracao, para detestarem o abuso, no espirito de obediencia, para 
guardarem a lei, no espirito de solidariedade, para se associarem pelo 
bem, no espirito de resistencia, para contrastarem a opressao. 

Todas essas questoes devem ser debatidas a luz da constituigao vigente, 

apontando-se provaveis causas, averiguando-se as consequencias e designando-

se solucoes. 

2.4.1 Os reflexos negativos da corrupcao e do nepotismo na democracia do Brasil 

Inegavelmente, a corrupcao e o nepotismo sao como reflexos negros no 

horizonte democratico do Brasil, vez que atuam incessantemente em desfavor de 

principios e direitos alcangados de forma ardua e paulatina no transcorrer da 

peregrinagao do povo brasileiro rumo a um Estado de Direito onde existe 

liberdade e igualdade, juntamente com obrigagoes e deveres. 

Cada uma dessas maculas deve ser encarada como verdadeira ameaga ao 

regime democratico patrio, sendo fundamental conhecer, em termos cientificos, 
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sobre as tematicas da corrupcao e do nepotismo, mediante analise sintetica da 

vastidao e polemica firmada em torno do assunto, que se deve compreender 

porque essencial a contextualizacao social da democracia participativa brasileira. 

Para tanto, e salutar expor o tratamento que a Constituigao Federal de 

1988 dispensa a Administragao Publica, cujos principios gerais estao expressos 

no artigo 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Outrossim, a corrupgao e o nepotismo estao alicergados na supervalorizagao dos 

interesses privados, em detrimento do interesse comum da sociedade ou do 

interesse publico. O individuo na esfera privada ou o agente publico (detentor de 

mandato eletivo ou nao) utilizam-se de influencia, capacidade financeira, 

acessibilidade a certas autoridades, dentre outras agoes para auferir, de maneira 

leviana, imoral e ilicita, vantagens para si ou para pessoas de sua escolha, 

desprezando as necessidades de toda uma coletividade. 

Na parte que toca a corrupgao, pode-se constatar que e uma mazela 

historica, cultural e social brasileira, compreendida apenas quando se admitir, 

como Habib (2005, p. 25 ): "que sempre houve muita corrupgao no Brasil. Desde 

a Colonia, passando pelo Imperio, adentrando a Republica e que permanece ate 

hoje". 

O mesmo Habib (2005, p. 26 - 27), traga um panorama historico das 

origens da corrupgao em terras brasileiras, in verbis: 

O certo e que aqui aportaram todos aqueles que nao dispunham de 
maiores perspectivas em sua terra natal, os degredados, os 
incorriglveis, os falidos de qualquer sorte, inexistindo, por assim dizer, 
compromisso moral ou ideoldgico em construir uma nacao, em formar 
um povo. Ao contrario, o que se desejava era extrair as riquezas aqui 
existentes e remete-las para alem-mar, e os que aqui se encontravam, 
lidando com as intemperies, as doengas, os perigo de ataque dos 
gentios nao podiam deixar de cuidar de si prbprios, antes de pensar em 
consolidagao de uma nova civilizacao. 

£ nesse contexto que surgem as mais variadas especies de corrupgao, 

principalmente no espago da administragao publica, ao longo da historia 

manifestando-se de diversas formas e sempre afrontando e enfraquecendo as 

instituigoes nacionais. 
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Todavia, convem agora se averiguar um conceito preciso de corrupgao, o 

qual pode-se encontrar nos ensinamentos de Szklarowsky (2005, p. 29), quando 

afirma: 

A expressao corrupgao vem do latim corruptio, onis (corrupgao, 
deterioragao), e significa devassidao, depravagao politica, de habitos e 
de costumes, decomposigao, suborno. Pode-se dizer que representa o 
que ha de mais pobre na natureza humana. E a putrefagao dos 
costumes no seu mais elevado grau. O autor desse crime desconhece 
valores eticos e morais e pode ser comparado aos mais sbrdidos e 
abjetos entre os seres humanos. 

Em face da citacao supra, e clarividente que a corrupgao transpoe 

fronteiras na transgressao dos campos morais e eticos, avangando de modo 

voraz no ataque a constituigao, as leis e a todo o conjunto institucional do pais, 

pois que atua como um cancro social que se aloja dentro dos poderes do Estado 

e se alastra por todas as suas ramificagoes, produzindo uma agio deleteria, ou 

seja, destruindo os principios e instituigoes democraticas. 

Ja o nepotismo e uma especie das mais prejudiciais do genero corrupgao, 

porque tern como fulcro os privilegios, interesses pessoais, as vantagens 

economicas ou sociais, o prestigio, a influencia sobre determinado setor do poder 

publico, tudo isso alcangado por meio de artificios imorais ou ilicitos que 

contrariam os principios da administragao publica, enaltecidos na Carta Magna. 

Pastore (2005, p. 26 - 27) afirma que a palavra nepotismo vem do latim 

nepos, otis e tern os seguintes significados: neto, sobrinho, descendente, 

dissipador, prodigo, perdulario, devasso e que as origens historicas da pratica de 

se empregar parentes em orgaos da administragao publica, remontam a 

sociedades como a do imperio romano e e com a igreja catolica apostolica 

romana que o nepotismo se apresenta nos moldes classicos. 

Nesse diapasao, professa Pastore (2005, p. 26), que: 

De maneira que a nobreza romana, a partir do seculo X, transforma o 
s6lido pontificio quase num bem de familia e, naturalmente, o nepotismo 
e a simonia (venda de cargos) grassarao como ervas daninhas no seio 
da igreja, atingindo seu apogeu ao longo dos seculos XV e XVI. No 
entanto, em que pesem as diversas tentativas de reformas intra e 
extramuros vaticanenses, tais praticas perduram ate o seculo XIX. 
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De sua genese nas instituigoes religiosas a pratica do nepotismo espalhou-

se, vertiginosamente, pelos poderes constituidos dos Estados, chegando aos 

tempos hodiernos com bastante vigor. Tal conclusao leva as seguintes 

indagacoes: o nepotismo esta dentro dos padroes eticos e morais, como muitos 

afirmam? O nepotismo e permitido pela Constituigao Federal? 

A perspectiva deste trabalho coaduna-se com a opiniao do entao 

presidente da OAB, Roberto Busato (2005, p. 29), que diz: "o nepotismo e uma 

negativa do principio da moralidade e da transparencia. Nao e possivel mais que 

persista no Brasil pratica tao nefasta, retrograda e contraria a modernidade". 

Tambem nessa linha de pensamento caminha o ex-procurador geral da republica 

Claudio Fonteles (2005, p. 29) afirmando: "nao acho que a figura do nepotismo se 

enquadre dentro dos principios da moralidade publica". 

Desta feita, entende-se que a nomeagao de parentes para a ocupagao de 

cargos publicos, sem criterios mais apurados, fere a moral e a etica da sociedade 

brasileira, constituindo-se em total desrespeito ao seu povo. Na discussao acerca 

de sua constitucionalidade pode-se haurir que o nepotismo esta em desacordo 

com os principios gerais da administragao publica, tais como os da moralidade e 

eficiencia, mostrando-se limpida a inconstitucionalidade de sua pratica. 

Reforgando este raciocinio, se expressa Pastore (2005, p. 28), in verbis: 

O nepotismo cria problemas serios quando praticado em setores 
estrategicos do servico publico que envolvem interesses conflitantes. E 
o caso do mundo da justica, n§o apenas dos 6rgaos do Poder 
Judiciario, mas de toda a teia que forma o trabalho de julgar. 

Mostra-se ja insustentavel a tese de que agoes como a corrupgao e o 

nepotismo estao impregnadas na propria cultura do povo brasileiro (propenso a 

pratica-los), pois que sao mazelas de toda a humanidade existentes em todas as 

nagoes do mundo. O motivo que, talvez, agrava o caso brasileiro e a impunidade, 

que acoberta os corruptos e nepotas, alem da falta de comprometimento da 

sociedade civil na prevengao dessas praticas (que podem redundar em grandes 

revoltas sociais, principalmente se observadas em setores como o poder 

judiciario). 

£ imperativo de sobrevivencia e fortalecimento da democracia brasileira o 

acompanhamento de ideias como as de Damasio de Jesus (2007, p. 24 - 26), 
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para quern as agoes legislativas, como a edigao de leis que punam 

exemplarmente os corruptos e nepotas; a utilizacao seria e imparcial dos 

mecanismos governamentais de controle da sociedade; a participagao ativa e 

comprometida da sociedade civil; o exemplo de honestidade e lisura dado pelos 

grandes homens e mulheres da nacao e a atuagao fervorosa dos educadores 

facultarao ao Brasil afastar a grande ameaga causada pela corrupgao e 

nepotismo ao regime democratico. 

2.4.2 Desigualdades sociais e a fraca consciencia politica do povo brasileiro: 
chagas de um Estado sem identidade 

A Republica Federativa do Brasil tambem padece de duas chagas de 

carater eminentemente social, as quais fazem parte da formagao cultural de seu 

povo e sao produtos de uma injusta construgao historica. Sao elas as intensas 

desigualdades sociais e a fraca consciencia politica dos individuos. 

£ muito complexo o estudo a ser feito sobre as causas e motivos que 

tornaram o Brasil um dos paises onde as desigualdades sociais se fazem 

presentes da forma mais contundente, no qual o povo apresente pouco 

conhecimento e fraca consciencia politica, requerendo grande espago propicio a 

discussao dos assuntos estatais no seu prisma mais restrito, que diz respeito a 

escolha de representantes eleitos pelo proprio povo, ou seja, a questao eleitoral 

em si. 

£ jrrefutavel que os brasileiros tern convivido, no transcorrer de sua 

historia, com um agudo quadro de concentragao de rendas e riquezas, onde o 

fosso que separa pobres e ricos faz-se imensuravel e a distribuigao de rendas e 

riquezas por demais falha, criando uma verdadeira segregagao social em que os 

objetivos fundamentals do Estado, dispostos no artigo 3° da Constituigao Federal, 

sao reduzidos a condigao de mera formalidade legal. 

Por outro lado, ha o desconhecimento, por parte dos cidadaos e cidadas 

brasileiros, acerca de conceitos politicos basicos, como: a compreensao do que 

seja um Estado; a atuagao de seus orgaos e agentes; o valor do voto; a 

importancia da participagao popular; as fungoes dos representantes eleitos 

(presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, suplente de 
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senador, deputado federal e estadual, prefeito, vice-prefeito e vereador) dentre 

outros temas desconhecidos ou deturpados. 

Tudo isso se comprova durante os processos eleitorais, pois as pesquisas 

de opiniao publica mostram a ausencia de criterios palpaveis na escolha de 

candidatos por parte do povo, o que redunda na ocupacao dos cargos publicos 

por individuos dotados de ma-fe e descompromissados com a causa publica. 

A fraca consciencia politica resulta na perda da cidadania (exaltada como 

fundamento do Estado democratico brasileiro pelo artigo 1°, inciso II da 

Constituigao Federal de 1988), transformando os brasileiros em meros 

observadores da marcha nacional, normalmente tomada em sentido contrario ao 

bem comum. Tal perspectiva e fruto do baixo indice de participagao popular na 

escolha, execugao e fiscalizagao das politicas publicas implementadas pelos 

governos. 

Essas chagas sociais apresentadas, ao que parece, estao dotadas de uma 

simbiose perfeita, pois que as desigualdades fazem com que grande parte do 

povo brasileiro nao tenha acesso pleno a saude, seguranga, alimentagao, 

habitagao, cultura, lazer, tecnologia e, primordialmente, a educagao de qualidade, 

originando-se um cenario cruel de exclusao social que contribui sobremaneira 

para a formagao de uma massa de individuos sem capacidade intelectual de 

pensar de forma critica e sem consciencia politica, postos a margem das decisoes 

de relevo. 

Esse panorama se apresenta diferenciado de um municipio a outro, de um 

Estado-membro a outro ou de uma regiao para outra, haja vista que o Brasil e um 

pais de dimensoes continentals e niveis de desenvolvimento desiguais em cada 

uma de suas localidades, por conseguinte, deve-se tratar dessas questoes de 

maneira a atender as peculiaridades de cada regiao, como manda a lei maior em 

vigencia. 

Assim sendo, conclui-se que as desigualdades sociais e a fraca 

consciencia politica do povo brasileiro sao ameagas e obices determinantes na 

construgao da democracia patria, em todas as suas feigoes: classica ou politica, 

economica, social, ecologica, cibernetica e participativa, pois o regime 

democratico requer igualdades de condigoes, forte consciencia politica e elevado 

espirito publico de seus integrantes. 
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Destarte, medidas consistentes devem ser tomadas pelos poderes 

constituidos e por toda a sociedade civil com o fito de amenizar essa ameaca a 

democracia, causada pelas intensas desigualdades sociais e pela falta de 

maturidade politica do povo brasileiro que favorecem, por sua vez, a eclosao de 

outros problemas reflexos como a fome, a violencia, a exclusao social, o 

desemprego, a concentracao fundiaria, o desordenamento urbano, o 

esvaziamento do campo, a corrupcao. 

A justiga social precisa ser restabelecida no Brasil, para que o seu povo 

tenha condicoes plenas de vida e que se respeite, assim, um dos fundamentos do 

Estado brasileiro que e a dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso INI da 

CF/88), dando forcas e energia as suas instituicoes e revigorando os seus 

mandamentos democraticos. 

Nesse sentido esta alinhavado o pensamento de Balera (2006, p.33), 

quando afirma: 

As duas ideias basicas que se articulam no ambiente juridico, olhado 
em perspectiva social, sSo a de justica, como principal reativo contra a 
desigualdade inerente ao convivio social e a de solidariedade, como 
apoio necessario que a comunidade ha de prestar aqueles dos seus 
membros que ainda nao alcancaram o lugar que Ihes cabe ocupar no 
seio da sociedade. 

Por fim, vale ressaltar a importancia do enfretamento dessas chagas 

sociais presentes na sociedade brasileira, esperando-se que os poderes estatais 

nao tenham suas manifestacoes de justiga arrefecidas pela descrenga nesse ideal 

e que todo o povo do Brasil se veja imbuido numa aura de solidariedade para 

que, com a utilizagao efetiva dos instrumentos de participagao popular, se 

construa uma solida democracia participativa e se de vida real ao texto da 

Constituigao Federal de 1988. 



CAPiTULO 03 A PARTICIPAQAO POPULAR COMO GRANDE CONSTRUTORA 
DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

"Quer mudar a sociedade? 
Quer alterar as leis? Quer 
expulsar os corruptos do 
governo? Quer alterar os rumos 
do Estado? S6 hci um caminho, 
o voto." 

Senador Pedro Simon 

A participagao popular arregimenta-se como alicerce e pilar de sustentacao 

de uma forma de democracia que busca haurir dos individuos, suas 

potencialidades enquanto cidadaos e cidadas, os quais possuem direitos e 

deveres e capacidade de participar ativamente das decisoes tomadas no 

interesse publico. 

Fala-se da democracia participativa, que tern na participagao popular seu 

ponto alto, ou seja, o povo deve abandonar a posigao de mero espectador diante 

dos orgaos estatais de comando e seus agentes, para interpretar o papel de 

protagonista, na complexa e intricada vida em sociedade, militando na seara 

politica e em todas as outras de interesse coletivo. 

Tratando da tematica da cidadania, Covre (2006, p. 10 - 11) assim se 

expressa: 

As pessoas tendem a pensar cidadania apenas em termos de direitos a 
receber, negligenciando o fato de que elas prdprias podem ser o agente 
da existencia desses direitos. Acabam por relevar os deveres que Ihes 
cabem, omitindo-se no sentido de serem tambem, de alguma forma, 
parte do governo, ou seja, e preciso trabalhar para conquistar esses 
direitos. Em vez de meros receptadores, sao acima de tudo sujeitos 
daquilo que podem conquistar. 

Diante do preceito esposado pelo principio democratico da soberania 

popular (que afirma que o poder pertence ao povo, alem da titularidade de seu 

exercicio) a pratica do conceito de participagao popular como atuagao consciente 

e eficiente dos individuos, sugerindo, planejando, executando, exercendo direitos, 

cumprindo deveres e fiscalizando os assuntos de interesse publico e coletivo, se 

torna imprescindivel a compreensao e consolidagao da democracia enquanto 

regime de governo de um Estado. 
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Assim sendo, pode-se lembrar das palavras de Montoro (1976, p. 17) que 

afirma: "O paternalismo e a grande tentagao dos regimes fortes. A participagao e 

a exigencia fundamental dos regimes democraticos". 

Na compreensao de que a participagao popular e uma das exigencias 

fundamentals - talvez a de maior relevo - para a configuragao das democracias, e 

indispensavel indagar-se: Quais os fundamentos da participagao popular e da 

democracia participativa? 

Sobre tal questao, Montoro (1976), relata que os fundamentos da 

participagao popular e da democracia participativa podem ser vistos 

objetivamente, subjetivamente, politicamente, psicologicamente e tecnicamente. 

Assim, objetivamente a participagao popular estaria abrigada no pluralismo 

das estruturas societarias e na ampliagao de relagoes sociais que requerem maior 

participagao dos individuos na vida coletiva, o que abrange a politica, atividades 

economicas e sociais, atuagao cientifica, artistica, cultural, esportiva e religiosa. 

Ja subjetivamente diz-se que a condigao humana nao permite que os 

membros da comunidade sejam considerados e tratados simplesmente como 

objeto passivo das atengoes dos grupos dirigentes, como se fossem mercadoria, 

ficha ou pega na vida social. O desenvolvimento humano e feito mediante 

participagao consciente e responsavel das pessoas e grupos que integram a 

comunidade. 

O fundamento politico da democracia participativa explica-se pelo 

acolhimento do principio da soberania popular pelos Estados em suas 

constituigoes, sendo disposto ate mesmo no artigo 21 da Declaragao Universal 

dos Direitos dos Homens, produzida pela Organizagao das Nagoes Unidas 

(ONU). E psicologicamente falando, afirma-se que proporcionar a participagao 

significa dar aos homens a possibilidade de conhecer e sentir objetivos ou valores 

que justifiquem o trabalho e cooperagao dos individuos na obra coletiva. 

Por fim, tecnicamente, o fundamento se constitui no imperativo social, 

humano e democratico da participagao da comunidade nos destinos do Estado; 

do contrario, corre-se o risco de se produzir programas de desenvolvimento 

elaborados em niveis excessivamente altos, por orgaos regionais ou nacionais 

centralizados e, ate mesmo, por organismos internacionais. Disso resulta, com 

frequencia, inadaptagao do programa e o desinteresse da populagao, ou seja, o 

Estado fracassa em seus intentos quando se afasta da participagao popular. 
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Montoro (1976, p. 22) sintetizou da seguinte forma a importancia da 

participagao popular: 

1. as decisSes e programas estatais sao enriquecidos pelo 
conhecimento e experiencia de muitas pessoas; 2. tern, por isso, 
maior probabilidade de corresponder as necessidades reais do povo 
e serem eficientes; 3. as pessoas que cooperam na elaboragao ou 
nas decisdes tornam-se mais interessadas e envolvidas na sua 
execucao; 4. quando se substitui a passividade pela participagao, 
da-se aos interessados a oportunidade de ampliar seus 
conhecimentos e aperfeigoar suas competencias; 5. em suma, a 
participag§o serve melhor ao bem comum e assegura a promogao 
humana. £, assim, o grande instrumento de controle ao 
conformismo, a passividade, ao espirito de dependencia e a 
massificagao. 

Por tudo isso, a analise da participagao popular, hodiernamente, bem como 

a de instrumentos importantes como o voto (formas tradicionais da participagao 

da democracia semidireta) podem elucidar muitas duvidas a respeito do 

verdadeiro papel dessa participagao na construgao da democracia brasileira. 

Complementando-se tal elucubragao com o estudo de caminhos institucionais e 

nao institucionais de incentivo e pratica da participagao popular. 

3.1 Participagao popular nos tempos hodiernos 

Com o advento da Constituigao Federal de 1988, chamada, 

emblematicamente, de Constituigao Cidada, a participagao popular deixou de ser 

um ideal distante de ser alcangado no horizonte do ordenamento juridico e social 

brasileiro, transformando-se em realidade, pois foi adotada e estimulada em 

muitos artigos da Lei Maior. 

O proprio povo, que e detentor da legitimidade do poder, ao longo dos 

ultimos anos e, principalmente, apos 1988, vem sentindo a necessidade de atuar 

de forma mais consciente e eficaz nos assuntos de interesse publico. 

Esse contexto, talvez, seja fruto de manifestagoes populares de grande 

envergadura, como o movimento das "diretas ja" na luta pela redemocratizagao e 

o dos "caras pintadas" no impeachment do presidente Fernando Collor de Meio, 

que mobilizaram a atengao de todo o povo brasileiro, voltado para a resolugao 

dessas questoes. 
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Todavia, a crescente valorizagao da participagao popular nao se explica, 

apenas, pela analise de fatos historicos ou de normas juridicas. Tal panorama 

esta inserido no bojo da teorizacao e da pratica da propria democracia, que passa 

por um novo ciclo evolutive onde a participagao popular ocupa lugar de destaque, 

sendo imprescindivel para a sobrevivencia da democracia enquanto regime de 

governo. 

Nessa linha de pensamento alinham-se as afirmagoes de Montoro (1990, p. 

53), in fine: 

A moderna democracia brasileira devera ser participativa, como define a 
nova Constituig§o. Nao e o Estado que devera centralizar em suas 
maos e distribuir de forma paternalista os beneficios sociais. A pr6pria 
sociedade, atraves da iniciativa de seus multiplos setores, deve 
participar de forma ativa e organizada na promogao do bem comum. 

As manifestagoes de participagao popular devem ser uma constante no 

cenario social e politico nacional, sendo, indispensavel para a construgao de uma 

democracia plena a atuagao do povo nos processos decisorios do Estado, atraves 

de instrumentos simples e restritos ou complexos e gerais. 

Como afirma Bordenave (2002, p. 12): "A participagao esta na ordem do 

dia devido ao descontentamento geral com a marginalizagao do povo dos 

assuntos que interessam a todos e que sao decididos por poucos". 

O povo, hoje, quer tomar parte dos assuntos de interesse coletivo, 

desencadeando uma tendencia universal para o desenvolvimento da participagao 

popular, vista como uma agao indispensavel, na consecugao dos fins 

democraticos. 

0 Estado soberano contemporaneo que pretenda seguir em frente no ciclo 

evolutivo da democracia tern a missao de incentivar e implementar instrumentos 

de participagao popular em suas constituigoes e leis. E o povo que almeje viver 

em um ambiente de igualdade e liberdade, deve participar ativamente, de forma 

consciente, do debate dos assuntos de interesse publico e coletivo. 

Extrai-se dos estudos de Bordenave (2002) um elenco de principios que 

regem a participagao popular nos tempos atuais, a comegar pelo que diz ser a 

mesma uma necessidade humana e, por conseguinte, um direito das pessoas; a 

participagao justifica-se por si mesma, nao por seus resultados; a participagao 
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leva a apropriagao do desenvolvimento pelo povo; a participacao e um processo 

de desenvolvimento da consciencia critica e de aquisicao de poder. 

Continuando, com fulcro em Bordenave (2002), pode-se dizer que a 

participagao popular e algo que se aprende e aperfeicoa; pode ser provocada e 

organizada, sem que isso signifique necessariamente manipulacao; e facilitada 

com a organizagao e a criacao de fluxos de informacao; deve respeitar as 

diferengas individuais na forma de participar; pode resolver conflitos, mas tambem 

pode gera-los e, por ultimo, a participagao popular nao deve ser encarada como 

panaceia para todos os problemas existentes na sociedade. 

Resumindo, a participagao popular deve ser encarada como direito natural 

dos povos; sendo benefica independentemente de seus resultados; 

desenvolvendo a consciencia critica dos cidadaos (as); entregando ao povo o 

exercicio do poder; devendo ser constantemente aperfeigoada; podendo ser 

provocada e organizada; devendo respeitar as diferengas individuais de cada 

participante; nao devendo ser vista como solugao, pronta e acabada, para todos 

os problemas do Estado, e sim como um dos meios construtores da democracia 

plena no Brasil e no mundo. 

3.2 Voto: essencia da participagao popular 

As democracias representativas ou indiretas contemporaneas materializam 

no voto a essencia da participagao popular, pois as eleigoes de representantes 

para os cargos eletivos configuram climax do regime democratico, espago onde 

os individuos podem exercer diretamente a sua condigao de cidadao e cidada. 

O voto e tambem, por excelencia, o simbolo excelso e concreto do principio 

da soberania popular, o qual dispoe que todo poder emana do povo e por ele 

deve ser exercido; ou seja, cada ser dotado de direitos politicos pode, por meio do 

sufragio, escolher os destinos ideologicos e governamentais do Estado. 

Sobre tal tematica, e de fundamental relevancia fazer-se de pronto uma 

diferenciagao dos termos afins, mas que guardam diferengas em seu tratamento 

constitucional. Nesse sentido, assevera Silva (1993, p. 309): "E que os tres se 

inserem no processo de participagao do povo no governo, expressando: um, o 

direito (sufragio); outro, o seu exercicio (voto), e o outro, o modo de exercicio 

(escrutinio)". 
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Estabelecendo-se essa diferenciacao, e de bom grado observar-se os 

ensinamentos de Fayt (apud Silva, 1993, p. 309), quando afirma: 

O sufragio (do latim sufragium = aprovacao, apoio) e, como nota Carlos 
S. Fayt, um direito publico subjetivo de natureza politica, que tern o 
cidadao de eleger ser eleito e de participar da organizacao e da 
atividade do poder estatal. E direito que decorre diretamente do 
principio de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente. Constitui a instituicao 
fundamental da democracia representativa e e pelo seu exercicio que o 
eleitorado, instrumento tecnico do povo, outorga legitimidade aos 
governantes. Nele consubstancia-se o consentimento do povo que 
legitima o exercicio do poder. E ai esta a fungao primordial do sufragio, 
de que defluem as funcfies de selec3o e nomeacao das pessoas que 
nao de exercer as atividades governamentais (grifo do autor). 

Sendo assim, o voto formata-se como exercicio do direito publico e 

subjetivo do sufragio, que permite ao cidadao, no gozo de seus direitos politicos, 

a possibilidade de ser eleito ou de eleger os representantes que irao lutar pelos 

interesses do povo e conduzir a coisa publica, tendo na legitimacao popular dos 

detentores do poder a sua fungao primordial. Na visao de Dallari (1998, p. 183), o 

voto tambem teria a natureza de fungao social e de dever, pois cabe a esse 

instituto a escolha dos governantes para que se complete a formagao da vontade 

do Estado. 

Confirmando-se pois, a indispensabilidade da instituigao do voto e a sua 

condigao de essencia da participagao popular de um Estado democratico, dispoe 

Dallari (1998, p. 182), da seguinte maneira: 

Por mais imperfeito que seja o sistema eleitoral, a escolha por eleicao e 
a que mais se aproxima da expressao direta da vontade popular, alem 
do que e sempre mais justo que os pr6prios governados escolham 
livremente os que irao governa-los. Tendo em vista, por outro lado, que 
a designacao dos governantes e indispensavel para a p r o p r i a 
sobrevivencia do Estado, e que se confia ao povo essa atribuicSo, 
chega-se a conclusao de que o povo, quando atua como corpo eleitoral, 
e um verdadeiro 6rgao do Estado. 

Porem, a existencia do instituto do voto, de per si, nao tern o condao de 

dotar um Estado soberano com a denominagao de democratico. O fato isolado, 

dos individuos poderem escolher os seus representantes e candidatar-se nao Ihes 

da a seguranga de uma participagao popular efetiva. Nesse diapasao, tem-se que 
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analisar a forma ou as regras impostas para o exercicio do voto dentro dos 

processos eleitorais. 

O voto somente apresentar-se-a, realmente, como expressao maior da 

democracia e da soberania popular quando for exercido de acordo com certas 

regras de carater objetivo e subjetivo que dignifiquem de forma pragmatica a 

participagao popular, que deve ser amplamente incentivada e cultivada de 

maneira irrestrita, para a consecucao dos fins almejados pelas democracias 

contemporaneas. 

Quanto aos criterios ou regras objetivas que o exercicio do voto deve 

seguir, esta o tratamento que o tema recebe das constituigoes e das leis de um 

Estado, as quais devem contemplar o voto nos moldes da universalidade do 

sufragio, o exercicio direto e secreto de seu escrutinio e a igualdade da 

manifestagao dos eleitores, bem como de estabelecer normas isonomicas e justas 

para a chamada capacidade eleitoral passiva, que capacita o individuo a se 

candidatar a um cargo eletivo. 

As constituigoes e leis, se quiserem regular um Estado genuinamente 

democratico, nao poderao mais, atualmente, estabelecer restrigoes infundadas as 

capacidades eleitorais passivas e ativas dos individuos, sob a argumentagao de 

limitagoes de idade, de ordem economica, de sexo, de deficiencia de instrugao, 

por deficiencia fisica ou mental ou por qualquer outra razao que nao tenha 

fundamento nos principios democraticos ou de logica organizativa dos processos 

eleitorais. 

Com muito acerto e propriedade a Constituigao Federal de 1988 traga as 

diretrizes gerais para o exercicio do sufragio da seguinte forma, em seu artigo 14: 

"A soberania popular sera exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igual para todos"; consagrando assim os valores democraticos 

e participativos imanentes ao seu ideario. Da mesma forma trata da capacidade 

eleitoral do individuo de se candidatar a cargo eletivo, apresentando ainda 

algumas restrigoes ao voto e a candidatura, que nao maculam o seu carater 

democratico. 

Maia Filho (2000, p. 220 - 221), reverbera a importancia do sufragio 

universal e do voto direto, secreto e igualitario: 
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E traco moderno da concepcao democratica de governo a 
universalidade do jus sufragii, que nao aceita a exclusao de cidadaos da 
vida politica. A adocao do sufragio direto e praticamente uniforme nas 
democracias ocidentais de hoje, se contrapondo ao sufragio indireto que 
foi, em alguns paises da Europa, largamente praticado no passado. O 
sigilo do voto e uma forma de preservacSo da liberdade de escolha do 
eleitor, sem a qual a sua opcao poderia sofrer pressoes e injuncoes 
externas, com a possibilidade de desfigurar a sua manifestacao. 

O voto no Brasil e tambem de cunho obrigatorio - fato que gera muita 

polemica - e periodico, sendo necessario o seu exercicio de tempo em tempo, de 

acordo com o que estabelece a lei. Nesse contexto e de bom alvitre ressaltar a 

magnitude que vem ganhando ao longo dos tempos a instituicao do partido 

politico dentro do processo eleitoral e da propria conjuntura socio-economica do 

pais. 

Dentro do criterio objetivo de analise do voto, pode-se citar ainda, a grande 

necessidade de se realizar um estudo atualizador de toda a legislacao eleitoral e 

partidaria patria, para que a utilizacao de certas praticas criminosas como a 

compra de votos, o uso do poder economico e da maquina publica nas eleicoes, o 

"caixa dois" dentre outras, nao desvirtuem as diretrizes democraticas almejadas 

pela constituigao vigente. Assim, vem a lume a carencia de uma urgente reforma 

politica e partidaria no Brasil. 

Quanto aos criterios ou regras de carater subjetivo, que o voto deve seguir, 

encontra-se a discussao acerca da motivacao do cidadao brasileiro para ir as 

urnas. Quais sao os metodos adotados pelos brasileiros para fazer suas escolhas 

politicas? Qual a visao que tern das instituigoes politicas nacionais? 

As respostas corretas (para que o voto seja a expressao maior da 

democracia e da participagao popular) seriam de que o cidadao brasileiro vai as 

urnas pela necessidade de exercer-se um direito subjetivo publico, que tern o 

poder de ditar os destinos do Estado; que os metodos adotados para as escolhas 

seriam os da consciencia politica firme e consolidada, que nao tolera a corrupgao 

e a falta de etica na condugao da coisa publica e que analisa a fundo os 

programas de governo e as propostas de cada candidate; que as instituigoes 

politicas do Brasil sao um espago comum que pertence a todos os brasileiros e 

que, por isso, devem ser respeitadas e preservadas. 

Todavia, a realidade e outra em terras brasileiras: o voto ainda e usado 

como moeda de troca; e desvalorizado e menosprezado por grande parte do 
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eleitorado que, por falta de consciencia ou ma fe, apresenta como unica 

motivagao para o seu exercicio o interesse pessoal em detrimento do bem 

comum; os metodos adotados para a escolha de candidatos sao o do "quern da 

mais" ou do apadrinhamento e as instituigoes politicas nacionais sao vistas como 

patrimonio alheio cujo zelo cabe apenas aos governantes. 

Em face do exposto, tem-se que o voto deve ser incorporado por cada 

cidadao como instrumento essencial da participagao popular e como distintivo 

maior da democracia e da soberania popular, exaltadas pela Constituigao Federal 

de 1988. Seu exercicio deve ser universal, direto, secreto, igualitario e livre; deve 

ser regulamentado por leis severas para quern ouse desvirtuar tais diretrizes; 

deve ser defendido por partidos politicos serios e comprometidos e a consciencia 

politica do eleitorado deve guiar o sentimento publico nacional, seja nas eleigoes 

de cargos publicos, nos plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. 

3.3 Formas tradicionais de participagao popular da democracia semidireta 

Na oportunidade do estudo sobre as especies de democracia, constatou-se 

a inviabilidade pratica da adogao da sua forma direta, onde o povo exerceria a 

sua vontade sem intermediaries ou representantes, nas assembleias populares; 

tudo em virtude de razoes de ordem territorial, populacional e da complexidade e 

quantidade de temas a serem discutidos. 

Destarte, quase todos os Estados hodiernos sao adeptos da democracia 

indireta ou representativa, as quais dispoem de orgaos e agentes publicos eleitos 

ou nao, para a realizagao dos interesses do povo. A democracia direta ainda 

sobrevive em rarissimos exemplos, como e o caso de alguns cantoes suigos: 

Glaris, Unterwalden e Appenzell, segundo relata Dallari (1998, p. 152). 

Todavia, no transcorrer do desenvolvimento democratico dos Estados 

soberanos, observou-se uma irrefutavel necessidade de se char instrumentos que 

confiram ao cidadao a capacidade de participar, a maneira mais direta possivel 

das tomadas de decisao referentes aos assuntos da orbe publica; pois que a 

especie representativa de democracia mostrava-se insuficiente para a 

consecugao dos fins propostos pelo principio da soberania popular. 

Nesse contexto surgem instrumentos juridico-politicos como o plebiscito, o 

referendo, a iniciativa popular, o veto popular e o recall, os quais trazem a lume 
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uma nova especie de democracia, chamada de semidireta, que mescla alguns 

elementos da forma direta com outros da representativa ou indireta. 

Com precisao discorre sobre tal assunto Azambuja (1998, p. 218), in 

verbis: 

A democracia representativa, ou regime representative 6 o sistema 
comum de governo nos Estados modernos. Nos ultimos decenios, 
porem, a doutrina politica e a legislac3o constitucional preconizaram e 
adotaram modificacOes sensiveis no regime representative, surgindo 
uma terceira modalidade de democracia, a democracia semidireta. 
Como a pr6pria expressao indica, trata-se de uma aproximacao da 
democracia direta. £ um sistema misto, que guarda linhas gerais do 
regime representative porque o povo nao se governa diretamente, mas 
tern o poder de intervir, as vezes, diretamente na elaboracao das leis e 
em outros momentos decisivos do funcionamento dos 6rgaos estatais. 

Desta feita, torna-se imprescindivel para o trabalho em tela a perquiricao 

das formas tradicionais de participagao popular na democracia indireta, ou seja, o 

plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o veto popular e o recall, que se bem 

utilizados, sao instrumentos decisivos para a construcao de uma democracia 

participativa. 

3.3.1 Plebiscito, referendo e iniciativa popular 

A Constituigao Federal de 1988 consagrou em seu artigo 14, incisos I, II e 

III os institutos do plebiscito, referendo e iniciativa popular, todos com a finalidade 

de aproximar o povo da organizagao e estruturagao do Estado, por via legislativa 

ou de outras especies de decisao importantes para o bem comum. 

Porem, cada um desses institutos apresentam caracteristicas peculiares 

que os diferenciam mutuamente, sendo que, em linhas gerais, o plebiscito e o 

referendo sao consultas realizadas pelo poder publico (para saber a opiniao do 

povo sobre determinado assunto), enquanto que a iniciativa popular e, 

originariamente, de impulso do proprio povo que se mobiliza para transformar em 

lei uma determinada aspiragao. 

Sobre o plebiscito e o referendo afirma Moraes (2005, p. 212), que: 

A Constituicao Federal preve que uma das formas de exercicio da 
soberania popular sera por meio da realizacao direta de consultas 
populares, mediante plebiscitos e referendos. (CF, art. 14, caput), 
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disciplinando, ainda que cabera privativamente ao Congresso Nacional 
autorizar referendo ou convocar plebiscito (CF, art.49), salvo por 6bvio, 
quando a pr6pria Constituigao expressamente determinar (por exemplo: 
art. 18, §§ 3° e 4°, art. 2°, Ato Constitucional das Disposicoes 
Transit6rias). 

Da citacao acima mencionada se extrai tres situacoes postas pela 

constituigao patria, no tocante a realizacao de referendos e plebiscites. A primeira 

seria a convencional, onde o Congresso Nacional tern a competencia privativa de 

autorizar referendo e convocar plebiscito; como ocorreu no referendo das armas, 

previsto pelos §§ 1° e 2°, do artigo 35 da Lei n°. 10.826 de 22 de Dezembro de 

2003 (Estatuto do Desarmamento) e realizado em outubro do ano de 2005, onde 

o povo brasileiro decidiu sobre a permissao ou nao do comercio de armas no 

pais. 

A segunda situagao esta prevista no artigo 18, §§ 3° e 4° da Constituigao 

Federal, que permite aos Estados-membros incorporarem-se entre si, subdividir-

se, ou desmembrar-se para se anexarem a outros e formarem novos Estados ou 

territories federals, circunstancias que devem ser precedidas da aprovagao da 

populagao interessada, que opinara por meio de plebiscito. Da mesma forma, os 

municipios da federagao, para sua criagao, incorporagao, fusao ou 

desmembramento apresentam como um dos requisitos, a consulta previa a 

populagao interessada, que sera feita atraves de plebiscito. 

A terceira situagao diz respeito ao previsto no artigo 2° do Ato das 

Disposigoes Constitucionais Transitorias prevendo a realizagao do plebiscito que 

decidiu, no ano de 1993, acerca forma de governo (Republica ou Monarquia 

Constitucional) e o sistema de governo (Parlamentarismo e Presidencialismo). A 

Lei n°. 8.624, de 04 de Fevereiro de 1993, dispos sobre tal plebiscito, o qual 

configurou-se como uma das unicas manifestagoes de participagao popular 

institucionalizada em larga escala do Brasil; decidindo os brasileiros pela 

republica e pelo presidencialismo segundo relatos de Mafra Filho (2006, p. 32). 

Sobre os conceitos desses dois importantes instrumentos de participagao 

popular, postula Moraes (2005, p. 212) da seguinte forma: 

Em nosso ordenamento juridico-constitucional essas duas formas de 
participacSo popular nos neg6cios do Estado, divergem, basicamente, 
em virtude do momento de suas realizacdes. Enquanto o plebiscito e 
uma consulta previa que se faz aos cidadaos no gozo de seus direitos 
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politicos, sobre determinada materia a ser, posteriormente, discutida 
pelo Congresso Nacional, o referendo consiste em uma consulta 
posterior sobre determinado ato governamental para ratifica-lo, ou no 
sentido de Ihe conceder-lhe eficacia (condicao suspensiva), ou ainda, 
para retirar-lhe a eficacia (condic§o resolutiva). 

Confirma-se, assim, o carater consultivo do referendo e do plebiscito, 

sendo o momento de suas consumacoes o traco diferenciador marcante; o 

primeiro realizando-se posteriormente, e o segundo previamente ao ato praticado 

ou ao assunto a ser decidido pelo Estado. 

Diante da analise critica dos institutos do referendo e do plebiscito no 

Brasil, chega-se a conclusao de que tais instrumentos de participagao popular nao 

tern o tratamento que merecem por parte dos poderes constituidos e pelo proprio 

povo, que deveria ser o maior interessado na pratica constante dessas consultas. 

Muitos sao os assuntos de relevo no ambito nacional, estadual e municipal 

que requerem a opiniao do povo (por meio de consultas plebiscitarias e 

referendarias) para uma melhor regulamentacao legal e para a instalacao de 

politicas publicas adequadas, que se perdem em debates vazios, fechados nos 

parlamentos e gabinetes governamentais, sem a devida participagao popular para 

a complementagao do ciclo democratico. Sao exemplos dessa realidade as 

discussoes em torno da diminuigao da maioridade penal, a legalizagao do aborto, 

voto obrigatorio e servigo militar obrigatorio. 

Outro instituto relevante de participagao popular adotado pela Lei Maior e a 

iniciativa popular de leis, que se manifesta a partir de um ato originado da propria 

sociedade e destinado a apreciagao do poder publico, ou seja, o povo se une para 

a formulagao de um projeto de lei que atenda as suas necessidades naquele 

momento e que sera observado pelo Estado caso os requisites constitucionais 

sejam colimados. 

Indispensavel notar-se que na iniciativa popular o povo toma para si, 

novamente, a atribuigao de legislar, o fazendo de forma direta ate certo ponto, 

pois que o poder estatal tera participagao no processo legislativo de tal 

instrumento, fate que nao retira o emblema democratico-participativo dessa forma 

tradicional de participagao popular na democracia semidireta. 

Silva (1993, p. 128) expoe tragos esclarecedores sobre a iniciativa popular, 

como se ve: 
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A iniciativa popular, pela qual se admite que o povo apresente projetos 
de lei ao legislativo, desde que subscritos por numero razoavel de 
eleitores, acolhida no art. 14, III, e regulada no art. 61 , § 2°; o projeto 
precisa ser subscrito por, no minimo, um por cento do eleitorado 
nacional (cerca de 800.000 eleitores), distribuidos pelo menos em cinco 
Estados, com nao menos de tres decimos por cento dos eleitores de 
cada um deles; estatui-se tambem que a lei dispora sobre a iniciativa 
popular no processo legislativo estadual, enquanto que, em relacao aos 
Municipios, ja se dispos que a sua lei organica adotara a iniciativa 
popular de leis de interesse especifico do Municipio, da cidade ou de 
bairros. 

Na realidade pratica, infelizmente, a iniciativa popular e um instrumento 

ainda muito pouco utilizado dada a sua complexidade tecnica. Os requisites 

constitucionais para a implementacao da iniciativa popular sao bastante 

complicados para serem respeitados, a comecar pelo processo legislativo da 

feitura do projeto de lei, o qual devera ser formulado pelo proprio povo. 6bice 

maior ainda e o numero de assinaturas de eleitores espalhados em, no minimo, 

cinco Estados, e com um percentual a ser atingido. 

Segundo Mafra Filho (2006, p. 32): "A Lei n°. 9.709, de 18 de Novembro de 

1998, veio a regular a execucao de plebiscites, referendos e a iniciativa popular 

de lei, sendo subsidiariamente observada a Lei n°. 8.624/93". Tal legislacao pode 

ser destacada como um avanco alvissareiro no campo da participagao popular no 

Brasil, sendo assim, encontra-se em anexo a este trabalho cientifico. 

Isto posto, nao se pode deixar de exaltar mais uma vez o potencial 

democratico-participativo - ainda pouco desenvolvido no Brasil - dos institutos da 

democracia semidireta (chamados de plebiscito, referendo e iniciativa popular) 

pelos altos ideais que abrigam em seus conceitos. Em seguida estudar outras 

instituigoes nao adotadas pelo Constituigao Federal de 1988, que sao largamente 

utilizadas em diversos paises democraticos, que sao o veto popular e o recall. 

3.3.2 O veto popular e o recall 

O veto popular e o recall sao institutos de participagao popular da 

democracia semidireta que nao foram albergados pela Constituigao Federal de 

1988, nao tendo incidencia no Direito brasileiro. Tais institutos sao amplamente 

adotados pelos Estados Unidos da America e mostram-se eficazes contra a ma 
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produgao legislativa e o desvirtuamento do mandato eleitoral nas tres esferas de 

poder do Estado: Legislativo, Executivo e Judiciario. 

O veto popular e o recall, neste ensejo, consagram-se como instrumentos 

da democracia semidireta e restauram resquicios da democracia direta; pois o 

povo atua, diretamente, para resguardar a legitimidade do poder estatal, 

ameacada em certos momentos. 

Conceituando cada um desses institutos, teria-se, primeiramente, nas 

palavras de Dallari (1998, p. 154), os seguintes ensinamentos sobre o veto 

popular: 

O veto popular e um instituto que guarda certa semelhanca com o 
referendo, sendo mesmo denominado por autores norte-americanos de 
mandatory referendum. Pelo veto popular, da-se aos eleitores, ap6s a 
aprovacao de um projeto pelo Legislativo, um prazo, geralmente de 
sessenta a noventa dias, para que requeiram a aprovacao popular. A lei 
nao entra em vigor antes de decorrido esse prazo e, desde que haja 
solicitacao por um certo numero de eleitores, ela continuara suspensa 
ate as pr6ximas eleicoes, quando ent§o o eleitorado decidira se ela 
deve ser posta em vigor ou nao. 

Constitui-se, tambem, o veto popular em uma especie de consulta a 

respeito da conveniencia de certas leis, sendo exigido um prazo legal para o 

requerimento da aprovacao popular. O povo, baseado em um numero de eleitores 

fixado em lei exerce o direito ao veto popular, suspendendo a eficacia da lei, 

rejeitando-a ou aprovando-a. 

Ja o recall esta ligado a legitimidade dos mandatos e representacao de 

carater eletivo nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, podendo subdividir-

se em recall convencional e o judicial e incidindo, nas palavras de Dallari (1998, p. 

154): "ou para revogar a eleicao de um legislador ou funcionario eletivo, ou para 

reformar decisao judicial sobre constitucionalidade de lei". 

No que concerne ao recall convencional afirma Aieta (2006, p. 163 - 164 -

168), que: 

Consiste o recall em oferecer ao eleitorado a oportunidade de "chamar 
de volta" (destituir) a autoridade cujo comportamento e considerado 
inadequado em razao de corrupcao, inepcia, omissao ou violencia. Vale 
ressaltar que o recall nao incide para os eleitos em mandatos federals, 
aplicando-se as autoridades em nivel estadual ou municipal, entre elas 
juizes, promotores {district attorneys) e xerifes. Trata-se de uma forma 
de revogacao individual que capacita o eleitorado a destituir 
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representantes e funcionarios publicos cujo comportamento revela-se 
em desacordo com a vontade popular (grifos do autor). 

O recall convencional tern efeitos, apenas, nas autoridades das esferas 

estaduais dos poderes estatais, excluindo-se as federals. Aieta (2006, p. 170), 

fala sobre o procedimento expondo as seguintes fases: "peticao com as 

justificativas da destituicao e o numero de assinaturas dos eleitores exigidas; 

averiguacao da autenticidade das assinaturas, por funcionario publico 

competente; votacao para decidir pela destituicao ou impugnacao do pedido". 

Requer-se, ainda, que o (s) requerente (s) depositem uma especie de 

caucao em dinheiro, que em caso de aceitacao do pedido de destituicao do 

mandato sera devolvido e, na hipotese de impugnacao, reverte-se em favor do 

Estado. 

Ja o recall judicial - que gera muita polemica - pode ser bem esclarecido, 

pelas palavras lucidas de Dallari (1998, p. 155), quando afirma: 

O recall judicial, bastante controvertido, foi preconizado por Theodore 
Roosevelt, em 1912, numa de suas campanhas eleitorais. Segundo sua 
proposic§o, as decisdes de juizes e Tribunals, excluida a Suprema 
Corte, negando a aplicacao de uma lei por julga-la inconstitucional, 
deveriam poder ser anuladas pelo voto da maioria dos eleitores. O 
corrida essa anulacao a lei seria considerada constitucional, devendo 
ser aplicada. Inumeros Estados acolheram o recall judicial em suas 
respectivas Constituicdes, visando, sobretudo, a superar os obstaculos 
a aplicacao de leis sociais, opostos pela magistratura eletiva 
pressionada pelos grupos econdmicos que decidem as eleicSes. 
Apontam-se, entretanto, muitos inconvenientes em todas as 
modalidades de recall, raz§o pela qual seu uso e relativamente raro, 
devendo-se notar que os parlamentares, a quern caberia aperfeicoar 
esse instituto, preferem elimina-lo para nao ficarem sujeitos aos seus 
efeitos. 

Extrai-se dos comentarios acima a relevancia do recall judicial para a 

aplicacao das leis, uma vez que a populacao tern o direito de modificar uma 

decisao judicial, que contraria os interesses sociais e coletivos. Nesse contexto 

muitos debates surgem a respeito da incidencia do recall judicial, e sua possivel 

afronta ao principio da independencia do Poder Judiciario. 

Feito esse estudo, certo e que o veto popular e o recall sao instrumentos 

legitimos de participagao popular, que ainda nao foram adotados pela legislacao 

patria e cujos principios amoldam-se, perfeitamente, nas expectativas do povo 

brasileiro, que nao suporta mais ver os seus desejos serem espoliados pelos 
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detentores de mandatos eletivos, leis infundadas e decisoes judiciais sem 

motivagao social, necessitando da incorporacao de instituigoes que permitam o 

florescimento da democracia participativa, nos ambitos institucionais e nao 

institucionais. 

3.4 Os instrumentos institucionais de participagao popular na esfera publica 
federal, estadual e municipal 

Existe dentro da estrutura dos poderes publicos do Estado Brasileiro um 

enorme potencial para que se desenvolvam teorico e praticamente, varios 

instrumentos institucionais de participagao popular, alem dos institutos tradicionais 

de democracia semidireta ja adotados pela Constituigao Federal de 1988 

(referendo, plebiscito e iniciativa popular). 

A participagao popular, hodiernamente, e um dos pilares de sustentagao 

das democracias, configurando-se condigao indispensavel para a construgao e 

consolidagao de tal regime de governo. Merece atengao especial dos poderes 

publicos nas orbitas municipais, estaduais e federais, os quais devem incentivar a 

atuagao do cidadao, atraves da criagao de instrumentos institucionais adequados. 

Nos dias correntes, o principio da eficiencia, que embasa a administragao 

publica, tambem fundamenta a necessidade da participagao popular consciente e 

atuante, pois se constata que as politicas publicas planejadas e executadas com 

a participagao do povo sao mais eficientes do que as feitas nas altas cupulas de 

poder, sem o crivo da opiniao popular. 

Entao, pode-se afirmar que um governo - em qualquer esfera da federagao 

- que tenha em seu bojo uma intensa participagao popular, tera grandes chances 

de exercer uma administragao transparente e eficiente, condizente com os 

preceitos exarados pela Carta Magna vigente. 

Nesse contexto surge a disposigao do presente trabalho de realizar um 

estudo acerca de alguns instrumentos institucionais de participagao popular 

dentro dos poderes publicos municipais, estaduais e federais; tendo-se como 

objetivo tornar clara a importancia do desenvolvimento e aperfeigoamento da 

democracia participativa no Brasil. 
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O ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul e ex-ministro das 

cidades, Olivio Dutra (2004, p. 3), tece comentarios esclarecedores a respeito do 

tema: 

Nao ha uma f6rmula pronta e acabada para a realizacao do desafio 
colocado as administracoes democraticas para proporcionar as 
condicoes ao exercicio do direito de todo cidadao participar, atraves de 
formas diretas e representativas, do controle e planejamento do 
governo, priorizando o fortalecimento, transparencia, eficacia e 
autonomia das admin is t ra tes publicas. Quando se abre a oportunidade 
de participacao para aqueles (as) cidadaos (as) que nunca tiveram vez 
e voz sejam incluidos nas decisoes objetiva-se fazer justica social. A 
democracia adquire outra dimensao quando a sociedade participa da 
elaboracSo, do acompanhamento e da execucao dos programas que se 
referem as politicas publicas. 

O primeiro e fundamental instrumento institucional de participagao popular 

que deve ser ventilado e o chamado orcamento participativo. O orcamento e o 

instituto basico para o planejamento de toda a atuagao estatal, dele provem as 

diretrizes e objetivos do Estado em cada setor da sociedade, nele esta contida a 

divisao dos recursos publicos a nivel municipal, estadual e federal. 

Uma administragao publica bem intencionada tern que iniciar a sua agao 

com a formulagao de um piano plurianual, uma lei de diretrizes orgamentarias e 

leis orgamentarias anuais que expressem os verdadeiros anseios e necessidades 

do povo, e, para tanto, e imperativa a implementagao da participagao popular na 

suas produgoes. 

A realizagao de um orgamento cada vez mais participativo deve ser uma 

meta prioritaria para o poder executivo (presidencia da republica, governos dos 

Estados e prefeituras). O poder legislativo (congresso nacional, assembleias 

legislativas e camaras municipais) por sua vez, deve acompanhar de perto esse 

processo, para agregar mais credibilidade e eficiencia aos programas e projetos 

do Estado, democratizando dessa forma, a divisao e destinagao dos recursos 

publicos. 

Outro instrumento institucional de participagao popular e a utilizagao da 

midia oficial (radio, televisao, sites, jornais e revistas impressos e demais meios 

de comunicagao oficiais) na divulgagao das atividades governamentais, na 

fiscalizagao da aplicagao dos recursos publicos e na propagagao de informagoes 

de qualidade, que colaborem para a formagao de cidadaos (as) conscientes. 
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A midia oficial deve ser usada com intuito de tornar a administragao publica 

mais transparente, democratica e participativa, fazendo com que a participagao 

popular atinja niveis nunca dantes imaginados, pois o acesso da populagao 

brasileira a internet, ao radio e a televisao cresce a cada dia. 

As conferencias tematicas tambem sao instrumentos institucionais que 

podem ser utilizados pela Uniao, Estados e municipios, para o debate de temas 

de interesse publico como: saude, educagao, seguranga, habitagao, planejamento 

urbano, esporte e cultura. 

O povo e chamado pelo poder publico, a participar, por meio de uma 

assembleia denominada conferencia, do planejamento estatal de determinado 

assunto, expressando diretamente as sua opiniao sobre a melhor maneira de 

execugao dos recursos publicos. Um exemplo claro nesse sentido, e a realizagao 

das conferencias das cidades, exposta por Dutra (2004) de iniciativa do governo 

federal, por meio do ministerio das cidades, que coloca em discussao a politica 

nacional de desenvolvimento urbano (PNDU), fazendo com que os varios 

segmentos sociais (ONG's, associagoes, movimentos sociais) participem do 

debate. 

Nesse diapasao esta o acontecimento de audiencias publicas para a 

discussao e o esclarecimento de temas de interesse coletivo. Tal instrumento 

institucional de participagao, leva ao povo informagoes detalhadas de temas 

nacionais, estaduais e municipais de relevancia, dando a oportunidade para que 

os cidadaos (as) manifestem-se sobre certas agoes dos poderes Executivo e 

Legislativo. 

Ja as denominadas tribunas livres podem ser usadas no ambito do poder 

legislativo. Como o proprio nome sugere, as tribunas livres configuram-se como o 

espago direito a voz, reservado ao povo nas casas legislativas de toda a 

federagao. Esse instrumento institucional proporciona ao legislador conhecer os 

anseios populares de forma direta. 

Outros instrumentos institucionais de participagao popular sao os 

conselhos federais, estaduais e municipais de gestao e fiscalizagao, com 

competencia de atuagao alocada em determinada area de interesse publico, 

como por exemplo: Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino 

Medio (Fundef), da merenda escolar, da seguranga publica. Esses orgaos de 

composigao mista (poder publico/sociedade civil) sao criados e regulados, 
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geralmente, por lei e contribuem sobremaneira para o bom exercicio da 
administragao publica. 

O Estado deve criar orgaos responsaveis pelo recebimento das criticas 

advindas do seu publico alvo, ou seja, o povo, inserindo-se a fungao das 

ouvidorias e corregedorias como instrumentos institucionais de participagao 

popular. So mediante o conhecimento da opiniao publica e que se pode melhorar 

a qualidade dos servigos e metodos estatais. 

Muitos outros instrumentos de participagao popular ainda podem ser 

citados, como por exemplo, a nivel municipal os pianos diretores participativos, 

que tragam as diretrizes de toda a politica urbana com o auxilio e participagao do 

povo. Porem, o espago do trabalho em tela e restrito e nao tern a pretensao de 

apresentar um elenco taxativo. 

Em face do exposto, requer-se, por parte dos poderes publicos federal, 

estaduais e municipais, empenho e afinco na implementagao de instrumentos 

institucionais de participagao popular, incentivando os instrumentos sociais de 

participagao a comegar pela atuagao individual do cidadao (a), a luta das 

entidades de classes como os sindicatos, as questoes defendidas pelas ONG's, 

as causas representadas pelas associagoes e a legitimidade dos movimentos 

populares. 

3.5 Os Instrumentos sociais de participagao popular 

A sociedade civil brasileira possui, no amago de sua estruturagao socio-

politica, instrumentos proprios de participagao popular, os quais floresceram ao 

longo da historia nacional a partir da organizagao do povo em entidades ou 

movimentos capazes de discutir - de forma temporaria ou permanente -

importantes temas de interesse publico. 

A participagao popular surge com mais vivacidade e pujanga fora dos 

ambientes institucionais dos poderes publicos e essa e uma realidade 

incontrastavel, ou seja, os individuos componentes da sociedade civil 

(representados) organizam-se, para poder exercer melhor o seu direito de 

participagao na definigao dos destinos do Estado em todas as acepgoes que essa 

palavra incorpora. 
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Nao se esta aqui afirmando que os meios institucionais sao secundarios na 

formagao de uma participagao popular ativa. Pelo contrario, sao de suma 

importancia, - como ja foi visto no topico antecedente - e objetiva-se, portanto, 

esclarecer que os governos, geralmente, tendem a ser centralizadores e muitas 

vezes paternalistas. 

Dentro desse quadro de pouco incentivo dos instrumentos institucionais de 

participagao por parte dos governos, surge a necessidade da propria sociedade 

civil se unir, formando os seus instrumentos de participagao popular e, nesse 

sentido, vai-se encontrar uma gama impressionante de alternativas a disposigao 

do individuo que se interesse em fortalecer a democracia participativa com a sua 

atuagao consciente. 

Assim delineia Bordenave (2002, p.17) sobre o assunto: 

Em sintese, a participacao e inerente a natureza social do homem, 
tendo acompanhado sua evolucao desde a tribo e o cla dos tempos 
primitivos, ate as assoc ia tes , empresas e partidos politicos de hoje. 
Neste sentido, a frustracao da necessidade de participar constitui uma 
mutilacao do homem social. Tudo indica que o homem so desenvolvera 
seu potencial pleno numa sociedade que permita e facilite a 
participag§o de todos. O futuro ideal do homem s6 se dara numa 
sociedade participativa. 

A Constituigao Federal de 1988 e um marco na trajetoria da democracia 

participativa do Brasil. Esse importante documento politico veio agregar conteudo 

juridico as aspiragoes do povo brasileiro, que estava sedento de participagao 

popular, criando um ambiente propicio para a agao individual e coletiva dos 

cidadaos (as) no deslinde das questoes que dizem respeito a toda a nagao. 

Tragado esse panorama, o primeiro instrumento social de participagao 

popular a ser estudado e a atuagao individual do cidadao (a), entendendo-se 

como cidadania a faculdade de se conhecer e exercer direitos e deveres, de 

maneira consciente, na esfera do Estado. A cidadania e fundamento da Republica 

Federativa do Brasil (art. 1°, II da CF/88). 

So e possivel almejar o desenvolvimento de uma participagao popular 

consciente e eficaz e, por conseguinte, de uma democracia forte e consolidada, 

quando se formar no Brasil uma massa concisa de cidadaos (as) dispostos a 

fazerem de sua atuagao individual uma bandeira de luta a favor do Regime 

Democratico Brasileiro. 
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0 cidadao, para realizar bem a sua atuagao individual deve, primeiramente, 

conhecer os seus direitos e deveres basicos elencados na Constituigao Federal e 

legislagao em geral (Codigo Civil, Codigo de Defesa do Consumidor, Estatuto da 

Crianga e do Adolescente, Estatuto do Idoso e etc); deve ter uma nogao do 

funcionamento e atribuigoes das instituigoes publicas nacionais; deve buscar a 

informagao de qualidade e ter sua formagao educacional pautada em um agugado 

senso critico; deve exercer, sempre que preciso, a sua condigao de ator social, 

utilizando-se de instrumentos como a agao popular e a agao civil publica. 

Ja sob um prisma coletivo, pode-se expor como instrumentos sociais de 

participagao popular a atuagao das associagoes e organizagoes nao 

governamentais (ONG's) que, na condigao de pessoas juridicas dotadas de 

personalidade e competencias proprias, agregam um contingente de individuos 

que sem fins lucrativos, militam social e politicamente na defesa das mais 

diversas causas (meio-ambiente, contas publicas, profissionais, comunitarias, 

culturais, politicas, educacionais e etc) tendo chances reais de participar dos 

debates em torno das questoes defendidas. 

Outro instrumento importante sao os foruns (permanentes ou temporarios) 

compostos em nivel federal, estadual e municipal, para o estimulo ao debate de 

temas relevantes para a sociedade como: saude publica, seguranga publica, 

seguranga alimentar, educagao, orgamento publico dentre tantos outros. Tais 

foruns tambem sao dotados de personalidade juridica, tendo estatuto e regimento 

condizentes com a lei patria e, como se sabe as propostas originadas em suas 

plenarias podem ser incorporadas pelos poderes publicos. 

Nesse contexto se inserem as entidades de classe como sindicatos, 

centrais sindicais, associagoes, federagoes, confederagoes e os conselhos e 

ordens que agregam profissionais de uma mesma area. Tais entidades tern 

grandes potencialidades participativas, pois alem de se interessarem pelas 

questoes ligadas ao seu campo de atuagao interferem diretamente nas tematicas 

de carater nacional; dai o exemplo da atuagao de entidades como a Central Unica 

dos Trabalhadores (CUT) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

E, por ultimo, esta a atuagao (enquanto instrumento social de participagao 

popular) dos chamados movimentos sociais e populares, os quais estao ligados, 

geralmente, as causas de cunho historico-social, como a reforma agraria, o deficit 
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habitacional, a luta estudantil, as desigualdades sociais, possuindo organizacao 

unitaria, centralizada e personalidade juridica propria. 

Na maior parte das vezes, emerge dos anseios do povo brasileiro que se 

propoe a alcancar a justiga social tao acalentada de forma direta. O exemplo mais 

emblematico da agao dos movimentos sociais e populares e a atuagao do 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), que desde a decada de 80 luta 

pela reforma agraria no Brasil, gerando muita polemicas pelos seus metodos. 

Os instrumentos sociais e institucionais de participagao popular, junto com 

as formas tradicionais da democracia semidireta (se estudados cientificamente 

com afinco e dedicagao, para o seu constante aperfeigoamento e para a sua 

melhor utilizagao) podem contribuir sobremaneira para a formagao de uma 

participagao popular consciente e eficaz, que em momento posterior definir-se-a 

em seu verdadeiro papel na construgao da democracia brasileira, sob a luz da 

Constituigao Federal de 1988. 

3.6 O papel da participagao popular na construgao da democracia brasileira 

Vive-se em uma epoca que apresenta, uma tendencia universal para a 

adogao do regime democratico de governo, ou seja, a democracia deve ser, 

atualmente, um pressuposto para o desenvolvimento humano em todas as suas 

matizes. 

No entanto, como foi estudado, a democracia e por demais complexa, tanto 

em sua formulagao teorico-formal como em sua estruturagao pratica, pois que 

lutas arduas foram e estao sendo travadas para que os principios democraticos 

figurassem e figurem nas constituigoes e leis dos Estados. E mesmo apos a sua 

consagragao nos ordenamentos juridicos mundo afora, ainda existe um percurso 

historico longo a ser transposto pelos povos para a solidificagao de democracias 

plenas. 

A Republica Federativa do Brasil faz parte desse contexto democratizante, 

sendo a Constituigao Federal de 1988 um marco relevante da historia politica e 

social do referido pais, uma vez que trouxe a lume, novamente, o regime 

democratico no piano formal das disposigoes normativas e criou inumeros 

instrumentos para a sua materializagao no campo pragmatico. 
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A Carta Magna vigente proporciona ao povo - partindo -se de um analise 

geral do documento - condicoes para o exercicio do principio da soberania 

popular, que confere a cada individuo o direito de tomar parte das decisoes numa 

parcela do poder. Suas diretrizes fundamentals abrigam os principios de uma 

democracia contemporanea bem arquitetada, formalmente. 

Todavia, trazendo-se a discussao para o campo pratico ou material, onde 

atuam na determinacao da identidade democratica brasileira fatores de ordem 

social, cultural e historica, observa-se que ainda ha um caminho tortuoso a ser 

trilhado, haja vista que a democracia que se executa pelo povo e pelas 

instituigoes do Brasil esta muito aquem do almejado nos mandamentos da 

Constituigao Cidada. 

Tal situagao demonstra que a democracia brasileira nao esta consolidada 

plenamente, necessitando ser fortalecida por agoes e instrumentos que 

possibilitem a diminuigao da diferenga entre o texto da constituigao e o seu 

exercicio pratico por parte do povo e das instituigoes. Sendo importante, desta 

feita, indagar-se: qual o papel da participagao popular na construgao da 

democracia brasileira diante do cenario da Constituigao Vigente? 

A participagao popular, como expressao do poder exercido de varias 

formas pelo proprio povo configura-se como uma agao indispensavel, que deve 

ser estimulada e implementada de forma continua pelos poderes publicos a nivel 

federal, estadual e municipal; devendo ser incorporada como uma marca da 

consciencia e educagao do povo brasileiro. 

Conclui-se que no cenario constitucional vigente, onde se encontra total 

incentivo e impulso para o seu desenvolvimento, a participagao popular tern o 

papel de despertar, preparar e educar o povo brasileiro para a grande 

necessidade de se construir uma democracia plena no Brasil somente sera 

consolidada mediante uma agao participativa consciente e eficaz dos cidadaos e 

cidadas pathos em todas as areas da sociedade brasileira. 

A participagao popular, oriunda de instrumentos institucionais ou nao, pode 

despertar no povo brasileiro, que ainda comporta-se de forma omissa nos 

processos de tomada de decisao, a visao de que a construgao da verdadeira 

democracia deixara de ser apenas um sonho quando cada individuo se achar um 

pouco responsavel pelos destinos nacionais e materializar essa diretriz atraves de 

uma participagao consciente e eficaz. 
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Atua tambem a participagao popular como agao preparatoria de um regime 

democratico bem desenvolvido, ou seja, o povo quando desempenha alguma 

atividade de carater participativo em partidos politicos, associagoes, referendos, 

plebiscitos, movimentos sociais ai por diante, reveste-se de maior confianga e 

desembarago para exercer a soberania popular. 

A titulo de exemplo observa-se que um cidadao que participa de um 

movimento social a favor da moradia, estara mais qualificado para participar de 

uma audiencia publica sobre a tematica da habitagao do que um outro cidadao 

que nao esteja engajado em instrumentos participativos. O cidadao que faz parte 

de uma associagao de bairro estara mais antenado com os problemas da 

comunidade do que outro que nao se interessa pela coletividade. Esses casos 

expressam que a participagao popular tern o condao de preparar o povo para o 

exercicio consciente do poder soberano conferido pelo artigo 1°, paragrafo unico 

da CF/88. 

O despertar e a preparagao do povo para a formulagao e execugao de uma 

democracia participativa sao etapas a serem galgadas pela participagao popular, 

a qual exercera o seu papel na construgao de democracia brasileira de forma 

plena quando iniciar um verdadeiro processo de educagao democratica. Assim 

sendo, a participagao popular tern a fungao de educar o povo brasileiro para a 

pratica de uma democracia consolidada e madura. 

Educar pressupoe um processo muito mais dificultoso e demorado, pois 

requer a incorporagao da democracia participativa nas tradigoes, costumes, no 

estilo e no proprio ideario de vida do povo brasileiro, que deve abandonar a 

posigao de inercia social e politica, assumido o papel de agente ativo detentor do 

poder soberano. A participagao popular, por meio de seus instrumentos, 

configura-se como a agao com maiores condigoes de educar os brasileiros para o 

exercicio de uma democracia plena e participativa. 

Em face do exposto, destaca-se a participagao popular como um dos 

grandes meios para a construgao da democracia brasileira, exercendo o papel de 

despertar, preparar e educar o povo para a formulagao e pratica de uma 

democracia plena e participativa, consentanea com os ditames da ordem 

constitucional vigente. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

A democracia contemporanea nao esta mais adstrita ao campo da politica 

(como na antiguidade classica), a sua esfera de atuagao foi alargada, 

significativamente, por razoes de diversas ordens. O ambiente democratico, 

atualmente, deve estar presente nas relagoes entre homem e Estado (politica); 

homem e suas necessidades vitais (social); homem e mercado (economia); 

homem e meio ambiente (ecologia) e homem e tecnologia (cibernetica). 

Constatou-se, tambem, que a democracia antes qualificada, apenas, de 

direta, indireta ou representativa e semidireta, hoje, pode receber a denominacao 

de social, economica, ecologica, tecnologica e de outros setores que incorporem 

os seus principios democraticos, os quais, na otica da pesquisa em tela seriam: o 

principio da soberania popular, o da igualdade, o da prevalencia da maioria, o do 

respeito a minoria, o do Estado de Direito, o da separagao dos poderes, o da 

representagao, do sufragio universal, da temporariedade dos mandatos eletivos, 

da limitagao das prerrogativas governamentais, da fraternidade social, do respeito 

aos direitos humanos e o da participagao popular consciente. 

De outro turno, foi estudada uma especie de democracia chamada de 

participativa, pelo fato de que a participagao popular esta alinhavada como uma 

das agoes mais capazes, hodiernamente, de gerar o desenvolvimento dos 

regimes democraticos, ou seja, o Estado onde o seu povo participa ativamente, 

de forma consciente, da vida em sociedade em todas as suas facetas, tern uma 

forte tendencia a construir uma democracia madura e plena, nos campos teorico e 

pratico. 

A democracia participativa no Brasil passou por uma conturbada evolugao 

historica, social e juridica entremeando periodos reacionarios (nos quais os seus 

institutos praticamente desapareceram ou perderam a eficacia) e outros em que 

os avangos foram significativos na orbita da participagao. Fez-se, destarte, uma 

investigagao superficial das constituigoes brasileiras, analisando os instrumentos 

de que se dispunha nessa area. 

Todavia, observou-se que, com o advento da Constituigao Federal de 1988 

a Republica Federativa do Brasil viveu o maior impulso democratico de sua 

historia juridico-politico, por toda a conjuntura envolta nesse marco vez que a luta 

pela redemocratizagao, apos 30 (trinta) anos de ditadura militar, uniu o povo 



79 

brasileiro em torno do sonho de ver a democracia figurar novamente em seu pais, 

o que fora consagrado com a promulgagao da Constituicao Cidada. 

A Lei Maior vigente lancou as bases - em termos formais - para a 

construgao de uma democracia solida no Brasil, a principiar pela adogao da 

federagao como forma de Estado, da democracia como regime de governo e pelo 

restabelecimento do Estado de Direito, ha tempos usurpado do ordenamento 

juridico. 

Outro ponto de relevo, nesse diapasao, foi a conservagao do principio da 

separagao dos poderes que, na visao do presente trabalho, configurou-se como 

pressuposto democratico-participativo, onde se concluiu que os poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciario, de maneira harmonica e independente, teriam 

que enfrentar o desafio de desenvolver e estimular a tonica da participagao 

popular dentro de suas estruturas. 

Alem de tudo, a Carta Magna trouxe em seu bojo varios instrumentos 

capazes de fomentar a participagao popular, abrindo os precedentes para a 

formulagao de um corpo de leis de carater democratico-participativo e dando ao 

cidadao (a) brasileiro a oportunidade de participar, de imediato, da vida social em 

toda a sua abrangencia. 

Contudo, averiguou-se que o Estado brasileiro e sua sociedade ainda 

enfrentam muitas mazelas que entravam a consolidagao da sua democracia e 

afastam o seu povo de uma participagao popular consciente. Exemplos 

categoricos desses obices do regime democratico nacional sao: a corrupgao que 

paira no setor publico e privado, o nepotismo que coloca uma pecha de 

imoralidade no servigo publico, as desigualdades sociais intensas que assolam a 

sua gente e a fraca consciencia politica de seu povo, que subtrai a propria 

identidade dos individuos, que sao conduzidos pelo sistema de massas diante da 

ausencia de capacidade critica para posicionar-se. 

Desta feita, investigou-se sobre a formatagao da participagao popular nos 

tempos hodiernos, atestando-se que a mesma configura-se como uma agao 

capaz de colaborar para a construgao do regime democratico; sendo inerente a 

propria condigao humana e sempre trazendo beneficios a sociedade quando 

realizada de forma consciente; que pode ser aperfeigoada e provocada e, 

conduzindo o povo ao exercicio do poder, tern o atributo de formar senso critico 

nos individuos; nao deve ser considerada uma panaceia para todos os males 
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estatais, mas, como uma agao imprescindivel para o desenvolvimento da 
democracia. 

A participagao popular foi perquirida, tambem, nos varios instrumentos que 

a tornam realidade pratica; estudando-se o voto como instituto essencial da 

participagao popular; as formas tradicionais de participagao da democracia 

semidireta: plebiscito, referendo, iniciativa popular, veto popular e recall; os 

instrumentos institucionais de participagao nas esferas publicas federal, estadual 

e municipal e os instrumentos sociais de participagao. Assim, resta comprovada a 

relevancia de cada um deles para o fortalecimento democratico, mas, ao mesmo 

tempo, conclui-se forgosamente pela pouca utilizagao, em termos gerais, desses 

instrumentos por parte do povo brasileiro. 

Como desfecho da presente pesquisa, pode-se asseverar que o papel da 

participagao popular na construgao da democracia brasileira sob a otica da ordem 

constitucional vigente e de despertar, preparar e educar o povo brasileiro para a 

formulagao e o exercicio consciente de uma democracia plena e madura, onde as 

suas diretrizes sejam participativas e condizentes com os preceitos 

revolucionarios da Constituigao Federal de 05 de outubro de 1988. 
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ANEXO 



ANEXOI 

LEI N° 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Regulamenta a execucao do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituigao Federal. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2 A soberania popular e exercida por sufragio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das normas 
constitucionais pertinentes, mediante: 

1 - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

Art. 2- Plebiscito e referendo sao consultas formuladas ao povo para que 
delibere sobre materia de acentuada relevancia, de natureza constitucional, 
legislativa ou administrativa. 

§ 1 - 0 plebiscito e convocado com anterioridade a ato legislativo ou 
administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que Ihe tenha 
sido submetido. 

§ 2 - 0 referendo e convocado com posterioridade a ato legislativo ou 
administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificagao ou rejeicao. 

Art. 3- Nas questoes de relevancia nacional, de competencia do Poder 
Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3 2 do art. 18 da Constituigao 
Federal, o plebiscito e o referendo sao convocados mediante decreto legislativo, 
por proposta de um tergo, no minimo, dos membros que compoem qualquer 
das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei. 

Art. 4- A incorporagao de Estados entre si, subdivisao ou desmembramento 
para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territorios Federais, 
dependem da aprovagao da populagao diretamente interessada, por meio de 
plebiscito realizado na mesma data e horario em cada um dos Estados, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias 
Legislativas. 



§ 1- Proclamado o resultado da consulta plebiscitaria, sendo favoravel a 
alteragao territorial prevista no caput, o projeto de lei complementar respectivo 
sera proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

§ 2- A Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei 
complementar referido no paragrafo anterior compete proceder a audiencia das 
respectivas Assembleias Legislativas. 

§ 3- Na oportunidade prevista no paragrafo anterior, as respectivas 
Assembleias Legislativas opinarao, sem carater vinculativo, sobre a materia, e 
fornecerao ao Congresso Nacional os detalhamentos tecnicos concernentes 
aos aspectos administrativos, fmanceiros, sociais e economicos da area 
geopolitica afetada. 

§ 4- O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomara em 
conta as informagoes tecnicas a que se refere o paragrafo anterior. 

Art. 5- O plebiscito destinado a criagao, a incorporacao, a fusao e ao 
desmembramento de Municipios, sera convocado pela Assembleia Legislativa, 
de conformidade com a legislagao federal e estadual. 

Art. 6- Nas demais questoes, de competencia dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, o plebiscito e o referendo serao convocados de 
conformidade, respectivamente, com a Constituigao Estadual e com a Lei 
Organica. 

Art. 7- Nas consultas plebiscitarias previstas nos arts. 4- e 5- entende-se 
por populagao diretamente interessada tanto a do territorio que se pretende 
desmembrar, quanto a do que sofrera desmembramento; em caso de fusao ou 
anexagao, tanto a populagao da area que se quer anexar quanto a da que 
recebera o acrescimo; e a vontade popular se aferira pelo percentual que se 
manifestar em relacao ao total da populagao consultada. 

Art. 8 2 Aprovado o ato convocatorio, o Presidente do Congresso Nacional 
dara ciencia a Justiga Eleitoral, a quern incumbira, nos limites de sua 
circunscrigao: 

I - fixar a data da consulta popular; 

II - tornar publica a cedula respectiva; 

III - expedir instrugoes para a realizagao do plebiscito ou referendo; 

IV - assegurar a gratuidade nos meio de comunicagao de massa 
concessionaries de servigo publico, aos partidos politicos e as frentes 
suprapartidarias organizadas pela sociedade civil em torno da materia em 



questao, para a divulgacao de seus postulados referentes ao tema sob 
consulta. 

Art. 9^ Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida 
administrativa nao efetivada, cujas materias constituam objeto da consulta 
popular, tera sustada sua tramitacao, ate que o resultado das urnas seja 
proclamado. 

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente Lei, 
sera considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o 
resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 11.0 referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar 
da promulgagao de lei ou adogao de medida administrativa, que se relacione de 
maneira direta com a consulta popular. 

Art. 12. A tramitacao dos projetos de plebiscito e referendo obedecera as 
normas do Regimento Comum do Congresso Nacional. 

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentacao de projeto de lei a 
Camara dos Deputados, subscrito por, no minimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com nao menos de tres 
decimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

§ 1 2 O projeto de lei de iniciativa popular devera circunscrever-se a um so 
assunto. 

§ 2 - 0 projeto de lei de iniciativa popular nao podera ser rejeitado por vicio 
de forma, cabendo a Camara dos Deputados, por seu orgao competente, 
providenciar a correcao de eventuais impropriedades de tecnica legislativa ou 
de redacao. 

Art. 14. A Camara dos Deputados, verificando o cumprimento das 
exigencias estabelecidas no art. 13 e respectivos paragrafos, dara seguimento 
a iniciativa popular, consoante as normas do Regimento Interne 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Brasilia, 18 de novembro de 1998; 177- da Independencia e 110s da 
Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 19.11.1998 


