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RESUMO 

O presente trabalho monografico tern como objetivo principal detectar as politicas 

culturais no Brasil, fundamentando-se no aspecto legal, a partir das primeiras Cartas 

Magnas ate a Constituigao de 1988 que tern em vista garantir a acessibilidade e 

mecanismo de incentivo nas manifestacoes culturais no Brasil. Toda pesquisa foi 

desenvolvida atraves de referencias bibliograficas e analise de textos legais que 

mencionam as leis de renuncia fiscal, destacando-se a principal Lei de Fomento a 

Cultura, que e a Lei n° 8.313 de 1991, conhecida popularmente, como a Lei 

Rouanet, onde percebe-se algumas distorgoes e contradigoes que revelam a 

minoragao do Estado, ou seja, atualmente o Poder Publico repassa e delimita aos 

interesses do capital (iniciativa privada) a responsabilidade e a efetividade no 

exercicio dos direitos culturais, desfavorecendo assim as regioes menos favorecidas 

economicamente, os artistas sem representagao midiatica, e principalmente o 

acesso democratico da populagao aos bens culturais, contrapondo ora os principios 

do Piano Nacional de Cultura. 

Palavras-Chave: Cultura. Constituigao. Lei Rouanet. 



RESUMEN 

El presente trabajo monografico tiene como objetivo principal detector las politicas 

culturales en Brasil, fundamentandose en el aspecto juridico, a partir de las 

primeras Cartas Magnas hasta la Constituicion de 1988 que tiene por objeto 

garantizar la acessibilidad y mecanismo de incentive en las manifestaciones 

culturales en Brasil. Toda investigation fue desarrollada a traves de referencias 

bibliograficas y analisis de textos legales que mencionan las leyes de renuncia fiscal, 

destacandose la principal Ley de Fomento a la Cultura, que es la n° 8.313 de 1991, 

conocida popularmente, como la Ley Rouanet, donde se percibe algunas distorgoes 

y contradicciones que revelam la minoragao del Estado, o sea, actualmente el Poder 

Publico repassa y delimita a los intereses del capital (iniciativa privada) la 

responsabilidad y la efetividade en el ejercicio de los derechos culturales, 

desfavorecendo asi las regiones menos favorecidas economicamente, los artistas 

sin representation midiatica, y principalmente el acceso democratico de la poblacion 

a los bienes culturales, contraponiendo ora dos prinicipios del Plan Nacional de 

Cultura. 

Palabras-Clave: Cultura. Constitution. Rouanet. Acessibilidade Cultural. 
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1 INTRODUQAO 

Um dos grandes avangos da Constituigao Federal de 1988 quando tratou 

normativamente a cultura como um bem a ser protegido e incentivado pelo Estado, 

sendo tambem direito de todos os cidadaos o acesso as fontes de cultura, 

respeitando a igualdade e a diversidade cultural. 

A Constituigao Federal determinou tambem a elaboragao do Piano Nacional 

de Cultura que formula e executa as diretrizes de cultura do pais. 

No entanto, ainda que as politicas de cultura ganhassem tardiamente solidez 

no ambito legal e formal, persistem algumas distorgoes quanto a promogao cultural 

brasileira, pois o Estado atraves das leis de incentivo vem transmitindo a iniciativa 

privada o gerenciamento das politicas culturais, ja que a principal fonte de recursos 

advem do mecenato, ou seja, as manifestagoes culturais ficam refens ao interesse 

da iniciativa privada, tambem podendo oscilar os recursos de acordo com o 

momento financeiro mundial, uma vez que o Fundo Nacional de Cultura nao e 

suficiente para suprir de maneira significativa a grande diversidade cultural brasileira. 

Sendo assim, o estudo de pesquisa, atraves de referencias legais, 

bibliograficas e conteudos extraidos de sites que abordam esta tematica, apontou 

consideravelmente as distorgoes que as leis de incentivo cultural geram, 

principalmente na concentragao dos recursos e a minoragao do Estado em face das 

politicas culturais. 

No primeiro capitulo desta pesquisa vem abordar varias concepgoes acerca 

da Cultura, sob a prisma da sociologia como comportamento social, da antropologia, 

o homem e seus aspectos culturais, e da filosofia, a cultura como preceitos 

filosoficos. Em seguida identificar a cultura de elite e a cultura popular, com a 

finalidade de facilitar o entendimento de fazer cultura. Esse trabalho fara uma 

analise historica da formagao cultural brasileira, as influencias e as contribuigoes, 

especialmente dos povos europeus e africanos na identidade cultural brasileira 

submergindo os costumes e habitos dos povos nativos. Enfim, avaliar as politicas 

culturais do pais ao longo da historia, aproveitando para fazer um reexame das 

Constituigoes Brasileiras que especificavam diretrizes culturais, concluindo com atual 

Constituigao Brasileira que estabelece a elaboragao do Piano Nacional de Cultura. 
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O segundo capitulo deste trabalho ira identificar como o Poder Publico atua, 

promove e incentiva as poliiicas culturais do pais, considerando previsao 

constitucional e legal das leis de renuncia fiscal. Apresentacao da principal lei de 

incentivo cultural do pais, Lei Rouanet, que tern a finalidade de estimular e promover 

projetos culturais. Ainda abordar minuciosamente o Incentivo Cultural (Mecenato) e 

Fundo Nacional de Cultura (FNC), principals fontes de recursos publicos para 

realizacao das manifestagoes culturais no Brasil. Trataremos da Lei de Audiovisual 

investimento em obras cinematograficas, audiovisuais e infraestrutura de imagens e 

produgao. Logo fazer uma analise da importancia e os objetivos das empresas na 

utilizagao do Marketing Cultural, agregando o valor cultural a marca do produto, 

atraves das leis de incentivo. 

No terceiro ultimo capitulo desta pesquisa analisa criteriosamente a 

intervengao da iniciativa privada nas politicas de cultura do pais atraves da Lei 

Rouanet, evidenciando o interesse das empresas em face do marketing cultual, bem 

como as desigualdades do repasse das verbas destinadas a cultura, concentrando 

tao somente no eixo Rio-Sao Paulo. Ainda neste capitulo, ressalta a importancia do 

Estado como o agente responsavel na difusao da cultura, desqualificando o 

dirigismo mercadologico, sendo o Poder Publico legitimo para atuar nas politicas e 

diretrizes culturais. Em seguida, atraves de dados do IBGE demonstrar a 

inacessibilidade cultural do povo brasileiro, contrariando assim o preceito 

constitucional, onde o Estado deve garantir o acesso as fontes de cultura, logo um 

breve relato do projeto-lei, conhecido popularmente como a Nova Lei Rouanet que 

tramita no Congresso Nacional, onde preve mudangas significativas na lei n°. 8.313, 

aproximando o Poder Publico da responsabilidade nas garantias dos direitos 

culturais brasileiro. 

Enfim, tendo em vista a precariedade das politicas de cultura do Brasil, faz 

necessaria uma atuagao mais decisiva do Estado nas diretrizes culturais, nao que 

desconsidere absolutamente a iniciativa privada (mecenato), porem que nao 

entregue tao somente ao interesse empresarial - como atualmente ocorre, uma vez 

que a manutengao do sistema cultural prevalecera a desigualdade cultural nas 

regioes, consequentemente surgindo culturas de preferencia, bem como a 

dificuldade de acessibilidade dos artistas e da sociedade as fontes de cultura. 
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2 ANALISE HISTORICA E L E G A L DAS POLJTICAS CULTURAIS NO BRASIL 

2.1 Concepgoes acerca da cultura 

Nao existe um conceito exato e universal em relagao a Cultura, as ciencias 

humanas e sociais interpretam conforme suas pesquisas e analises. 

Nesse contexto, Filho (2009, p. 2) ensina: 

Tylor define Cultura como a expressao da totalidade da vida social do 
homem, caracterizada pela sua dimensao coletiva, adquirida em grande 
parte inconscientemente e independente da hereditariedade biologica, sem 
conceito pre-determinados. 

O termo cultura ainda interliga a ideia de crengas, comportamentos, valores, 

instituigoes, regras morais, costumes e habitos que aproximam e identificam uma 

sociedade. Orienta dando sentido a cosmologia social. E a formagao cultural propria 

de um grupo em um territorio determinado, num periodo considerado. 

Uma das maneiras de compreender o que e cultura emana de um conjunto 

comum de preocupagoes que podemos localizar concepgoes basicas. 

Nesse aspecto, SANTOS (1994, p.21), apresenta duas concepgoes basicas 

de cultura. A primeira dessas concepgoes preocupa-se com todos os aspectos de 

uma realidade social. Dessa forma, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza 

a existencia social de um povo ou nagao. Esse e o significado moderno do conceito 

que passa a ser assumido, notadamente no seculo XIX, atrelado ao 

desenvolvimento de teorias cientificas sobre a vida e a sociedade e passa a tratar da 

totalidade das caracteristicas de uma realidade social. A segunda concepgao refere-

se ao conhecimento, as ideias e crengas de um povo, assim como as maneiras 

como eles existem na vida social. A cultura, assim, diz respeito a uma esfera, a um 

dominio da vida social. 
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Pode-se assim compreender que na cultura francesa ou na cultura asteca, da 

mesma maneira devemos analisar a cultura camponesa ou a cultura urbana. A 

cultura refere-se entao nas realidades sociais bem distintas, e nao propriamente a 

ideia de cultura quanto a superioridade de uma, sendo diversa ou inferior. 

Na visao de Everaldo Rocha (2007, p. 20): 

Cultura deve, portanto, considerar outros conceitos fundamentais como o 
relativismo e o etnocentrismo. Relativizar e ver as coisas do mundo como a 
relacao entre elas. Ver que a verdade esta mais no olhar que naquilo que e 
olhado. [...] e nao transformar a diferenca em hierarquia, em superiores e 
inferiores ou em bem e mal, mas ve-la em sua dimensao de riqueza por ser 
diferenga. 

Outra concepcao elementar de cultura, quando reportamos em cultura 

estamos nos referindo mais especificamente ao conhecimento, as ideias e crengas, 

assim como varios aspectos como eles permanecem na vida social. Percebe-se que 

mesmo aqui a referenda a totalidade de caracteristicas de uma realidade 

preexistente social, ja que nao se pode falar em conhecimento, ideias, crencas sem 

pensar na sociedade a qual se referem. Percebe-se que mesmo aqui a referenda a 

totalidade de caracteristicas de uma realidade social reporta a uma esfera 

intrinsecamente, a um dominio, da vida social. 

No entendimento lucido de SANTOS (2004, p. 47): 

Cultura e um territorio bem atual das lutas sociais. [...] E uma realidade e 
uma concepceio que precisam ser apropriadas em favor do progresso social 
e da liberdade, em favor da luta contra a exploracao de uma parte da 
sociedade por outra, em favor da superacao da opressao e da 
desigualdade. 

A cultura e essencial e necessaria para o entendimento de multiplos valores 

cidadaos, morais e eticos que orientam nosso comportamento social. Compreender 

como estes preceitos se conjugam no meio e como direcionam nossas intuigoes e a 

avaliacao do outro, e um interessante desafio a ser questionado. Sao diversas 

atividades de como atuar e agir, costumes e instrucoes de um povo. E a condicao 
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pelo qual o homem se adapta ao ambiente de existencia transformando sua 

realidade. 

Cascudo (2004, p.39) ensina: 

A partir de investigates etnograficas, para fins primarios de compreensao, 
pode-se dizer que cultura compreende o conjunto de tecnicas de produgao, 
doutrinas e atos, passivel de apreensao pela convivencia ou ensino. 

Cultura e um permanente processo progressao. E o desenvolvimento de um 

determinado grupo social, uma nacao, uma comunidade; fruto do esforco coletivo 

pelo aperfeicoamento de valores materials e espirituais. E o conjunto de fenomenos 

ideologicos que caracterizam um grupo etnico ou uma nacao (linguagem, rituais, 

costumes, gastronomia, vestuario, religiao, etc), encontrando-se em permanente 

processo de adaptacoes. 

2.1.1 Sociologia da cultura 

Na sociologia, o conceito cultura e o objeto de analises de estudo, uma vez 

que da mesma emana toda a natureza e aspectos da sociedade. A ciencia social 

afirma, sabiamente, que nao existe cultura superior ou inferior a outra, uma vez que 

isso nao se compreende na sociologia, e sim admite o entendimento culturas 

diversas. Na mesma orientacao se aplica aos diferentes aspectos dessa cultura: 

organizacao politica, religiao, manifestacoes artisticas e costumes. 

O entendimento mais acatado pelo sociologos na compreensao de cultura e 

conforme ensina Giddens (2004, p.04): 

Quando os sociologos falam do conceito de cultura, referem-se a esses 
aspectos das sociedades humanas que sao aprendidos e nao herdados. 
Esses elementos da cultura sao partilhados pelos membros da sociedade e 
tornam possi'vel a cooperacao e a comunicacao. Eles formam o contexto 
comum em que os individuos de uma sociedade vivem as suas vidas. 
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Um dos maiores estudiosos da sociologia da cultura, Alexander (2003, p.05), 

esclarece que: 

A sociologia cultural faz das ideias e emocoes coletivas algo central para 
seus metodos e teorias precisamente porque sao esses sentimentos 
subjetivos e internos que frequentemente parecem controlar o mundo. 
Subjetividades socialmente construldas formam a vontade das 
coletividades; modelam as regras de organizacoes; definem a substantia 
moral da lei; e promovem os significados e motivagoes para tecnologias, 
economias e maquinas militares. 

A importancia do estudo da cultura na Sociologia tern uma definicao diversa 

do conceito comum. Resumindo esclarece tudo o que e aprendido e partilhado pelos 

individuos de um determinado grupo e que confere a este uma identidade dentro do 

seu grupo que pertenga, tendo assim a formacao cultural. 

Sabiamente SANTOS (2005, p. 12) facilita na seguinte exposicao da 

sociologia cultural que: 

Mais especificamente ao conhecimento, as ideias e crengas, assim como as 
maneiras como eles existem na vida social. Observem que mesmo aqui a 
referenda a totalidade de caracteristicas de uma realidade social esta 
presente, ja que nao se pode falar em conhecimento, ideias, crengas sem 
pensar na sociedade a qual se referem. 

Ou seja, o estudo da sociologia compreende que a cultura esta interligada 

diretamente aos habitos, costumes e tradigoes de um grupo social que introduzem 

nos comportamentos dos demais membros, sendo que tais aspectos culturais 

adaptam-se intrinsecamente em determinado meio. 

2.1.2 Antropologia cultural 
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O conceito mais aceito da Antropologia Cultural e o estudo do homem em 

sociedade, os seus sistemas simbolicos, a religiao, comportamentos, usos e 

costumes. 

A antropologia cultural e uma das quatro areas da antropologia geral, diversa 

da antropologia social, diferenciando principalmente na perspectiva. Tern como 

finalidade o estudo do homem e das sociedades humanas no seu universo cultural. 

A representacao, pela palavra ou pela imagem, e uma das suas questoes centrais. 

Os antropologos defendem, em grande parte, que a cultura e parte 

fundamental da natureza humana. Logo, cada ser humano dispoe da possibilidade 

de adaptacoes de vivencias, e assim converte-las em codigos de forma simbolica e 

disseminar no meio existencial. 

Quanto a questao da antropologia cultural, Boas (1932) define que o estudo e 

"a tentativa de compreender os passos pelos quais o homem tornou-se aquilo que e 

biologica, psicologica e culturalmente". 

Antropologia Socio-Cultural tenta evidenciar os diferentes saberes existentes 

na escala humana, ou seja, o conjunto da logica e do sensivel para cada 

agrupamento, isso sem isola-los dos outros aspectos. Os gestos; as linguagens; os 

modos de fazer, de ser, de se organizar; as maneiras de falar, de olhar, de interagir; 

as formas de sentir; as manifestacoes artisticas; os valores; as crencas; as trocas e 

tudo aquilo que faz do humano um ser unico. 

2.1.3 A Filosofia na cultura 

No ambito da Filosofia, a cultura e o conjunto de manifestacoes humanas que 

conflitam com o comportamento natural e a natureza humana. Considerando as 

ciencias biologicas a cultura e normalmente uma concepcao especifica de 

organismos para fins determinados. Dentro deste contexto no estudo da filosofia, a 

cultura e um conjunto de respostas para melhor satisfazer as necessidades e as 

precisoes dos desejos humanos. 

Chaui (2000, p. 18) esclarece que: 
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A filosofia estuda a consciencia em suas varias modalidades: percepcao, 
imaginacao, memoria, linguagem, inteligencia, experiencia, reflexao, 
com portamento, vontade, desejos e paixoes, procurando descrever as 
formas e os conteudos dessas modalidades de relacao entre o ser humano 
e o mundo, do ser humano consigo mesmo e com os outros. Finalmente, a 
Filosofia visa ao estudo e a interpretacao de ideias ou significacoes gerais 
como: realidade, mundo, natureza, cultura, histoha, subjetividade, 
objetividade, diferenca, repeticao, semelhanca, conflito, contradigao, 
mudanca, etc. 

A cultura e o conjunto de conhecimentos ideologicos e praticos que se 

transmite aos contemporaneos de determinado grupo social e das geracoes 

vindouras. A cultura e o processo de costumes de diversos grupos sociais, dos quais 

vao solucionando os seus problemas ao longo da existencia. Cultura e invencao. O 

homem nao somente e herdeiro cultural dos seus antepassados, no entanto, 

tambem cria e aprimora outros habitos e tradicoes. O homem torna-se um ser 

humanizado porque esta vivendo em um ambiente cultural. A cultura e um sistema 

de tradicoes e costumes que se explica a realidade de determinado grupo e que 

conferem sentido a existencia dos seres humanos. 

O Professor Geraldo D'Almeida Alves (2009, p.64) ensina que: 

A cultura tern preceitos filos6ficos, e dela necessita para fundamentar seus 
valores, crencas, costumes, ritos e praticas sociais, que formam um 
'conjunto' chamado cultura. Existindo uma interdependencia, entre filosofia 
e cultura, uma vez que a filosofia e uma area da cultura, ou seja, a cultura 
contem filosofia, e a filosofia nutre-se da cultura. Esse ciclo nunca e 
quebrado, por mais radicals que sejam as crises por que passem as 
pessoas, os povos e as nacoes. 

2.2 Cultura Popular e Cultura de Dominacao 

Compreender a cultura dos povos e dos grupos sociais determinados e entender 

a formacao das sociedades ao longo do tempo, a sua histoha, os seus habitos e 

costumes. Cada grupo social possui a sua cultura propria e quando estas conflitam 

com outras culturas, ocorre o etnocentrismo, que e um entendimento do mundo em 

que um grupo e tornado como centro de tudo e todos os outros sao pensados e 

sentidos por valores, modelos e definigoes desse grupo. E facil imaginar que a nossa 
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cultura como a melhor e a mais sensata e que os outras, ou a menos a outras 

deveriam, ser iguais a nossa, e se nao os sao, estes sao identificadas como 

inferiores segundo a nossa compreensao. 

A Cultura popular advem do resguardo de produtos culturais como musica, 

literatura, arte, danca, cinema, televisao e radio, onde seu principal publico nao 

pertence a elite economica e cultural, destacando-se apenas as classes populares, 

ou ate mesmo alguns que fazem parte da classe media. 

A concepcao de cultura popular tern atraido a atencao dos estudiosos da 

sociologia por as seguintes razoes: uma delas e a ideia de que a cultura popular e 

utilizada pela elite dominante, que pretende controlar a midia e outros mecanismos 

da cultura popular, e a outra se diz respeito ao proprio conteudo das manifestacoes 

culturais populares. 

Nao ha a denominagao de cultura impopular. Ainda que tente equiparar a 

termologia popular na sua compreensao mais prosaica, pois toda cultura ha uma 

contribuicao, mesmo que pequena da parcela significativa do meio social. 

Considerando o proprio pensar que e impregnado aspectos historico-sociais, as 

quais realizam na formacao cultural e provoca aceitacao de costumes e valores 

penetram nas sociedades. 

A cultura popular ressalta numa tentativa de uma cultura mais tradicional de 

proteger das influencias de dominacao da elite. Tern por objeto e finalidade 

despertar a consciencia dos artistas, politicos, lideres e formadores de opiniao para 

aquilo que e a propria base de uma nacao que e sua diversidade cultural. 

Quando compreendemos cultura popular, nao enquanto manifestacao dos 

explorados, mas enquanto cultura dominada acerca conceito de observar tal cultura 

submergida, invadida pela cultura de massa ou industria cultural, acrescida pelos 

valores dos dominantes, menosprezada intelectualmente pelas determinates 

impostas pela elite. 

Chaui (1993, p.49) doutrina que Poder economico das elites transmite a ideia 

da hegemonia cultural: 

A elite esta no poder, acredita-se, nao s6 porque detem a propriedade dos 
meios de producao e o aparelho do Estado, mas porque tern competencia 
para dete-los, isto e, detem o saber. 
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Assim sendo, a conclusao enquanto politica cultural e definida pelo campo 

economico-social. Ou seja, o poder economico da elite colabora a hegemonia 

cultural. 

A cultura e sobre as formas que a cultura se apresenta seja cultura da elite ou 

popular, chega-se a concluir que a cultura tern grande importancia para a 

humanidade, ja que foi construida historicamente pelo homem e a este e inerente, 

sendo e a marca indelevel que a humanidade deixa para a posteridade. Neste 

sentido, a cultura e a heranca material e nao-material que o homem deixa para a 

geracao que esta por vir. 

2.3 Formacao da cultura brasileira 

A Formacao da Cultura Brasileira e resultado de uma combinacao de muitas 

outras culturas e povos, que desde o inicio do descobrimento em 1500, sofreu 

intensas influencias de culturas estranhas aos dos nativos. 

A cultura brasileira evidenciou-se durante os seculos de colonizacao, quando 

ocasionou a mistura entre as culturas dos europeus, dos indigenas, sobretudo os 

Portugueses, e dos escravos africanos. No seculo XIX, com a chegada de europeus 

e povos de outras culturas, como arabes e asiaticos, contribuiram de maneira 

significativa na formacao cultural brasileira. 

Vale tambem considerar a grande influencia dos paises dominantes da epoca, 

a exemplo da Franca, a Inglaterra e, atualmente, dos Estados Unidos, nacoes que 

transferem costumes e bens culturais para outros paises condicionados ao controle 

de mercado e riqueza, normalmente atraves dos veiculos de comunicacao e da 

informatica. 

A cultura brasileira caracterizada por meio de varios povos e habitos que 

predominam a demografia do pais. Resultante da obvia miscigenagao e costumes 

dos povos que contribuiram na construcao do Brasil, surgindo entao uma realidade 

cultural propria, que contem varios aspectos de culturas. 

Considerando as diversas nacoes que contribuiram na formagao cultural do 

pais, vale mencionar os Portugueses e espanhois que exerceram maior influencia na 

cultura brasileira. 
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No periodo em que o Brasil foi colonia de Portugal existiu uma transferencia 

da cultura da metropole (Europa) para terras brasileiras. Os povos Portugueses 

chegaram em maior numero a colonia a partir do seculo XVIII, onde o Brasil neste 

mesmo seculo ja era um pais onde predominava o catolicismo e de lingua 

dominante portuguesa. 

Como explica Freitas (1995, p. 38) "e com base no carater portugues, 

marcado pela plasticidade, flexibilidade, antagonismos e contrastes, que se 

compreende a cultura que caracterizou a colonizacao do Brasil e a formagao da 

sociedade brasileira". 

As primeiras decadas de colonizagao possibilitaram uma significativa 

composigao entre a cultura dos Portugueses e a dos indigenas, permitindo a 

formagao de cultura peculiar no pais, isso considerando influencia de nosso idioma 

que difere da lingua portuguesa propria e varios aspectos de costumes indigena-

portuguesa herdadas pela atual civilizagao brasileira. 

Destaca Azevedo (1996, pag.199) que: 

Apesar de haver grande coexistencia entre brancos, negros e nativos, foi a 
cultura do primeiro que sobrepos em praticamente todos os pontos. A 
cultura negra e indigena, ao inves de mostrar o que realmente era, passou 
a ideia que os negros e os indios eram pessoas apagadas e tristes, por 
causa da escravidao, mas na realidade era exatamente o contrario. 

Destarte houve a agao da catequese dos colonizadores que permitiu o 

desaparecimento de alguns habitos e costumes dos nativos, alem da politica de 

dizimagao da metropole que contribuiu para que muitos desses aspectos culturais 

fossem perdidos. A influencia indigena ainda se faz mais presente principalmente na 

regiao norte do Brasil, em que esses grupos conseguiram fugir da agao 

colonizadora. 

Segundo alguns historiadores, seculos de dominagao arabe e relagao com 

outras civilizagoes facilitaram o contato entre os colonos Portugueses e os indigenas 

brasileiros, todavia isso nao impediu que os nativos fossem dizimados pela agao 

colonizadora. 

A cultura africana surgiu atraves dos escravizados trazidos para o Brasil no 

periodo aproximadamente de 1550 a 1900. A diversidade dos povos africanos 
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refletiu na cultura brasileira trazidas pelos escravos, onde os mesmos sendo de 

varias etnias, expressando em linguas diferentes e de costumes diversos. Do 

mesmo modo da cultura dos nativos, a cultura africana foi reprimida pelos 

dominadores. Na colonia os escravos eram obrigados a apreender o idioma 

portugues e eram batizados com nomes Portugueses e forcados a se converter ao 

catolicismo. 

Mesmo diante de tanta repressao existiam tambem alguns escravos das 

etnias male e hauga, por exemplo, de religiao islamica, que detinham uma heranga 

cultural identificada e dominavam a escrita arabe e outros idiomas. Verificava-se que 

alguns eram monoteistas constituindo os candombles que sao uma reprodugao das 

aldeias africanas. Por meio do sincretismo religioso, os escravos adoravam seus 

orixas atraves de santos catolicos, dando origem as religioes afro-brasileiras como o 

umbanda e batuque. 

De acordo com Paiva (2001, p. 185): 

As trocas culturais e os contatos entre os povos de origem muito diversa e 
algo que, entao fazia parte do dia - a - dia colonial, desde a chegada dos 
Portugueses. Isto, porque, era ampla a vivencia cultural da populacao negra 
no Brasil colonial, refletindo amplamente na sociedade do periodo. 

Os negros contribuiram para a cultura brasileira, com significativos costumes 

e habitos culturais, a exemplo da musica, da culinaria, da danga, da religiao e na 

linguistica. A influencia africana e praticamente perceptivel com seus aspectos em 

todas as regioes do pais, em especial nos estados da Bahia e do Maranhao. 

A imigragao dos povos europeus nao foi apenas oportuna e interessante para 

compensar a mao-de-obra escrava, no entanto tambem foi interesse do governo, 

que tinha o objetivo de trazer os costumes da Europa para o Brasil, uma forma de 

"europeizar" a cultura brasileira, pois a maioria da populagao no seculo XIX era 

composta por negros e mestigos. Dentre os diversos grupos de imigrantes que 

aportaram no Brasil, entre os anos de 1870 a 1950 foram os italianos que chegaram 

em maior numero. Eles se fixaram principalmente no sul de Minas Gerais indo ate o 

estado do Rio Grande do Sul, considerando que a maior parte dos italianos 

ingressou na regiao do estado de Sao Paulo. 
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Esclarece Trento (1989, p. 184) que: 

Apesar do elevado numero de italianos no Brasil, em sua grande maioria 
tratava-se de analfabetos ou semi-analfabetos, e, de qualquer modo, de 
pessoas cujo horario de trabalho ou cujos compromissos eram tao pesados 
que nao Ihes permitiam qualquer tipo de aproximacao com os jornais, tanto 
em lingua italiana quanto em portugues. 

Alem dos italianos, no intermedio de 1830 destacaram-se os alemaes, que 

chegaram de forma sucessiva. Permaneceram na regiao sul do Brasil, onde diversas 

regioes do pais herdaram influencias germanicas desses imigrantes. 

Os europeus que se resolveram residir na zona rural do Brasil meridional, 

vivendo em pequenos lotes, principalmente os italianos e os alemaes, mantiveram 

seus habitos e costumes do pais de origem, convivendo no Brasil com o mesmo 

padrao dos territorios rurais da Europa. Em compensagao, os imigrantes que se 

fixaram nos grandes nos centros urbanos, como: Portugueses, italianos, espanhois e 

arabes, integraram-se subitamente a cultura brasileira, perdendo suas tradicoes 

culturais do pais de origem. 

A contribuigao Asiatica surge com a imigragao japonesa, porem de forma 

mais restrita, principalmente no estado de Sao Paulo. 

O mestre antropologo Darcy Ribeiro (1995, p.20) ensina que: 

Que a sociedade e a cultura brasileiras sao conformadas como variantes da 
versao lusitana da tradigao civizilat6ria europeia ocidental, diferenciados por 
coloridos herdados dos indios americanos e dos negros africanos. O Brasil 
emerge, assim, como renovo mutante, remarcado de caracteristicas 
pr6prias, mas atado genesicamente a matriz portuguesa, cujas 
potencialidades insuspeitadas de ser e crescer so aqui se realizariam 
plenamente. 

2.4 Atuagao do Brasil nas Politicas de Cultura 

Aproximadamente 300 anos de colonizagao verificou-se a tentativa de 

transferencia dos interesses, costumes e habitos da Metropole para a colonia, ou 
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seja, dentro desta optica, prevalecia o aspecto de dominagao, sem importar, 

obviamente, introduzir uma politica de cultura no pais, considerando ainda a 

repressao cultural da metropole diante das tradigoes nativas. 

Somente a partir da metade do seculo XVIII com a vinda da Corte Lusitana 

atrelada ao surgimento dos ideais lluministas que objetivava autonomia politica e 

cultural, sobretudo nos estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, surgem os primeiros meios de cultura institucionalizada, como: a imprensa, o 

jornal impresso, bibliotecas e cursos superiores, que impulsionavam algumas 

atividades culturais no pais, por isso alguns historiadores que consideram nesta 

epoca as primeiras politicas culturais do pais. 

A Constituigao Imperial de 1824, a primeira Carta Magna do Brasil denota o 

termo cultura na mesma compreensao de cultivo, de produgao agricola, um 

entendimento claro de seu sentido etimologico, de cultum, conjunto de tecnicas para 

se obter do solo os vegetais semeados. A ideia de cultura aparece adicionada aos 

termos de industria, trabalho e comercio, o que Ihe reforga ainda mais o sentido 

manual de "trabalho da terra". 

Somente na Constituigao de 1934 a termologia cultura apresenta-se como 

caracteristica intelectual, com a finalidade de desenvolver o ensino das letras, 

ciencias e artes. 

No entanto, falar em politicas culturais no Brasil de fato no periodo 

republicando, iniciando nas decadas de 1930 a 1945, no governo de Getulio Vargas, 

onde foram implementadas as primeiras politicas de cultura do Brasil, que tinha o 

objetivo de institucionalizar o setor cultural, destacando a criagao do primeiro 

Conselho Nacional de Cultura, em julho de 1938. 

Predominou-se sempre dos governos brasileiros nao elaborarem suas 

diretrizes e estrategicas na efetivagao de uma politica cultural para o pais de forma 

permanente. Priorizaram basicamente a ordem politica e economica como as 

principals preocupagoes dos governantes, bem como o mesmo pensamento das 

pessoas que faziam os meios de produgao e da sociedade que ainda desconhecia a 

importancia cultural. 

Durante a epoca da decada de 1940 a 1970, ha pouca informagao e dados 

em relagao a gestao cultural no Brasil, ou seja, mais de tres decadas 

aproximadamente, sem nenhuma politica direcionada as questoes culturais do pais 

de grandes relevancias sociais. 
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Vale enfatizar que, de 1945 a 1964 observa-se o grande crescimento do setor 

cultural no Brasil, destacando os meios de comunicagao de massa, a radio e a TV, 

logo apos a II Segunda Guerra Mundial, para se ter uma ideia, as emissoras de radio 

cresceu na ordem de 100%, neste periodo a gestao cultural foi voltada praticamente 

a iniciativa privada. 

As primeiras politicas voltadas as questoes culturais estabeleceram no 

periodo do governo de Geisel entre os anos de 1974 a 1978, que introduziu o Piano 

Nacional de Cultura, implantado e concretizado pelo entao Ministro da Educacao 

Ney Braga. 

Miceli (1984, p. 18) assevera que: 

Nao e nada casual que, em 1975, o governo Geisel tenha langado sua 
Politica Nacional de Cultura, o "PNC da ditadura", produzido em reunioes 
fechadas no Conselho Federal de Cultura do MEC com o objetivo de 
estabelecer os codigos de controle sobre o processo cultural. 

Apesar da existencia do Piano Nacional de Cultura, na decada de setenta o 

Brasil nao atendia as expectativas dos intelectuais e artistas, ou seja, o governo 

repassava os recursos sem criterios e normativas democraticas somente 

beneficiavam aqueles que eram simpaticos ao regime. 

Menciona Silva (1986, p.39) que: "toda esta politica de incentivo esteve 

atrelada a censura que se instaurou no pais, principalmente depois do AI-5 (Ato 

Institucional numero 5) em 1968". 

No entanto, vale reconhecer, que a partir da criacao do Piano Nacional de 

Cultura, os estados federativos e os municipios passaram a adotar, atraves de 

Secretarias Estaduais ou municipais, politicas voltadas a cultura, ainda que 

timidamente. Neste mesmo periodo houve em Brasilia o primeiro Encontro dos 

Secretaries de Cultura do Brasil. 

Mesmo assim, nao exista uma politica cultural com caracteristicas de 

comando centralizado, metas definidas e afericao de resultados, como na politica 

economica. Ou seja, haviam varias agoes realizadas por orgaos culturais das tres 

esferas do governo, sem relagao entre si. Nas decadas de 70 e 80 a cultura fazia 
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parte do Ministerio da Educagao. Nem todos os orgaos de cultura estavam 

vinculados a Secretaria de Cultura nem as dotagoes orgameniarias. 

O Poder Publico estava mais voltado a conservagao do patrimonio cultural e 

historico. Tornou-se assim estrategica, e foi bastante incentivada, porque se tratava 

e trata de atividade na qual nao ha possibilidade de conflito com a classe artistica. 

O Estado adotou, neste periodo, uma atuagao conservadora e patrimonialista, 

ou seja, protegeu a conservagao do acervo historico e viabilizou eventos culturais 

que somente conseguiam se reproduzir a custa de protegao governamental, criando 

uma relagao assistencialista. 

A partir dos anos 80 fica demonstrado um aspecto mais neoliberal da cultura -

preferivel pelo Estado, interligado com a politica economica. Esta tendencia submete 

o fomento da produgao cultural as normas de mercado. O mercado assume a 

decisao de viabilizar as manifestagoes artisticas. Os orgaos publicos de cultura sao 

colocados a servigo dos padroes da industria de cultura. 

Em 1985 foi criado o Ministerio da Cultura, no Governo de Jose Sarney, 

tendo como primeiro titular o Ministro Jose Aparecido de Oliveira que, embora tenha 

sido um dos grandes articulistas de sua criagao, abandonou o cargo para assumir o 

governo do Distrito Federal. Nos primeiros cinco anos da criagao do Ministerio foram 

quatro Ministros, mostrando o desprestigio do novo cargo para seu preenchimento. 

Entre os anos de 1985 a 1993 foram nomeados 9 Ministros para o cargo, o que 

corresponde um Ministro por ano. 

Nos primeiros meses de 1990, o entao Presidente Fernando Collor de Melo 

extinguiu todas as instituigoes culturais vinculadas ao Governo Federal e 

transformou o Ministerio da Cultura em Secretaria diretamente ligada a Presidencia 

da Republica, condigao de cargo que foi revertida ainda em seu governo no final 

1992. 

Estes aspectos historicos das politicas culturais no Brasil demonstram que 

nao implantou politicas culturais amplas que pudessem atender a diversidade 

cultural, atualmente o principal mecanismo das politicas de cultura do Estado estao 

voltadas as leis de fomentos, ou seja, o Poder Publico ainda e tepido quanto a 

proporcionar a acessibilidade da cultura, conforme reza o texto constitucional. 

Doha (2003, p.54) relata que: 
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As transformacoes das leis culturais brasileiras indicando que comecam 
com a garantia da liberdade de expressao em 1891, seguida pelo direito do 
autor e pelas obrigacoes do Estado na defesa do patrimonio historico e 
natural em 1946 e na Constituigao de 1988, quando a cultura ganha um 
capitulo so seu a respeito das obrigagoes do Estado, incluindo a defesa do 
patrimonio; a difusao e o acesso publico; o fomento da produgao; e, em 
especial, a preservagao dos tragos de identidade cultural dos povos 
formadores da nacionalidade. 

2.4.1 Analise Historica Constitucional da Cultura no Brasil 

A Constituigao de 1891 apresentou-se bastante timida no que se refere a 

cultura, estabelecendo tao somente, em seu art.32, § 2°, que cabia ao Congresso, 

mas nao privativamente, animar o Pais, o desenvolvimento das letras, das artes e 

ciencias, bem como a imigragao, a agricultura, a industria e o comercio, sem 

privileges que obstam a agao dos governos locais. 

Na Carta Magna de 1934 dedicou-se a cultura e a educagao um capitulo 

especial, o de numero II, "Da Educagao e da Cultura", inserido no Titulo V, "Da 

Familia, da Educagao e da Cultura". Ela estabelecia, em seu art.148, que a Uniao, 

aos Estados e aos Municipios cabia favorecer e animar o desenvolvimento das 

ciencias, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse 

historico e o patrimonio artistico do Pais, bem como prestar assistencia ao 

trabalhador intelectual. 

A Constituigao de 1937 dispunha apenas, no art. 128, que a arte, a ciencia e o 

seu ensino eram livres a iniciativa individual e a de associagoes ou pessoas 

coletivas, publicas ou particulares, sendo dever do Estado contribuir, direta ou 

indiretamente, para o estimulo e o desenvolvimento de umas e de outro, 

favorecendo ou fundando instituigoes artisticas, cientificas e de ensino. Seu art. 134 

determinava que os monumentos historicos, artisticos e naturais, assim como as 

paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza, gozariam de protegao e 

cuidados especiais da Nagao, dos Estados e dos Municipios. 

Bosi (1987, p.41) esclarece lucidamente que: 

A Constituigao de 1946 ressente-se de certa 'timidez' no trato da 
democracia economica e social. Este instrumento normativo verticaliza a 
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feicao ilustrada da cultura, homologando 'missoes culturais' a 'missoes 
diplomaticas'. Em dispositivos vizinhos, faz mencao a liberdade das 
ciencias, letras e artes, bem como outorga a lei a competencia para a 
criagao de institutos de pesquisa, "de preferencia junto aos 
estabelecimentos de ensino superior. 

Os crimes contra o patrimonio cultural seriam comparados aos cometidos 

contra o patrimonio nacional. A Constituigao de 1946 estipulava, em seus arts. 173 a 

175, respectivamente, que as ciencias, as letras e as artes eram livres e que o 

amparo a cultura era dever do Estado; a lei promoveria a criagao de institutos de 

pesquisas, de preferencia junto aos estabelecimentos de ensino superior. As obras, 

os monumentos e documentos de valor historico e artistico, bem como os 

monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficariam 

sob a protegao do Poder Publico. 

Ainda na Carta Magna, sob a Emenda Constitucional n. 1/69, no art. 180, que 

o amparo a cultura era dever do Estado e que ficaria sob protegao especial do Poder 

Publico os documentos, as obras e os locais de valor historico ou artistico, os 

monumentos e as paisagens naturais notaveis, bem como as jazidas arqueologicas. 

2.4.2 A Cultura e a Constituigao Federal de 1988 

A Constituigao de 1988 trata a cultura no conceito de "bem" a ser protegido e 

alcangado, de competencia comum da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, 

que devem proporcionar aos cidadaos os adequados meios de acesso, observando 

as nogoes de "formas de expressao", "modos de viver" e a propria ideia de 

"formagao do povo brasileiro", reafirmando a cultura como objeto de direito, ja que os 

bens juridicos compreendem toda utilidade fisica ou ideal. 

Ainda na Carta Magna de 1988 passa a desfrutar de um tratamento normativo 

especifico, incluido no capitulo III do Titulo VIII, da Constituigao Federal, junto a 

educagao e ao "desporto", e possui secgao propria que estabelece minucias ate 

entao esquecidas pelas constituigoes anteriores, existindo de tal forma a criagao de 

novas realidades acerca das politicas de cultura no Brasil. 
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A atual Constituigao Federal, ao mencionar cultura, anuncia sua importancia e 

necessidade de protegao, bem como define o papel do Estado como incentivador e 

fomentador das atividades culturais. 

O Art. 215 da CF/88 estabelece que: "O Estado garantira a todos o pleno 

exercicio dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura nacional, e apoiara e 

incentivara a valorizagao e a difusao das manifestagoes culturais". 

Orienta Discini (2007, p. 284) que: 

Construida a realidade segundo a qual a cultura e um tema associado a 
formas de existencia social tao elevada. A Constituigao Federal de 1988 
atua num imaginario social resultante de compacta formagao ideologica, 
herdeiro de uma organizagao juridica e social trangada em preto e branco. 

Por meio da Emenda Constitucional da atual constituigao n° 48/2005 foi 

acrescentado o § 3° ao art. 215, determinando a elaboragao do Piano Nacional de 

Cultura, de duragao plurianual, visando o desenvolvimento da cultura do pais, por 

meio de agoes integradas do Poder Publico, devendo ser ressaltado que o texto do 

Piano se encontra em fase de discussao entre o Poder Publico, representado pelo 

Ministerio da Cultura e a Sociedade Civil Organizada. 

Contudo, a Constituigao Federal de 1988, ao determinar a elaboragao do 

Piano Nacional de Cultura, definindo a elaboragao de lei com o intuito de incentivar a 

produgao cultural, buscou as bases em que se firma a politica de garantia da 

efetividade dos direitos culturais, valendo entao ressaltar que o aspecto legal e um 

dos instrumentos de efetividade desses direitos. Cumpre esclarecer ainda, que, em 

materia de cultura, a Constituigao estabeleceu uma competencia comum entre os 

entes da Federagao, no que concerne a protegao do patrimonio cultural e 

viabilizagao do acesso a cultura. 

2.4.3 Constituigao e as Leis de Fomento 
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A Constituigao Federal de 1988 quando se refere ao Estado como 

incentivador para o exercicio das atividades culturais, abre a possibilidade do Poder 

Publico, incluindo tambem os entes federativos e os municipios, a disponibilizarem 

recursos originarios ou leis de incentivos fiscais que pudessem favorecer projetos 

culturais. 

A primeira lei que estabeleceu a parceria entre o Governo e a iniciativa 

privada, vigorou no ano de 1986, a Lei n° 7505, conhecida popularmente como Lei 

Sarney, uma vez que sua promulgagao foi durante o governo do Presidente Jose 

Sarney, que tinha a finalidade de disponibilizar verbas adicionais para o custeio das 

produgoes culturais, tambem com o objetivo de repassar as empresas a 

possibilidade de patrocinar atividades culturais, na modalidade de mecenato, 

havendo assim a contrapartida tributaria. 

Ensina Olivieri (2004, p.73) que: 

A primeira lei de incentivos fiscais a cultura pecou pelo descontrole da 
aplicacao efetiva das verbas. Todavia, parece razoavel dizer que teve o 
merito de semear entre os empresarios a ideia de vinculagSo de sua marca 
a um bem cultural como forma de comunicagao da empresa, bem como de 
apresentar aos governantes a possibilidade de viabilizar as produgoes 
culturais atraves das leis de incentivo. 

Pereira (2008, p.01) esclarece que: 

O advento da Constituigao Federal de 1988 trouxe a promessa de fomentar 
e proteger o "patrimonio cultural" brasileiro, dando a deixa para a atuagao 
decisiva das chamadas leis de incentivo a cultura. O fomento visto de 
relance, alcangaria todo bem simbolico atinente a identidade do povo 
brasileiro. Ja a protegao, item mais complexo, voltar-se-ia em sentido amplo, 
contra toda engrenagem que pudesse desregular ou mesmo descaracterizar 
a cultura nacional. 

Percebeu-se entao a necessidade que as leis de incentivo cultural seriam o 

mais adequado para o Estado atuar como gestor das politicas culturais, ja que 

historicamente, apesar do reconhecimento da cultura essencialmente indispensavel 
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na formagao intelectual, os recursos publicos destinados a cultura sempre foram 

bastante inocuos em face da grande diversidade cultural do pais. 

Atualmente os recursos provenientes para os projetos culturais sao atraves 

das leis de renuncia fiscal, enquanto as verbas diretamente do Poder Publico, 

previstas em orcamentos destinadas as politicas de cultura sao atenuadas, 

sobressaindo incentivo financeiro a cultura do pais por meio do mecenato. 
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3. A S P E C T O S GERAIS DAS LEIS DE INCENTIVO CULTURAL 

3.1 Lei Rouanet 

A Lei n°. 8.313 de 1991 A mais conhecida como Lei Rouanet, instituiu o 

Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), que canaliza recursos para o 

desenvolvimento do setor cultural, atraves da renuncia fiscal. 

E conhecida como Lei Rouanet em homenagem ao seu criador, o diplomada 

Sergio Paulo Rouanet, atual membro da Academia de Letras do Brasil, exerceu o 

cargo de secretario de cultura no governo do entao presidente Fernando Collor de 

Meio. 

Os objetivos conforme descritos na Lei Rouanet sao de carater estritamente 

nacional, democratico e popular: garantir o livre acesso as fontes e meios de cultura 

e o pleno exercicio dos direitos culturais; promover e incentivar a regionalizacao da 

produgao cultural e artistica brasileira, com valorizacao e promogao de recursos 

humanos e conteudos locais; apoiar, valorizar e difundir o conjunto das 

manifestagoes culturais e seus respectivos criadores; proteger as expressoes 

culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira responsaveis pelo 

pluralismo e a diversidade da cultura nacional; salvaguardar a sobrevivencia e o 

florescimento dos modos de char, fazer e viver da sociedade; preservar os bens 

materiais e imateriais do patrimonio cultural e historico; estimular a produgao e 

difusao de bens culturais de valor universal, formadores de conhecimento, cultura e 

memoria; priorizar o produto cultural originario do pais. 

A Lei Rouanet proporciona as empresas interessadas o abatimento de ate 4% 

do Imposto de Renda, dentro da aliquota de 15% incidente sobre o lucro liquido, 

quando essas empresas incentivadoras destinam recursos para projetos culturais 

previamente analisados e aprovados pelo Ministerio da Cultura. 

A Lei Rouanet funciona principalmente pelos seguintes mecanismos, atraves: 

do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Incentivos Fiscais (Mecenato). A legislagao 

preve que recursos do Fundo Nacional de Cultura poderao ser realizados em uma 

serie de agoes, a exemplos: concessao de premios; apoio para a realizagao de 

intercambios culturais e outros programas divulgados por edital; apoio para 
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propostas que nao se enquadram em programas especificos, mas que tenham 

afinidade com as politicas publicas e relevancia para o contexto onde irao se 

realizar. 

Enquanto os recursos do Mecenato serao por meio de titulares de iniciativas 

que nao se enquadram nos programas do Ministerio da Cultura e nas politicas 

publicas determinadas em algum periodo, mas que tern consistencia e relevancia 

para competir no mercado, podem buscar apoio junto a pessoas fisicas pagadoras 

de Imposto de Renda (IR) e empresas tributadas com base no lucro real, que por 

sua vez terao beneficios fiscais sobre o valor incentivado. 

A Lei 8313/91 surgiu para educar as empresas e cidadaos a investir em 

cultura, ainda que desconsiderando a renuncia fiscal, mas para isso, seria 

interessante, inicialmente oferecer incentivos fiscais, pois com o beneficio no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada se sentiria estimulada a patrocinar 

eventos culturais, uma vez que o patrocinio alem de fomentar a cultura, valoriza a 

marca das empresas junto ao publico. 

O projeto cultural somente podera ser beneficiado de recursos incentivados 

pela Lei Rouanet, projetos culturais que visem a exibigao, utilizagao e circulagao 

publica dos bens culturais deles resultantes, vedada a concessao de incentivo a 

obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou circunscritos a 

circuitos privados ou a colegoes particulares. 

O texto legal ainda indica que nenhuma aplicagao de recursos podera ser 

feita por meio de qualquer tipo de intermediagao. Todavia, a contratagao de servigos 

necessarios a elaboragao de projetos para obtengao de doagao, patrocinio ou 

investimento, bem como a captagao de recursos ou a sua execugao por pessoa 

juridica de natureza cultural, desde que nao configura intermediagao. 

Ainda que a lei ter sido criada no Governo de Fernando Collor de Meio, a sua 

implantagao e regulamentagao aconteceram a partir de 1995, sendo os resultados 

obtidos com sua utilizagao, de responsabilidade da gestao do Governo de FHC e de 

seu Ministro da Cultura, Francisco Weffort. Na optica de exiguidade e 

instrumentalizagao da lei ocorreu em sua maior parte neste periodo, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 

A Lei Rouanet passou entao a ser o principal instrumento do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso para as politicas de cultura, seja na utilizagao da 

estrutura e dos funcionarios do Ministerio da Cultura, seja na divulgagao massiva de 
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seus mecanismos, principalmente na modalidade de mecenato, como fonte de 

recursos para a produgao cultural. As diretrizes culturais apresentavam na midia na 

maioria das vezes, concentrado a parceria Estado-empresa para financiamento das 

atividades culturais. 

Ja que a lei permite as pessoas fisicas e juridicas deduzirem do imposto de 

renda devido, as doagoes e os patrocinios feitos a projetos culturais. A vantagem do 

incentivo e que o contribuinte pode investir parte do seu tributo a pagar num projeto 

que considera relevante, ao contrario do imposto a ser recolhido que nao tern uma 

vinculagao especifica. 

O Ministerio da Cultura resumiu-se a quantificagao dos projetos apresentados, 

aprovados e realizados, e a analise contabil e financeira na prestagao de contas de 

cada projeto realizado, seja pelo mecenato seja pelo Fundo Nacional de Cultura. 

3.1.1 Incentivo Fiscal Como (Mecenato) 

A origem do termo "mecena" vem dos paises de linguas neolatinas, que 

significa uma pessoa investida de poder que patrocina a produgao de certas 

atividades artisticas e culturais. Ou seja, num aspecto geral, quando denota o 

mecenato e designar o incentivo financeiro as manifestagoes culturais, como 

apresentagoes musicais, ensaios literarios, produgoes, obras de arte e museus. 

Esse mecanismo de incentivo cultural tornou-se pratica corriqueira no periodo 

renascentista, que buscava inspiragao na antiguidade grega e romana, ao mesmo 

tempo que vivenciava um bom momento economico com o surgimento da burguesia, 

tambem tinha o objetivo de melhorar a imagem do governante ou administrador 

perante a populagao. 

Na lei 8313/91 o mecenato e o investimento em projetos culturais, mediante 

doagoes, patrocinios, contribuigoes ao Fundo Nacional de Cultura, com a 

possibilidade de abatimento no Imposto de Renda devido do contribuinte investidor. 

O contribuinte pessoa fisica pode aplicar em projeto culturais ate 6% do imposto de 

renda devido, ja o contribuinte sendo pessoa juridica podera ter o abatimento em 

projetos culturais ate 4% no imposto de renda. 
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O mecanismo do Incentivo Cultural nao admite a transferencia direta de 

recursos para o projeto, diferente do Fundo Nacional de Cultura (FNC). 

De acordo com a Lei Rouanet, no mecenato a doagao e a transferencia 

definitiva e gratuita de recursos bens ou servigos, em favor de projetos culturais, 

sendo proibido o uso de publicidade paga para a divulgagao deste ato. Podem 

receber doagoes pessoas fisicas ou juridicas de natureza cultural sem fins lucrativos 

e o Fundo Nacional de Cultura. 

Ja a transferencia definitiva e gratuita de numerario para a realizagao de 

projetos culturais. Tern o objetivo da promogao e da publicidade para o incentivador 

e pode ser realizado na forma de cobertura de gastos do projeto ou na forma de uso 

de bens moveis ou imoveis do patrimonio do patrocinador, sem transferencia de 

dominio. Podem receber patrocinio as pessoas fisicas ou juridicas de natureza 

cultural, com ou sem fins lucrativos. 

Ainda conforme a Lei 8313/91 para que o patrocinador ou doador possa 

abater os investimentos em cultura a primeira condigao e que os projetos sejam 

previamente aprovados pelo MINC (Ministerio da Cultura) e se encontrem dentro do 

prazo para captagao de recursos concedidos em portaria ministerial, 

exclusivamente. 

O doador ou patrocinador nao podera ser vinculado ao proponente por 

parentesco de ate terceiro grau, ou participar simultaneamente da empresa 

patrocinadora e da proponente como dirigente, socio, quotista, acionista ou 

administrador, a unica excegao e quando a entidade patrocinada e uma entidade de 

natureza cultural sem fins lucrativos oficialmente criada pela empresa patrocinadora, 

devendo ser constituida e em funcionamento, e portadora do registro no Conselho 

Nacional de Assistencia Social - CNAS ou do Titulo de Utilidade Publica conforme a 

area de atuagao da entidade. 

O patrocinador somente podera receber 25% dos produtos gerados pelo 

projeto se custea-lo integralmente. Se o patrocinio foi de metade do valor do projeto, 

por exemplo, sua cota sera de ate 12,5%, que e metade de 25%. Se houver mais de 

um patrocinador, esse percentual devera ser rateado entre eles. 

A unica diferenga entre patrocinio e doagao esta tao somente na possibilidade 

de utilizagao de marketing cultural ou publicitario por parte do incentivador no caso 

do patrocinio, o que e proibido na doagao. 
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A Lei Rouanet ainda menciona que somente poderao receber patrocinio e 

doagao os projetos culturais aprovados pelo Ministerio da Cultura e os recursos 

deverao ser depositados e movimentados em conta bancaria especifica em nome do 

beneficiario. 

A Lei 9.874/99 alterou a Lei Rouanet e beneficiou alguns segmentos 

especificos da area cultural que podem receber doagoes e patrocinios integralmente 

dedutiveis do Imposto de Renda, como: doagoes de acervos para bibliotecas 

publicas, museus, arquivos publicos e cinematecas; produgao de obras 

cinematograficas e videofonograficas de curta e media metragem; artes cenicas, 

livros de valor artistico, literario ou humanistico; musica erudita ou instrumental; 

preservagao do patrimonio cultural material e imaterial. 

Em 2009, de acordo com dados do Ministerio da Cultura, atraves do 

Mecenato o valor captado atingiu R$ 733.095.363,91, o que equivale a 23% a 

menos do que em 2008, quanto a Lei Rouanet obteve o resultado de R$ 

951.524.432,60. Em 2007, ultimo ano de Gilberto Gil no governo, o valor atingiu o 

valor recorde de R$ 986.564.704,54. 

O mecenato solidificou-se como principal instrumento de financiamento por 

representar, na esfera cultural, a tendencia da politica neoliberal. Onde ha a 

minimizagao do Estado e o repasse da gestao cultural aos interesses particulares, 

atuando em setores de responsabilidade publica. Assim, origina-se financeiramente 

a promogao da cultura brasileira atraves da politica de iniciativa privada, atraves da 

renuncia fiscal. 

3.1.2 Fundo Nacional de Cultura 

De acordo com a parte introdutoria da Lei 7.505/86, O Fundo Nacional da 

Cultura e a nova denominagao dada ao Fundo de Promogao Cultural, e tern o 

objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais compativeis com as 

finalidades do Programa Nacional de Cultura. 

O Fundo Nacional da Cultura (FNC) e um fundo orgamentario constituido de 

recursos genuinamente publicos destinados de forma exclusiva a execugao de 

programas, projetos ou agoes culturais. O Ministerio da Cultura podera conceder os 
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recursos, obrigatoriamente, atraves de programas setoriais realizados por edital por 

uma de suas secretarias. 

Dos varios objetivos da Lei n°7.505/86, o Fundo Nacional de Cultura tern os 

seguintes objetivos: estimular a distribuigao regional equitativa dos recursos a serem 

aplicados na execucao de projetos culturais e artisticos; favorecer a visao 

interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais conjuntas, de 

enfoque regional; apoiar projetos dotados de conteudo cultural que enfatizem o 

aperfeicoamento profissional e artistico dos recursos humanos na area da cultura, a 

criatividade e a diversidade cultural brasileira; contribuir para a preservacao e 

protegao do patrimonio cultural e historico brasileiro; favorecer projetos que atendam 

as necessidades da produgao cultural e aos interesses da coletividade, ai 

considerados os niveis qualitativos e quantitativos de atendimentos as demandas 

culturais existentes, o carater multiplicador dos projetos atraves de seus aspectos 

socio-culturais e a priorizagao de projetos em areas artisticas e culturais com menos 

possibilidade de desenvolvimento com recursos proprios. 

Ainda esclarece o texto legal do Fundo Nacional de Cultura, que os recursos 

do FNC serao aplicados em projetos culturais apos aprovados, pelo Ministerio da 

Cultura, com parecer do orgao tecnico competente, por um comite constituido por 

membros do Ministerio da Cultura e suas entidades vinculadas, sendo homologados 

pelo mesmo. 

O FNC podera apoiar pessoas fisicas ou juridicas de natureza cultural, 

publicas ou privadas, que apresentem projetos culturais para analise e aprovagao. 

Os proponentes que podem apresentar projetos ao Fundo Nacional de 

Cultura, pessoa juridica de natureza cultural, de direito privado sem fins lucrativos, 

que tenha no minimo 3 anos de atividade cultural e de direito publico, e as pessoas 

fisicas de natureza cultural, porem mediante apenas de concessao de passagens e 

bolsa de estudos, este ultimo encontra-se suspense 

O Fundo Nacional de Cultura sera administrado pelo Ministerio da Cultura e 

gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, de acordo 

com os principios estabelecidos na Politica Nacional de Cultura. 

O Fundo Nacional de Cultura e constituido principalmente de recursos 

oriundos das loterias federals, do Tesouro Nacional, de Fundos de Desenvolvimento 

Regional (FINOR, FINAM e FUNRES), legados, subvengoes e doagoes, alem de 
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saldos ou devolugoes oriundos de projetos de Mecenato, saldos de exercicios 

anteriores e resgate de emprestimos. 

A Lei n°7.505/86 preve o financiamento ate 80% do custo total de cada 

projeto, mediante comprovagao, por parte do proponente, ainda que pessoa juridica 

de direito publico, da circunstancia de dispor do montante restante ou estar 

habilitado a obtengao do respectivo financiamento, atraves de outra fonte 

devidamente identificada, exceto quanto aos recursos com destinagao especificada 

na origem. 

Haja vista que, o FNC faz o financiamento de ate 80% do valor do projeto 

apresentado junto ao Ministerio da Cultura, o proponente precisa dispor, pelo 

menos, dos 20% restantes para integralizar o valor total. Ou seja, essa parte, que e 

de responsabilidade do proponente, e conhecida por contrapartida. 

Ainda tratando da contrapartida podera ser atraves de recursos monetarios ou 

em bens e servigos necessarios para realizagao do projeto e devera estar 

especificada na planilha das despesas. Ainda assim, o proponente precisa 

comprovar a disponibilidade de contrapartida. 

Verificar as despesas quanto ao projeto, podendo ser: os gastos de pessoal, 

material de consumo, contratagao de servigos de terceiros, encargos e outros 

servigos (passagens aereas, hospedagem, etc.) necessarios a execugao do projeto 

chamados despesas de custeio do projeto e as despesas de capital de projeto que 

sao aquelas demandadas em obras civis de construgao, aquisigao de equipamentos 

e de material permanente necessarios a execugao do projeto e que farao parte do 

patrimonio da instituigao. 

Contudo, a Lei do Fundo Nacional de Cultura tern a finalidade de destinar 

recursos para projetos cultuais que "atendam as necessidades da produgao cultural 

e aos interesses da coletividade", considerando a qualidade e a quantidade do 

atendimento as demandas culturais existentes, carater multiplicador dos projetos e a 

priorizagao de projetos em areas artisticas e culturais com menos possibilidade de 

desenvolvimento com recursos proprios. 

3.2 Politica de Fomentagao a Lei do Audiovisual 
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Lei Federal n°8685/93, conhecida pela Lei do Audiovisual, e uma lei brasileira 

de investimento na produgao e co-produgao de obras cinematograficas e 

audiovisuais e infra-estrutura de produgao e exibigao. Concede incentivos fiscais as 

pessoas fisicas e juridicas que adquirem os chamados Certificados de Investimento 

Audiovisual, ou seja, titulos representatives de cotas de participagao em obras 

cinematograficas. 

De acordo com a referida lei entende-se obra audiovisual aquela resultante da 

fixagao de imagens, com ou sem som, onde tern como finalidade principal char, por 

meio de sua reprodugao, a impressao de movimento, independentemente dos 

processos de sua captagao, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixa-las, 

bem como dos meios utilizados para sua veiculagao. 

A Lei do Audio Visual previa o incentivo ate o exercicio fiscal de 2003, 

conforme o seu artigo primeiro, imaginando que o setor poderia alcangar a 

autossustentabilidade, sendo que este fora revogado e prorrogado ate este ano de 

2010, permitindo as pessoas fisicas e juridicas apoio a projetos de curta, media e 

longa metragem. 

O Art. 1°da lei determina que "Ate o exercicio fiscal de 2010, inclusive, os 

contribuintes poderao deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes a 

investimentos feitos na produgao de obras audiovisuais cinematograficas brasileiras 

de produgao independente, mediante a aquisigao de cotas representativas de 

direitos de comercializagao sobre as referidas obras, desde que estes investimentos 

sejam realizados no mercado de capitals, em ativos previstos em lei, e autorizados 

pela Comissao de Valores Mobiliarios, e os projetos tenham sido previamente 

aprovados pela Ancine, na forma do regulamento. Lei 8685/93". 

Poderao ser deduzidos do imposto de renda os investimentos realizados na 

produgao de obras audiovisuais cinematograficas brasileiras de produgao 

independente, mediante a aquisigao de quotas de seus direitos de comercializagao, 

de projetos aprovados pelo Ministerio da Cultura, sendo 3% de pessoas fisicas e 1% 

de pessoas juridicas. 

Poderao tambem receber os beneficios da Lei projetos de exibigao, 

distribuigao e infraestrutura tecnica, especificos da area audiovisual, sendo vedada, 

entretanto, a aquisigao, reforma ou construgao de imoveis. 

Ja em seu Art. 1°-A, regulamentado em 13 de margo de 2007, estabelece que 

pessoas juridicas podem patrocinar filmes nacionais com ate 4% do Imposto de 
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Renda devido, sem, no entanto, a possibilidade de langar o valor do patrocinio como 

despesa operacional no livro de apuracao do lucro real. Contudo, o valor pode ser 

descontado integralmente do Imposto de Renda a pagar. 

A empresa investidora torna-se socia patrimonial do filme, podendo o produto 

ou marca do investidor aparecer no decorrer do filme, com prazo de duracao dessa 

aparicao previamente acordados entre o investidor e a produtora. 

3.3 Marketing Cultural 

No Brasil o Marketing Cultural teve seu inicio na decada de 90, e desde entao 

vem ganhando cada vez mais espaco e importancia empresarial, pois sinaliza 

solucoes relativamente menos onerosas, ganhando ainda o mercado como a 

diferenciacao da marca diante do publico consumidor, transparecendo na sociedade 

como uma empresa responsavel socialmente. 

Segundo Mendes o Marketing Cultural (1992) "e um mecanismo muito 

recente, talvez ate mais que o marketing esportivo e ecologico". 

Analisa Kotler (1995, pag.653) a estrategica do marketing visando a 

cooptacao de consumidores: "Acreditamos que o sucesso da empresa e a agao 

continuada dos consumidores e outros publicos esta intimamente relacionada com a 

adogao e implementagao de padroes elevados de negocio e conduta de marketing". 

No instante em que uma empresa patrocina uma atividade cultural esta 

atuando na agao de marketing, usando como mecanismo a cultura, ela esta fazendo 

marketing cultural. Nao necessariamente o patrocinio vem em forma de dinheiro, 

pode ser uma troca por passagens aereas, estadias e refeigoes, por exemplo. 

Ja de acordo com Muylaert (1994, p.62) o "Marketing Cultural e o conjunto de 

agoes de marketing utilizadas no desenvolvimento de um projeto cultural". 

Por isso o marketing cultural e um dos instrumentos de comunicagao mais 

interessantes para que a empresa associada ao projeto cultural tenha reforgo a 

imagem desejada pela empresa-incentivadora. 

Marketing cultural e aquela agao que utiliza a cultura como mecanismo de 

comunicagao para difundir o nome, produto ou fixar a imagem de uma empresa. 
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Para a empresa alcancar o publico alvo, o idealizador do projeto, alem 

mostrar a qualidade da atividade cultural, tern que ser criativo, ou seja, tern que 

administrar adequadamente as verbas financiadas disponiveis de maneira a atender 

as finalidades da empresa incentivadora. 

E essencial que a agao de marketing se adeque ao perfil da empresa, ao 

publico alvo e ao objetivo buscado. As empresas investem em marketing cultural 

tendo em vista as leis de incentivo, que financeiramente e excelente negocio para o 

mercado, pois beneficiam a imagem institucional da empresa e dao visibilidade para 

a marca, alem obviamente da dedugao fiscal. 

Muitas empresas investem em marketing cultural, porem algumas nao 

investem pelos seguintes motivos, o principal e o falta de conhecimento das leis de 

incentivo e dos beneficios que uma agao de marketing cultural pode trazer para a 

empresa. As empresas consideram que com o volume baixo de recursos que elas 

movimentam nao poderiam custear um projeto cultural. Portanto, ha projetos 

culturais que se acomodam com a contabilidade de cada empresa. 

Os empresarios cada vez mais tern nogao de que tanto a ampliagao das 

vendas como a manutengao dos clientes depende da imagem que a empresa 

transmite para o publico consumidor, ou seja, o marketing cultural agrega valor 

artistico a marca da empresa, considerando que marketing nao substitui a 

publicidade. 

Ha casos por uma identificagao com o consumidor, em que a iniciativa privada 

vem preferindo patrocinar e realizar agoes culturais muito alem dos beneficios 

oferecidos por leis de renuncia fiscal, pois o interesse das empresas e promover 

suas finalidades de mercado em conjunto, ligando a marca com atividade cultural, 

que muitas vezes tais projetos nao sao protocolados no Ministerio da Cultura, por 

razoes burocraticas ou de conteudo dos projetos. 

Nao ha uma grande diferenga entre o mecenato e o marketing cultural, ambas 

tern objetivos particulares, a primeira tendo em vista a dedugao fiscal e a segunda 

busca retorno propriamente na atividade cultural, ja que a mesma dara visibilidade a 

marca da empresa incentivadora. 

As empresas preferem obviamente patrocinar projetos culturais ligados as 

pessoas famosas, para ter o produto da empresa ligada ao artista, aumentando 

assim confiabilidade do projeto e da propria empresa. 
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E praticamente impossivel indicar alguma atividade artistica que nao esteja 

recebendo incentivo de alguma empresa, que geralmente pretendem char acoes de 

relacionamento exclusivas para seus clientes, e tambem na possibilidade de atrair 

novos clientes para a empresa financiadora. 

Assevera Mendes (1992, p.29) em relacao ao marketing cultural diante a falta 

de politicas voltadas a cultura, analisando que: 

A existencia do marketing cultural no Brasil e uma consequencia da 
pauperizacao das verbas tradicionalmente disponiveis para a cultura, as 
verbas publicas, ao longo dos ultimos cinquenta anos. 

As empresas nao apenas oferecem ao publico consumidor atividades 

culturais com o nome ou a marca, mas tambem estimula entre os funcionarios 

descontos ou acessorios e brindes contendo o nome da apresentaeao cultural junto 

com a marca da empresa, isso caracteriza o endomarketing que tern a finalidade 

incentivar os funcionarios, consequentemente atingir melhores resultados. 

Fischer (2002) assevera que "a interferencia cada vez maior das empresas, e 

que nao e maior por ausencia de disseminagao de conhecimentos acerca a lei". 
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4. CRiTICA AS POLiTICAS CULTURAIS NO BRASIL 

4.1 Visao Critica da Lei Rouanet 

Os projetos culturais captados pela Lei Rouanet estao sendo aplicados 

majoritariamente nas regioes sul e sudeste do pais, onde centralizam em quase 85% 

da verba captada de 1996 a 2009, sendo que o estado do Rio de Janeiro e Sao 

Paulo, o chamado eixo Rio-Sao Paulo concentram aproximadamente quase 90% 

destes recursos, isso denota que as regioes mais desenvolvidas economicamente 

detem praticamente os beneficios das leis de incentivo cultural. 

Verifica-se tambem desde sua criagao, a Lei Rouanet, demonstra que as 

empresas que mais incentivaram em projetos culturais atraves do mecenato 

representa em torno de 90% as empresas localizadas na regiao sudeste do pais, 

para se ter uma ideia, no ano de 2000, as empresas da regiao nordeste investiram 

apenas 1 % em projetos culturais, enquanto no mesmo ano, as empresas do sudeste 

investiram 93%. 

O Fundo Nacional de Cultura, ainda que seja administrado pelo Estado, 

apresenta a mesma tendencia da destinagao de verba do mecenato aos projetos 

culturais, logico que menos expressiva que os incentivos fiscais, no entanto, ainda 

sinaliza desde 1996 que mais de 50% dos recursos do FNC estao distribuidos na 

regiao sudeste do Pais, sendo que 50% restante ficam a ser distribuidos nas 23 

unidades federativas, incluindo que este percentual podera ser investido em projeto 

cultural no exterior. 

O instrumento da lei do incentivo fiscal cultural e intrinsecamente ligado aos 

interesses, lucro e a vantagens das empresas incentivadoras. A cultura do Pais nao 

pode ficar a merce majoritariamente da performance das empresas. 

Nas regioes sul e sudeste sao que apresentam maiores indices economicos, 

maior renda familiar, maior nivel educacional e maior publico de consumidores, isso 

esclarece que as verbas aplicadas pelas empresas ficam atreladas aos objetivos do 

marketing e na exposigao da marca, sendo obvio, nao e interessante logisticamente 

para uma empresa de bebidas alcoolicas incentivar uma apresentagao de uma pega 
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teatral que retrata os acidentes no transito, ou mesmo, uma empresa patrocinar um 

artista sem solidas referencias midiaticas. 

Faz compreender que a diversidade cultural brasileira no sentido mais amplo 

encontra-se desprestigiada ou excluida quanto aos incentivos, subentendendo que a 

cultura de preferencia e de exclusividade das regioes sul e sudeste, enquanto nas 

outras regioes brasileiras, levando em consideragao dados e estatisticas da Lei 

Rouanet dos ultimos anos, que indicam serem as menosprezadas regioes de cultura 

subsidiaria. 

A Lei Rouanet que deveria prestigiar o maior numero possivel de integrantes 

da classe artistica e dos artistas que pretendem entrar no mercado de cultura, no 

entanto, os incentivos fiscais beneficiaram em 50% de todos os recursos publicos, 

apenas 3% dos artistas, enquanto a grande maioria dos artistas pouco dos 

incentivos receberam para seus projetos. Sem levar em consideragao que uma parte 

significativa dos artistas sequer apresentaram algum projeto ora por falta de 

conhecimento ou de informagoes acerca da obtengao dos incentivos. 

Denota que, as empresas que querem patrocinar algum projeto cultural 

preferem investir nos artistas que ja tenham renome no mercado de cultura, e 

geralmente esses artistas conseguem com facilidade patrocinio para seus projetos, 

ja que possuem publico alvo e geralmente sao ligados as grandes empresas de 

midia e TV, o que ocasiona a certeza do marketing garantido da empresa 

investidora, dando maior visibilidade a marca, ja que sao as empresas que decidem 

como e onde o dinheiro publico sera investido. 

Os indices demonstram que a renuncia fiscal nao estimulou a diversidade, 

seja cultural, regional ou estetico. Tampouco se baseou em criterios e analises 

publicas, na proporgao da escolha do patrocinador muitas vezes se pauta pelo 

reforgo de marca da empresa. 

O Estado desnorteia o objetivo inicial do Programa Nacional de Apoio a 

Cultura (PRONAC) de captar e canalizar democraticamente as verbas para o setor 

cultural atraves dos incentivos fiscais, ja que a finalidade da lei alem de promover as 

politicas culturais, tambem prever a iniciativa privada estimular independentemente o 

setor de cultura, nao apenas prevalecendo a isengao fiscal, pois de fato, nao existe 

mais qualquer captagao de verba adicional por parte das empresas, ou seja, 

praticamente todos os projetos sao custeados pelos cofres publicos. 
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A empresa incentivadora apenas adianta os recursos necessarios para 

realizagao dos projetos culturais, recuperando o valor deste investimento no 

desconto do Imposto de Renda, alem da possibilidade do nome da marca da 

empresa surgir no decorrer da realizagao, vinculando a marca a apresentagao 

cultural. 

Compreende Sa (2003, p,02) que: 

Incentivos fiscais sao estimulos criados pelos governos para impulsionar 
determinados setores da atividade economica. Isto constitui um mecanismo 
moderno, criado para os moldes do Estado Liberal, em que o governo 
interage com a iniciativa privada, desenvolvendo uma verdadeira "parceria" 
no intuito de estimular determinado segmento, normalmente deficiente e 
estrategico para a estruturacao do Estado. A partir desse investimento, a 
sociedade adquire consciencia de sua importancia e passa a contribuir 
voluntariamente. No entanto, a contribuicao voluntaria dificilmente surge 
sem um estimulo paralelo dado pelo Estado. 

A Lei Rouanet verifica-se na maioria dos projetos financiados por recursos 

publicos, seja atraves do FNC ou do mecenato, a inacessibilidade das classes 

economicas menos favorecidas, pois alem de receberem recursos mediante 

incentivos as grandes produgoes artisticas e culturais cobram taxas de valor 

significativo ao publico, ou seja, o contribuinte paga uma outra vez, caso queira 

usufruir de uma apresentagao cultural financiada por verbas publicas, ocasionando 

assim, uma discriminagao de acesso as atividades culturais. 

Ainda e interessante observar que em quase duas decadas de sua criagao a 

Lei Rouanet nao estimulou uma discussao critica acerca das politicas de cultura no 

Pais, resumindo apenas o Ministerio da Cultura com a responsabilidade tao somente 

pelo controle, verificagao, fiscalizagao e realizagao das leis de incentivo. 

A Lei Rouanet foi regulamentada, em 1995, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, o Ministerio da Cultura langou uma cartilha enunciando "Cultura e 

bom negocio". O conteudo explicava aos empresarios que o MinC aprovava uma 

serie de projetos de interesse publico que poderiam ser de interesse das empresas. 

Intensificou-se entao, as atividades de marketing cultural, interligando a marca 

empresarial aos projetos culturais. 

O que estimulou que a maioria das empresas investissem em departamentos 

proprios de marketing para selecionar projetos que dessem visibilidade as empresas, 
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sendo mais adequado a sua politica de comunicagao, isso fez com que os projetos 

de interesse publico, ou seja, do Estado acabasse cedendo a iniciativa privada os 

criterios de escolha dos projetos culturais, agindo tao somente como gestor na 

execugao das politicas de cultura influenciadas diretamente pelo setor privado. 

Demonstrando assim que o Estado fica inerte diante as diretrizes culturais, 

repassando as empresas incentivadoras a responsabilidade, que deveria ser do 

Estado, das manifestagoes culturais do pais, possibilitando evidentemente 

preferencias de marketing quanto aos projetos culturais, minorando a difusao e a 

diversidade cultural. 

4.2 Minimizagao do Estado nas Politicas Culturais 

Numa interpretagao neoliberal a sociedade de consumo, as relagoes sociais 

sao consideradas em valores economicos. Avalia o individuo pelos bens que mesmo 

possui, e tambem sua capacidade de consumir. 

Os valores sociais e politicos estao equivocadamente de acordo ao poder 

economico. O clientelismo e o paternalismo sao praticas comuns nas gestoes 

municipals, estaduais e federais, as quais conduzem a ausencia de espirito publico, 

bem como a desvalorizagao da politica do associativo na formagao social. 

E o Estado passa a ser apenas um mecanismo a servigo dos interesses 

economicos dos grupos empresariais. 

A grande problematica das leis de incentivo e que o Poder Publico transfere 

as decisoes dos recursos publicos para os interesses da iniciativa privada. Mesmo 

que haja previsao constitucional que o Estado garantira a todos o pleno exercicio 

dos direitos culturais e acesso as fontes da cultura nacional, e apoiara e incentivara 

a valorizagao e a difusao das manifestagoes culturais, no entanto, o que observamos 

e o Poder Publico repassando ao mercado a responsabilidade de gerir as politicas 

de cultura no pais. 

A Lei Rouanet identifica-se ao "dirigismo mercadologico", ja que o objetivo das 

empresas investidoras nao e a promogao artistica ou cultural, mas sim a visibilidade 

da marca ou do produto, consequentemente o lucro. 

Anis (2009, p.06) elucida claramente que: 
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A intervencao publica na cultura serve para torna-la livre, explica. Livre nao 
apenas de uma cultura oficial, em que o Estado controle e dirija a produgao, 
a exemplo das ditaduras. Mas livre tambem de qualquer possibilidade de 
vinculacao das manifestagoes artisticas aos interesses mercadologicos, 
restringindo a sua liberdade de criagao para atender a anseios comerciais. 

Os governos tanto a Uniao, os estados e os municipios passaram utilizar 

apenas o mecanismo da renuncia fiscal em detrimento dos demais instrumentos de 

promogao cultural. Criou-se o mercado cultural, as verbas oriundas do mecenato 

passaram a serem planejadas pelos departamentos de marketing das empresas. 

O conceito de cultura conforme o Estado vem adotando desde a Constituigao 

de 1937 e um entendimento patrimonialista, onde os "bens culturais" aparecem 

como um dever do Poder Publico e direito de todos os cidadaos, e nao 

compreendido como uma das dinamicas da vida economica e financeira da 

sociedade. 

Coelho (2004, p. 293) assevera que: 

No campo da cultura, o Estado atua orientado pelas diretrizes de sua 
politica cultural, que compreende um conjunto de iniciativas que visam 
promover a produgao, a distribuigao e o uso da cultura, a preservagao e 
divulgagao do patrimonio historico. 

Na visao de Canclini (2001, p.66) a politica cultural e o resultado das 

intervengoes realizadas pelo Estado: "O Poder Publico tern a finalidade de orientar o 

desenvolvimento simbolico, satisfazer necessidades culturais da populagao e obter 

consenso para um tipo de ordem ou transformagao social". 

Chaui (1984, p. 14) alerta para o fato do Estado como sendo legitimo para 

atuar nas diretrizes de cultura: 

E atraves da politica cultural que a classe dominante dissemina, conserva e 
difunde a sua ideologia. Junto com a Industria Cultural, totalmente 
determinada "pelo jogo do mercado e da competigao", a politica cultural 
praticada pelo Estado, e um importante instrumento de sua legitimagao e de 
perpetuagao da ideologia dominante. 
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Fleury (2001, p.35) nos reporta o dirigismo mercadologico instaurado no 

Brasil: 

No Brasil, a Constituigao de 1988 forjou as bases para a construgao de um 
Estado democratico que avancava no campo da participacao popular e 
incorporacao do valor da cidadania. No entanto, na decada de 90 ocorreu 
forte pressao por reformas que atendessem ao projeto neoliberalizante 
instaurado no mundo capitalista, em face a crise mundial do modelo de 
Estado de bem estar social, capitaneada pela globalizacao dos mercados e 
da sociedade civil. 

Os paises que alcancaram bons indices de desenvolvimento humano 

investem diretamente, atraves de dotacoes orgamentahas muito mais na cultura do 

que o Brasil. 

Nao seria bom-senso amedronta-se diante um eventual dirigismo estatal, e 

necessario compreender que ja existe um obvio dirigismo. A Lei Rouanet e o 

mecenato que existe atualmente transparecem o dirigismo do mercado 

Uma politica de cultura nacional nao pode ser atrelada com politica cultural 

empresarial, pois o bem-cultural estrategico nao podera ser instrumento de 

ascensao de interesses particulares. 

O Estado nao opera como intervencionista nas politicas de cultura, nao existe 

uma ameaca propriamente a liberdade de expressoes culturais, apenas o Poder 

Publico atuara conforme orienta o texto constitucional que e promover, incentivar, 

apoiar a difusao cultural, garantindo a maior acessibilidade da sociedade, ja que o 

produto do neoliberalismo e a exclusao. 

Chaui (1989, p. 48) critica a ausencia do Estado e a liberalidade do mercado 

nas atividades culturais: 

Nele, o Estado opera como agenciador, isentando-se totalmente do 
processo em prol do mercado, repetindo a logica da sociedade de consumo. 
Neste caso, obedece a racionalidade do mercado cultural, adotando os 
padrdes do consumo e da midia, da consagracao daquilo que ja esta 
consagrado. 
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Ou seja, as politicas relacionadas a cultura devem ou deveriam ser 

compreendidas como atuacao do Estado em conjunto com a sociedade que produz 

e a absorve, contudo como sinalizam as leis de incentivo cultural, o Poder Publico 

repassa a iniciativa privada as decisoes culturais, correndo o risco, das atividades 

terem que descaracterizar para obedecer aos padroes midiaticos e dos interesses 

empresariais. 

Obviamente, se ha recursos publicos e obrigagao do Estado prestar contas a 

sociedade como esta sendo utilizado o erario, no entanto nao ha o que questionar se 

a iniciativa privada queira investir em algum projeto cultural, desde que seja com 

recursos proprios e nao publicos. 

4.3 Acesso Cultural no Brasil 

O acesso a cultura ainda e muito desigual no Brasil. Os dados do IBGE 

mostram que os 10% mais ricos sao responsaveis por cerca de 40% de todo o 

consumo cultural. E, alem da desigualdade de renda, ha tambem a desigualdade 

espacial: as regioes metropolitanas concentram 4 1 % desse consumo. 

De acordo com IBGE, apenas 13% dos brasileiros frequentam cinema alguma 

vez no ano. 92% dos brasileiros nunca frequentaram museus. 93,4% dos brasileiros 

jamais frequentaram alguma exposigao de arte. 78% dos brasileiros nunca 

assistiram a um espetaculo de danga. Mais de 90% dos municipios nao possuem 

salas de cinema, teatro, museus e espagos culturais multiuso. 

Mostrou ainda a pesquisa que, o brasileiro le em media 1,8 livros per 

capita/ano, avaliou tambem que prego medio do livro de leitura corrente e de R$ 

25,00, elevadissimo quando se compara com a renda do brasileiros, principalmente 

os que recebem baixos salarios. Dos cerca de 600 municipios brasileiros nunca 

receberam uma biblioteca, 405 ficam no Nordeste, e apenas dois no Sudeste. 

O IPEA (Instituto Pesquisa Economica Aplicada) retratou que o acesso a 

cultura ainda e muito desigual no Brasil. Os dados demonstram que os 10% mais 

ricos sao responsaveis por cerca de 40% de todo o consumo cultural. E, alem da 

desigualdade de renda, ha tambem a desigualdade espacial: as regioes 

metropolitanas concentram 4 1 % desse consumo. 
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Apesar da Constituigao Brasileira preve que o acesso a cultura e direito de 

todo cidadao, no entanto, diante de tal situagao nao favorece o Estado esse acesso 

a sociedade, impedindo o publico a ter seu direito ora garantido constitucionalmente, 

ja que maior parcela da sociedade nao tern condigoes financeiras para acompanhar 

o ritmo da industria cultural. 

4.4 Projeto-lei Procultura 

O Ministerio da Cultura (MinC) encaminhou ao Congresso Nacional a reforma 

na atual Lei Rouanet, onde pretende mudar as formas de captagao e distribuigao 

dos recursos de incentivo a cultura. O Procultura analisado pelo Ministerio da Cultura 

e mais democratico e dinamico a lei 8313/91, e tern como principals objetivos 

ampliar os recursos para a cultura e diversificar os mecanismos de financiamento. 

Os objetivos gerais da Nova Lei Rouanet sao desenvolver as politicas 

culturais do Pais, atraves de recursos publicos, fazendo que tenham melhor 

aplicabilidade, financiando todas as dimensoes da cultura em todo o territorio 

nacional, dando mais autonomia e evitando a concentragao de incentivo em 

determinadas area, pois atualmente os recursos publicos concentram nos estados 

de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, enquanto os outros entes federativos usufruem 

de uma parcela muito pequena das verbas destinadas a cultura. 

A nova lei transformara o Fundo Nacional de Cultura (FNC) no instrumento 

central de financiamento ao setor cultural, criando outras formas mais modernas de 

fomento e captagao a projetos. 

Contudo, em vigencia a nova lei, as verbas chegarao diretamente aos 

proponentes, sem intermediaries e com maior participagao da sociedade, por meio 

da Comissao Nacional de Incentivo a Cultura (CNIC), que ira analisar 

criteriosamente os projetos culturais, com a possibilidade de representantes da 

sociedade civil participarem do comite. As comissoes serao subdivididas conforme o 

setor cultural. 

Sera mantida renuncia fiscal, o que apenas muda, e que em vez de ter duas 

faixas - de 30% e 100% de dedugao, passarao entao a ter de acordo com a 
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proposta tres diferentes tetos de renuncia: 40%, 60% e 80% do beneficio fiscal, as 

empresas devem colocar ao menos 20% de recursos proprios num projeto. 

Alem disso, ha a criagao de cinco novos fundos de financiamento direto a 

cultura: Artes, Patrimonio, Cultura e Diversidade e Audiovisual, sendo mantido e 

mais valorizado o Fundo Nacional de Cultura (FNC), tornando-o principal mecanismo 

de financiamento, e nao mais o mecenato. 

Outros avangos do projeto e o estabelecimento de criterios objetivos e 

transparentes para a avaliagao das iniciativas culturais que buscam se viabilizar, o 

aprofundamento da parceria entre o Estado e a sociedade civil para uma melhor 

destinagao dos recursos publicos e o estimulo a cooperagao federativa, com a 

possibilidade de repasses do Fundo Nacional de Cultura para os fundos estaduais e 

municipals. 

O Projeto ainda preve a criagao, em lei especifica, do "Vale-Cultura", um 

cartao magnetico com saldo de ate R$50, podendo ser corrigido de acordo com a 

inflagao, com intuito dos trabalhadores, aposentados e estagiarios terem este 

beneficio, sendo mecanismo de incentivo ao consumo e acesso a cultura. A Nova 

Lei atraves do "Vale-Cultura" espera atingir 12 milhoes de trabalhadores-

beneficiados, o que representa 6,2% da populagao brasileira, injetando na economia 

cerca de 7 bilhoes ao ano. 

A Constituigao Federal estabelece, em seu artigo terceiro, a redugao das 

desigualdades sociais e regionais do pais entre os objetivos fundamentals do Estado 

brasileiro. A Nova Lei Rouanet, apenas ratifica o papel do Estado, fazendo com que 

a cultura seja mecanismo legitimo no processo e fortalecimento da democracia e do 

Estado de direito. 
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5. CONCLUSAO 

De acordo com analise historica referida no primeiro capitulo deste trabalho 

de pesquisa, evidenciou-se que as politicas culturais do pais sempre foram 

consideradas como nao prioridade imediata do Poder Publico, somente na 

Constituigao de 1934 o termo cultura passa ter a interpretacao como um bem da 

nacao. No entanto, apesar de algumas diretrizes culturais desenvolvidas ate a 

promulgacao da Constituigao de 1988, o Estado nao implantou uma estrategica de 

politicas culturais permanentes e democraticas, considerando apenas, ainda que 

controlada pelo Regime Militar, a criagao do Piano Nacional de Cultura, onde 

iniciaram as primeiras discussoes acerca do fazer cultura, ja que nesta epoca 

surgiram as primeiras Secretarias de cultura nos estados e nos municipios. 

Somente a partir da Constituigao de 1988 onde trata a cultura 

especificamente, prevendo a garantia e a protegao do Estado no exercicio dos 

direitos culturais, tendo em vista possibilitar o acesso e a difusao democratica, alem 

de buscar meios de apoio, incentivo e valorizagao das manifestagoes culturais. 

Entretanto, o Poder Publico adotou as leis de fomentos (Lei Rouanet) visando 

estimular a pratica cultural no Brasil. Porem, o que atualmente denota-se, 

infelizmente, e o distanciamento da responsabilidade do Poder Publico para atuar 

como gestor das diretrizes culturais, sendo assim este, legitimo constitucionalmente. 

Fica tambem evidenciado no segundo capitulo desta pesquisa que a Lei 

Rouanet teve seu apogeu no periodo do governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, apesar de ser instituida no governo do Presidente Fernando Collor de 

Meio, pois no governo de FHC surgiram os primeiros resultados significativos dos 

recursos advindos da iniciativa privada, atraves da renuncia fiscal. 

Durante todo o trabalho de pesquisa demonstrou que o Poder Publico vem 

garantindo a promogao cultural apenas por meio da Lei Rouanet, ja que os recursos 

do Incentivo Fiscal (Mecenato) superam aos do Fundo Nacional de Cultura, ou seja, 

o Estado para cumprir o que e devido, norteia-se aos recursos oriundos da iniciativa 

privada. 

No terceiro capitulo desta pesquisa revelou que os recursos advindos da Lei 

Rouanet concentram-se praticamente em dois estados, Rio de Janeiro e Sao Paulo, 
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aproximadamente 80% das verbas, desde o ano de 2003 ao de 2007, ferindo assim 

a diversidade cultural brasileira. 

Ou seja, nao que a Lei Rouanet seja em si viciada pelo marketing cultural, 

entretanto nao foi capaz de minorar antigos problemas culturais, como por exemplo: 

a valorizacao de espetaculos culturais resguardados e a distribuicao de bens 

culturais especialmente ao publico elitizado, contrapondo acessibilidade 

democratica. 

O Estado conforme foi apresentando neste trabalho de pesquisa tern a 

responsabilidade e o compromisso de garantir o acesso cultural, que atualmente 

apenas uma parcela minuscula da sociedade brasileira usufrui dos bens culturais. 

Outro fato importante e considerar que, estabelecendo relacoes de empresa, 

marketing e midia podera os objetivos do Piano Nacional de Cultura ser prejudicado 

em face dos interesses do capital, restringindo o livre exercicio da criatividade 

artistica. 

O Projeto-lei Procultura que tramita no Congresso Nacional viabiliza alguns 

aspectos importantes nas diretrizes culturais, pois orienta-se na ideia do Estado 

como gestor principal nas politicas de cultura, com a intengao de democratizar o 

acesso e descentralizar as acoes de cultura, repassando tambem aos entes-

federativos a responsabilidade na cooperagao das atividades culturais. 

Contudo, necessaria seria uma politica de cultura mais abrangente, nao 

desconsiderando a importancia em alguns aspectos da Lei Rouanet, porem 

inevitavel e fazer algumas alteracoes e modificagoes da lei, tendo em vista suprir as 

distorgoes e as injustigas que a lei causa, onde o Estado possa assumir o seu papel 

como gestor-cultural conforme reza nossa Carta Magna. 
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