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RESUMO 

O direito a cultura presente na Constituicao Federal desde sua promulgagao como 

norma que reivindica posigao ativa do Estado na implementagao a difusao e 

protecao dos bens e patrimonios culturais. Apesar dos direitos culturais serem 

reconhecidos na esfera internacional como direitos fundamentals de segunda 

geragao juntamente com os direitos sociais e economicos, nao gozavam do mesmo 

prestigio na legislagao patria. No ambito federal, constata-se nos ultimos oitos anos 

uma atuagao do Poder Executivo com finalidade de dinamizar os instrumentos 

publicos de incentivo a cultura. Essa mudanga positiva se refletiu tambem no Poder 

Legislativo que, na atualidade, propoe uma seria de alteragoes legais com finalidade 

de concretizar e assegurar o incentivo a area cultural. No ambito regional, assiste-se 

a uma revitalizagao no cenario cultural da cidade de Sousa e regiao por motivo da 

inauguragao do Centra Cultural Banco do Nordeste-Sousa, que trouxe novas 

oportunidades de apreciagao da cultura nordestina para uma populagao carente de 

equipamentos culturais. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar essa 

mudangas nos ambitos federal e regionais, e as implicagoes de ordem social da 

efetividade dos direitos culturais, tomando como base a politica cultural do CCBNB-

Sousa. Para construgao do presente trabalho, utilizou-se dos metodos dedutivo, 

exegetico-juridico, pesquis bibliografica e metodo de pesquisa de campo para 

chegar ao resultado deste. Neste portico, busca-se ressaltar quais mudangas sociais 

a efetivagao dos direitos culturais pode realizar atraves da politica de incentivo a 

Cultura do Banco do Nordeste na cidade de Sousa-PB, bem como entender a 

relagao em comum entre a atuagao do CCBNB-Sousa e o novo entendimento 

legislativo brasileiro sobre politicas de incentivo a cultura. 

Palavras-chave: Cultura. Direitos Sociais. Implementagao. Centra Cultural Banco do 

Nordeste. 



ABSTRACT 

The right to culture is present in the Federal Constitution since its promulgation as a 

standard that demands the active position of the State in implementing the diffusion 

and protection of cultural property and heritage. In spite of cultural rights are 

recognized in the international arena as the second generation of fundamental rights 

along with social and economic rights, they never had the same prestige in the 

homeland legislation. At the federal level, there is in the last eight years a 

performance of the Executive Branch with the aim of boosting public instruments to 

encourage culture. This positive change was reflected also in the Legislative Branch 

that proposes to achieve and ensure the incentive of the cultural area. At regional 

level, we are witnessing a revival in the cultural scenery of the city of Sousa and 

region because of the inauguration of the Centro Cultural Banco do Nordeste-Sousa, 

which brought new opportunities for appreciation the northeastern culture to a 

population lacking of cultural elements. The overall objective of this work is to 

examine changes in the federal and regional authorities, and the implications of the 

social order of the effectiveness of cultural rights, based on the cultural politics of 

CCBNB-Sousa. For construction of the present study, we used deductive methods, 

exegetical-legal, literature research and method of field research to arrive at this 

result. On this porch, we seeks to highlight which ones social changes the 

effectuation of cultural rights can be achieved through the policy of encouraging the 

culture of the Banco do Nordeste in the city of Sousa-PB, as well as understand the 

relationship in common between the performance of CCBNB-Sousa and new 

understanding of the Brazilian legislative policy to encourage culture. 

Keywords: Culture. Social Rights. Implementation. Centro Cultural Banco do 

Nordeste. 
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1 INTRODUQAO 

Passados tres anos e cinco meses da inauguragao das atividades no predio 

do Centro Cultural Banco do Nordeste-Sousa, uma estrutura que somente pelo 

tamanho e beleza arquitetonico chama atencao da populagao, para algumas 

pessoas ainda paira no ar qual o dado motivador que leva urn Banco a retirar 

dividendos para aplicar na area da cultura, urn assunto que ate pouco tempo 

passava desapercebido das conversas e noticias rotineiras sobre politica, Estado e 

Direito. Ressalva-se que a missao assumida pelo proprio Centro Cultural, 

estampada nas varias agendas contendo a sua programagao mensal, e ser urn 

centro formador de plateias preparadas para o entender, criticar e, eventualmente, 

criar cultura e arte. 

Desta feita, o objetivo do presente trabalho sera o de discorrer acerca da 

aplicagao dos direitos culturais na cidade de Sousa-PB atraves da politica de 

incentivo a cultura do Banco do Nordeste do Brasil S.A. na regiao, tentando auferir 

interferencias e resultados que o equipamento de incentivo a cultura denominado 

Centro Cultural Banco do Nordeste-Sousa trouxe para sua area de atuagao, o Alto 

Sertao paraibano. 

E patente o fato de que o presente trabalho nao primara por abordar um tema 

tecnico, e per si representa um assunto que ja esta no consciente coletivo da 

sociedade de Sousa-PB, mas que ainda carente de uma abordagem cientifica dentro 

do ambito juridico da aplicabilidade dos direitos fundamentals relacionados a cultura 

e aos direitos sociais, bem como os efeitos destes na melhoria do bem estar social. 

Por isto mesmo, alem de pesquisas doutrinarias e legislativas acerca do 

assunto, sera necessaria a aplicagao de um questionario direcionado ao publico 

visitante do CCBNB em 2010, alem de utilizar-se dos dados de pesquisa de campo 

realizada em 2008 pelo proprio Centro Cultural. A partir dai, espera-se compreender 

a aplicagao do direito a cultura no publico visitante do CCBNB-Sousa, bem como os 

efeitos porventura existentes na ordem social destes individuos ao terem acesso a 

cultura, as manifestagoes culturais, artisticas e discussoes recorrente no cerne das 

atividades daquele Centro. 
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A metodologia a ser empregada no presente trabalho se utilizara do metodo 

dedutivo atraves da analise do direito a cultura desde o seu cerne constitucional ate 

a sua implementagao da cidade de Sousa atraves da politica cultural adotada pelo 

Centro Cultural Banco do Nordeste; para tanto, ainda sera utilizado o metodo 

historico-evolutivo na busca da verdade do termo cultura desde os primeiros textos 

constitucionais ate a Carta atual; o trabalho utilizara tambem o metodo exegetico-

juridico, uma vez que serao analisados os aspectos da cultura ligados a questoes da 

cidadania, da identidade nacional e dos direitos sociais; menciona-se que ainda ser 

recorrera ao metodo da pesquisa bibliografica nas diversas doutrinas e textos que 

tratem do direito a cultura como um direito social e de suma importancia para a 

identidade nacional; por fim, utilizara-se de pesquisa de campo por meio da 

aplicagao de um questionario junto ao publico visitante do CCBNB, buscando 

verificar se este publico se torna mais apto a buscar seus direitos e exercer sua 

cidadania mediante o acesso a cultura. 

O presente trabalho se apresentara em tres capitulos, sendo que no primeiro 

sera imprescindivel uma abordagem sobre assuntos compreendendo os principals 

aspectos relacionados ao termo cultura, necessario a elucidar o tema. Nao exige-se 

a finalidade de esgotar o tema, ainda porque e deveras extenso e rico em detalhes 

trabalhados por diversas ciencias que se interdisciplinam, tais como Antropologia, 

Sociologia, Historia, Psicologia, Filosofia bem como ate mesmo a Economia e, 

obviamente, o Direito. Ainda na primeira parte se buscara as diversas conceituagoes 

de cultura dentro das constituigoes brasileiras, o estado atual dos direitos culturais 

na Constituigao Federal de 1998 e uma abordagem sobre o efeito dos direitos 

culturais no exercicio da cidadania, o que hodiernamente se chama cidadania 

cultural. 

No segundo capitulo, o trabalho realizara uma discussao acerca dos direitos 

sociais, seus conceitos, origens e formas de atuagao, buscando elucidar os pontos 

convergentes destes direitos com os direitos culturais. Conquanto o assunto 

almejado tenha suscitado a questao da contribuigao do acesso a cultura no ambito 

da ordem social, tal tema e fonte de estudos e debates na via doutrinaria que trata 

da inclusao dos direitos culturais no rol dos direitos sociais. 
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Constata-se que ate um passado bem recente, considerava-se a cultura como 

um direito relegado a segundo piano, mesmo com a devida reiteracao por parte do 

direito internacional em estruturar os direitos sociais, economicos e culturais como 

provenientes da classe dos direitos fundamentals de segunda geragao. 

No terceiro capitulo se abordara a importancia da cultura para os 

fundamentos da identidade nacional juridica, devendo-se ressaltar a contribuigao da 

cultura nos aspectos formadores do Estado Democratico de Direito incluido do art. 

1° da Constituigao Federal. 

Ademais, sera demonstrado que a tematica da cultura tomou corpo nos 

tempos recentes atraves de uma postura diferenciada do Ministerio da Cultura que 

incitou o legislativo patrio a retomar o debate e a luta pelo reconhecimento do 

incentivo aos direitos culturais como forma de garantir sua aplicagao. Como 

resultado direito deste movimento, trara-se a tona as Proposta de Emenda a 

Constituigao e Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional visando dar 

amplo apoio as politicas culturais. 

Contudo, destaca-se que o intuito do trabalho em questao sera o de analisar a 

importancia da atuagao do Centro Cultural Banco do Nordeste - Sousa, 

vislumbrando a contribuigao do direito a cultura implementado por esta politica no 

Alto Sertao paraibano. 

Dai porque na parte final do trabalho, serao elucidadas as politicas de 

incentivo a cultura adotadas pelo Banco do Nordeste, com destaque especial a 

atuagao do CCBNB na cidade de Sousa, retomando uma analise de pesquisas de 

campo realizadas em 2008 e 2010 com o publico visitante do CCBNB, ressaltando 

as contribuigoes da cultura para o bem estar social e construgao de consciencia 

cidada. 

Por fim, o trabalho observara a existencia de correlagao do acesso aos 

direitos culturais como os outros direitos de ordem social, alem de um possivel 

alinhamento da politica do Banco do Nordeste com a presente politica publica 

federal de incentivo aos direitos culturais e a nova corrente legislativa que visara 

ampliar e garantir acesso aos direitos culturais. 
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2 DO DIREITO A CULTURA 

O presente capitulo busca discorrer acerca das varias acepgoes da palavra 

cultura, e seus significados, desde a concepcao de cultura como elemento contrario 

a natureza ate as concepgoes mais modernas alcangadas pela semiotica e pela 

antropologia. 

Ademais, e necessario entender as varias aplicagoes da palavra cultura no 

ambito das Constituigoes patrias e o efeito direto destas concepgoes na sociedade e 

na busca pelos direitos. 

Observa-se ainda como a cultura e tratada na Constituigao Federal de 1988 e 

quais avangos o legislador patrio conseguiu implementar com relagao as 

constituigoes anteriores. 

Por fim, discorre-se sobre o conceito de cultura aplicado a cidadania, como 

forma de garantia dos direitos civis, politicos e sociais aplicados aos direitos a 

cultura como direito do cidadao em preservar e buscar nos seus bens culturais a 

livre expressao e o auto-reconhecimento. 

2.1 DAS CONSIDERAQOES INICIAIS 

Varias sao as acepgoes da palavra cultura. Para se falar sobre varios povos, 

geralmente em povos cujas realidades sejam bastante diferentes das quais se esta 

acostumados a viver, diz-se que sao varias culturas. Cultura tambem denota altivez 

intelectual. Diz-se de alguem que e conhecer de varios lugares, viajantes de muitos 

paises, um devorador de livros, um poliglota - e uma pessoa culta, que tern cultura. 

Ha tambem a acepgao do termo cultura levando em consideragao o cultivo, a 

lavoura de determinado genero organico. 

Conceituar e uma tarefa deveras dificil, principalmente quando o assunto 

demanda tantas acepgoes e varios sentidos. Sabe-se que a lingua portuguesa e rica 

em palavras com significados diversos e apenas poucos exemplos se desdobram 

em muitas possibilidades de uso e entendimento da palavra cultura. 
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O dicionario Michaelis (2010) traz as seguintes acepgoes para a palavra 

cultura: 

Agio , efeito, arte ou maneira de cultivar a terra ou certas plantas; Terreno 
cultivado; Propagacao de microrganismos ou cultivacao de tecido vivo em 
um meio nutritivo preparado; Produto de tal cultivacao; O meio junto com o 
material cultivado; Utilizacao industrial de certas producoes naturais; 
Aplicacao do espirito a uma coisa, estudo; Desenvolvimento que, por 
cuidados assiduos, se da as faculdades naturais; Desenvolvimento 
intelectual; Adiantamento, civilizacao; Apuro, esmero, elegancia; Sistema 
de ideias, conhec imentos, tecnicas e artefatos, de padroes de 
comportamento e atitudes que caracteriza uma determinada sociedade; 
Estado ou estagio do desenvolvimento cultural de um povo ou periodo, 
caracterizado pelo conjunto das obras, instalacoes e objetos criados pelo 
homem desse povo ou periodo; conteudo social. 

Nao se deve surpreender o legislador, magistrado ou estudante do Direito que 

se depara com diversos entendimentos do ordenamento juridico no que tange a 

cultura. Proporcional a tantos e quantos conceitos existem para a palavra cultura 

foram os espantosos entendimentos diferenciados ao longo da historia a cerca do 

assunto no arranjo juridico nacional. 

Portanto, para adentrar com mais propriedade de fato nos desdobramentos 

juridicos que a cultura traz, faz-se necessario trazer a tona as mais importantes 

acepgoes da palavra cultura. Em primeiro lugar, deve-se distinguir cultura e arte, 

palavras que geralmente induzem ao erro. Conforme assevera Carmo (2005, p. 3) 

[...] arte e cultura sao coisas distintas, embora, com certeza, possamos 
afirmar que a arte e parte da cultura, pois, a primeira, retrata o conjunto das 
obras humanas, que se originam no intelecto do homem (racionalismo 
logico), e ganham forma corporea atraves de suas habilidades tecnicas 
(capacidade); enquanto a segunda representa um desenvolvimento 
gradativo, experimentado e transmitido sucessivamente pelos povos 
(evolucao social), atraves de um processo de acumulo e tradicao, que 
permite a visualizacao de um real aprimoramento, quando comparado ao 
grau atingido ou alcancado por seus antecessores (ordenacao historica). 

Tudo que e modificado, construido como objeto da agao humana e cultura. 

Esta e uma das formas mais recorrentes de conceituar a cultura. Por conseguinte, 

tudo que nao e cultura e natural, ou vem da natureza. 

A ideia de natureza traduz-se em pelo menos tres formas. Como substancia 

que compoe e materializa os seres, e a fonte da existencia de vida, aquilo que nos 

movimenta espontaneamente como complexo vivo (CHAUI, 2006). 
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De outro modo, natureza tambem e o cerne, a essencia dos cada individuo 

que o torna como ele e, e que explica porque e como este age. Ainda se tern 

natureza como uma organizacao biologica regida por leis inalteraveis (tal como a 

gravidade), fenomenos e fatos que se repetem invariavelmente (tal como as 

estacoes do ano ou a migracoes sazonais para procriacao dos animais). Contudo 

estas tres acepgoes carregam um ponto em comum: nao existe intervengao quando 

se trata de natureza. Tudo que nao exige intervengao humana e natural e o seu 

contrario e cultural (CHAUI, 2006). 

Ademais, Chaui (2006, p. 104) assevera que: 

De fato, para as ciencias contemporaneas, a natureza nao e apenas a 
realidade externa, dada e observada, percebida diretamente por nos, mas e 
um objeto de conhecimento construfdo pelas operacoes cientificas, um 
campo objetivo produzido pela atividade do conhecimento, com o auxflio de 
instruments tecnologicos. 

A natureza tambem e a fonte de outra concepgao da palavra cultura. O verbo 

no latim colere tern o significado de cultivar, char, cuidar ou tomar conta. 

Para Santos (2007, p. 36) e a "cura pela terra, quer dizer, pelas plantas e 

pelos animais. E uma responsabilidade ativa para o mundo de vida (em alemao: 

'Lebenswelt'; em grego: 'oikosis')". Nesse sentido surge a palavra agricultura, que 

demonstram mais uma vez o sentido de agao humana sobre a natureza, atraves do 

ato de cuidar, ou cultivar a terra para dela extrair frutos de subsistencia. 

Na Grecia, os pensadores pre-filosoficos cultuavam os deuses por atribuir a 

estes a responsabilidade por cuidar de suas colheitas, mandar chuva ou abengoar 

com uma pescaria. Em troca disso, os subordinados prestavam culto aos deuses, 

depositavam oferendas ou levavam uma vida asceta (do termo grego askesis -

pratica, treinamento ou exercicio). 

Dai o cultura tambem indicar o culto-ritual de deuses, ou "Kultus" da filosofia 

religiosa, que mais tarde foi utilizada para denominar o culto ao Deus cristao 

(SANTOS, 2007). 

Ainda na Antiguidade, o termo cultura se revestiu do sentido de cuidado com 

as criangas, a puericultura. Tambem denominado de paideia, no grego, ou good 

breeding, em ingles (SANTOS, 2007, p. 36). 



19 

Esta acepcao denomina o ato de formar o espirito do homem, desenvolvendo 

suas potencialidades atraves do ensino da etica, da moral e da politica, 

aperfeigoando por fim, as qualidades naturais com finalidade de ascensao a um 

patamar evolutivo. 

Como abordado acima, o conceito de cultura dinamiza-se bastante com o de 

natureza, sendo que a intervengao humana transforma o natural em cultural. Para 

tanto, na Antiguidade duas narrativas miticas se encarregam de expressar a 

passagem do homem natural para o humano propriamente dito: a manipulagao do 

fogo (para cozinhar, aquecer-se e forjar metais) e a utilizagao da palavra como forma 

de expressao, ou seja, a sociabilidade - atributo que distingue ate hoje os homens 

de outros animais (CHAUl, 2006). 

No inicio do seculo XVIII, o conceito de cultura sofre uma modificagao 

significativa. No primeiro momento a cultura foi fator de aperfeigoamento humano 

atraves da educagao e sociabilidade, e numa segunda etapa a cultura e sinonimo 

dos resultados dos trabalhos humanos, expressados nos mais diversos feitos 

humanos quer sejam na organizagao da igreja e da religiao, ou nos avangos do 

homem nas ciencias exatas. Este entendimento acerca da cultura distancia ainda 

mais o homem da natureza, uma vez que sendo a natureza representante do 

determinismo e do casual, o homem por sua vez demonstra a cultura como o reino 

da sua vontade, da transformagao racional. Como bem demonstra Chaui (2006, p. 

107), "entendida como civilizagao, a cultura passa a significar o aprimoramento e o 

aperfeigoamento da humanidade" e nao mais apenas do individuo. Em outra 

passagem sobre o conceito de cultura adstrito ao sec XVIII, Chaui (2006, p. 130) 

observa: 

No inicio da constituicao da antropologia, os antropologos mantem o vinculo 
entre o conceito de cultura e o de evolucao. Por tomar a nocao de 
progresso como medida de cultura, a a antropologia precisou de um padrao 
para mediar a evolugao ou grau de progresso de uma cultura. Esse padrao 
foi, evidentemente, a Europa capitalista. 

E a partir deste ponto que o termo cultura e usado para medir o grau de 

civilizagao de uma sociedade. Surge a ideia de hierarquizar as sociedades tomando 

como base o seu progresso, sua civilizagao, baseados na presenga de elementos 

proprios do centro capitalista Ocidental no sec. XVIII, notadamente a Europa. Por 
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causa desses parametros, as sociedades desprovidas do conhecimento sobre a 

escrita, mercado e organizacao de Estado (no conceito Ocidental) foram 

consideradas nesta epoca como sociedades primitivas. Nao e por acaso que a 

falacia do Eurocentrismo inundou outros continentes sob o pretexto de levar a 

cultura e desenvolvimento aos povos do Novo Mundo, desembocando no 

colonialismo que ja se conhece. 

A partir da segunda metade do sec. XX iniciam-se os movimento 

antropologico social e politico, baseados nas teorias marxistas. No ponto de vista 

desta nova antropologia, cada cultura e vista como singularidade, uma 

individualidade propria, dotada de uma estrutura especlfica (CHAUi, 2006). 

Neste sentido, cultura passou a ser nada mais que uma representacao dos 

campos simbolicos de cada povo, ou seja, tudo aquilo que da sentido, que confere 

valor aos elementos que os individuos de uma sociedade utilizam. Por causa desta 

mudanca de pensamento antropologico nao se fazia mais necessario uma regua 

para parametrizar sociedades entre as que possuem e que nao possuem cultura. 

Constatar o que e cultura e entender as simbologias e significados que os 

povos aplicavam ao relacionar-se com a natureza e com outros individuos, relacoes 

essas que os levaram a construir coletivamente elementos, tais como a sua propria 

linguagem, forma de vestir e calcar, expressoes de arte, musica, danca, pinturas 

corporais, regras de conduta social e de relacoes de poder. 

Apesar de abolir a ideia eurocentrista que ditava a cultura do Velho Mundo 

como a forma modelar a ser tomada como medida, o entendimento da existencia de 

varias culturas e de varias formas culturais nao destruiu por completo a tendencia de 

hierarquiza-las, descrevendo-as em escalas de mais desenvolvidas e menos 

desenvolvidas, ou dominantes e dominadas, de forma que e comum ver pensadores 

citarem a existencia de uma ou varias culturas de classe dominantes. 

Neste ambito de pluralidade de cultura, ou de existencia num mesmo espago 

de varias culturas, insuge-se dinamicas entre esses movimentos culturais que 

devem ser notados, sendo a aculturacao o termo mais comumente utilizado para 

determinar a influencia de padroes exteriores ditando a cultura de um povo. No 

entanto, e muito dificil acontecer uma total assimilacao de uma cultura pela outra, 

fazendo com que uma delas deixe de existir para dar lugar aquela que dominou. E 
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mais razoavel entender que todas as civilizacoes em algum momento passaram por 

processos aculturativos, atraves do contato com as simbologias estrangeiras. 

No que tange o conceito de cultura, observa-se a existencia de diversos 

aspectos ou concepgoes, dentre as quais destacam-se a antropologico, a concepgao 

religiosa, a filosofica e a semiotica. A concepgao filosofica de cultura, no entanto, e 

mais profunda. Para Vilanova (apud SILVA, 2001, p. 32), 

a cultura e, assim, um fato a tres dimensoes: os objetos fisicos se conferem 
significacoes, que partem de sujeitos (seus criadores ou receptores), que 
entre si, por causa ou em consequencia dessas significacoes, estendem 
uma teia de inter-relacoes socais. 

A concepgao semiotica, que parte do conceito de Max Weber (apud SILVA, 

2001, p. 33), afirma que: 

o homem e um animal inserido em tramas de significacoes que ele mesmo 
teceu; considera que cultura e essa urdidura, e que a analise da cultura ha 
de ser, portanto, nao uma ciencia experimental em busca de leis, mas uma 
ciencia interpretativa em busca de significados 

Neste mesmo sentido, Verdu (apud SANTOS, 2007, p. 64) sustenta que 

"cultura e a ordenagao de todos os conteudos da vida e formas de vida de uma 

sociedade humana do ponto de vista de um valor (ou grupo de valores) superior, 

determinado por um todo". 

Ja sob o aspecto da religiosidade, a cultura reveste-se do sentido de modo de 

vida, de uma religiao com preceitos que guia as atividades e interesses 

caracteristicos de um povo (SILVA, 2001). 

Por fim, o conceito mais abordados e utilizado pela maioria dos estudiosos do 

direitos e o antropologico, conceito esse que ainda nos dias atuais e capaz de 

suscitar debates. 

Pelo conceito antropologico, cultura e um conjunto de utensilios e bens, 

ideias, crengas e costumes adquiridos pelo homem com membro de uma sociedade 

(SILVA, 2001). 

Seguindo o conceito antropologico, Miranda (2006, p. 2) conceitua: 

Cultura abrange a lingua e as diferentes formas de linguagem e de 
comunicacao, os usos e costumes quotidianos, a religiao, os simbolos 
comunitarios, as formas de apreensao e de transmissao de conhecimentos, 
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as formas de cultivo da terra e do mar e as formas de transformacao dos 
produtos dai extraidos, as formas de organizacao politica, o meio ambiente 
enquanto alvo de accao humanizadora. Cultura significa humanidade, assim 
como cada homem ou mulher e, antes do mais, conformado pela cultura em 
que nasce e se desenvolve. 

Ainda neste lume, Laraia (2005, p. 25) discorre sobre o surgimento do 

conceito antropologico de cultura: 

[...] os termos [Kultur e Civilization] foram sintetizados por Edward Tylor 
(1832-1917) no vocabulo ingles Culture, que "tornado em seus amplo 
sentido etnografico e este todo complexo que inclui conhecimentos, 
crencas, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 
habitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade". Com 
essa definicao Tylor abrangia em uma so palavra todas as possibilidades de 
realizacao humana, alem de marcar fortemente o carater de aprendizado da 
cultura em oposicao a ideia de aquisicao inata, transmitida por mecanismos 
biologicos. 

Entretanto, o conceito antropologico recebe ainda muitas criticas e nao esta 

completamente finalizado. Laraia (2005, p. 63) consegue nos explicar o motivo de 

tanta divergencia sobre o conceito antropologico ao dizer que: 

[...] a discussao nao terminou - continua ainda -, e provavelmente nunca 
terminara, pois uma compreensao exata do conceito de cultura significa a 
compreensao da propria natureza humana, tema perene da incansavel 
reflexao humana. [...] so nos resta afirmar mineiramente como Murdock 
(1932): "os antropologos sabem de fato o que e cultura, mas divergem na 
maneira de exteriorizar este conhecimento". 

No meio tantos e quantos possiveis conceitos sobre cultura existem, o Direito 

e, contudo, o fator responsavel pela busca na igualdade de tratamento aos mais 

diversos tipos de manifestacoes culturais, garantindo o respeito e direito de memoria 

que consiste em preservar a diversidade cultural existente, incluidos ai os valores e 

significados expressos nas atividades artisticas, na expressoes linguisticas, na 

culinaria, nas formas de vestir, nos modelos arquitetonicos, enfim, em todos os 

fatores da atuagao humana dotados de significados. 
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2.2 A CONSTITUCIONALIDADE DA CULTURA 

A Carta Magna, fonte de todo o Direito jurispositivado de ordenamento social 

de um povo, representa muito mais que apenas o apice de uma piramide legislativa. 

E neste entendimento que Carmo (2005, p. 3) aduz que: 

o poder constituinte originario tenta reproduzir sob a forma de regras, 
normas e leis fundamentais, questoes que antecedentemente surgem na 
sociedade, as tendencias de uma sociedade estao expressas na lei 
fundamental. 

E a cultura como fator de representacao de uma sociedade sempre esteve 

presente nas Constituigoes brasileiras, mas tendo significados diversos de acordo 

com o momento historico em que foram promulgadas ou outorgadas. 

Infelizmente, nem todos os textos constitucionais traziam significados 

plauslveis para o termo cultura e em muitos casos baseavam-se em nogoes 

esparsas do conceito, o que acarretou invariavelmente em distorgoes diversas. 

Sobre a Constituigao Imperial de 1824, Pereira (2008, p. 6) demonstra que 

a Constituigao Imperial de 1824, apresenta o vocabulo cultura na mesma 
acepcao de cultivo, de producao agricola, numa clara reminiscencia de seu 
sentido etimologico, de cultum, conjunto de tecnicas para se obter do solo 
os vegetais semeados. Sinonimo de lavoura, a nocao de cultura aparece 
agregada as ideias de "industria, trabalho e comercio", o que Ihe reforga 
ainda mais o sentido manual de "trabalho da terra". 

Sob uma orientagao liberal-democrata, a primeira constituigao brasileira pos-

independencia solicitava a monarquia, mas respeitava os direitos individuals. No que 

tange os aspectos culturais a Constituigao de 1824 se abastou em utilizar de uma 

das acepgoes mais incipientes da palavra cultura - a que denota um sentido primario 

de feitos e realizagoes humanas agindo sobre a natureza. 

Num contexto historico, pode-se dizer que a Constituigao Imperial usou das 

concepgoes mais vigentes a epoca de sua promulgagao, uma vez que, como 

abordado anteriormente, a acepgao de cultura do seculo XVIII ate a segunda metade 

do seculo XIX circunscreve-se numa oposigao a natureza determinista, sendo a 

cultura uma representagao do brago humano trabalhando a seu favor, mesmo 

entendimento esculpido na Carta Magna Imperial. 
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E interessante lembrar do dizer dos juristas e professoras quando se referem 

a lei como uma resposta as mudangas sociais em um determinado tempo, de sorte 

que o tempo das mudangas e dinamico e acelerado, ao passo que lei tern sua 

propria marcha para reconhecer e mudar. 

A Constituigao de 1824 reserva mais propriedades que apenas ser a primeira 

Constituigao Brasileira. A referida Carta promulgada por Dom Pedro I foi Constituigao 

de vigencia mais longa em toda a historia do Brasil e quando foi revogada pela com 

a Proclamagao da Republica, era a terceira constituigao mais antiga do mundo em 

vigor, so perdendo para a Constituigao dos Estados Unidos e da Suecia. E o mais 

curioso e alarmante e que a Constituigao Imperialista foi a unica a nao sofrer 

emenda. 

Como se viu, com relagao ao aspecto cultural, a primeira Constituigao foi 

incipiente ao abordar o termo cultura, no entanto, nao chegando a abandonar o 

assunto uma vez que dado o contexto historico em que foi elaborada, o texto traz o 

conceito vigente ao tratar sobre a industria, o trabalho e comercio como resultado 

das agoes humanas. 

No entanto, a primeira Constituigao Republicana foi muito aquem da sua 

antecessora. E de se espantar a ausencia da abordagem do assunto relativo a 

cultura em qualquer aspecto ou acepgao. Depois de 67 anos da promulgagao de sua 

antecessora, a Constituigao Republicana de 1891 nao menciona sequer uma unica 

vez o termo cultura (ou alguma variagao) apesar do seu texto ter sido construido por 

autoria de Ruy Barbosa, um dos maiores representantes da intelectualidade juridica 

e literaria do final do seculo XIX, personagem com prestfgio suficiente para assumir 

a presidencia da Academia Brasileira de Letras no lugar de Machado de Assis e de 

ser nomeado Juiz da Corte Internacional de Haia. Contudo, Ruy Barbosa nao teve a 

mesma perspicacia para utilizar o termo cultura na Constituigao que ajudou a 

escrever. 

Desta forma, como disse Pereira (2008, p. 3) aduz que: 

A cultura enquanto atributo intelectual, a cultura das letras, acepcao que 
hoje povoa com maior pujanga o imaginario coletivo no Brasil, somente e 
deste modo semantizada com a promulgagao da Constituigao de 1934, 
baseada na Constituigao alema de Weimar, de orientagao nazista. 
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Somente com a Constituigao de 1934 verifica-se novas luzes ao assunto 

atraves do capitulo intitulado "Da Educagao e da Cultura", em que estabelecia-se 

que "Cabe a Uniao, aos Estados e aos Municipios favorecer e animar o 

desenvolvimento das ciencias, das artes, das letras e da cultura em geral, (...) bem 

como prestar assistencia ao trabalhador intelectual". 

Apesar do curto espago de tempo de vigencia da Constituigao de 1934, tal 

avango do direito a cultura representou grande valia, devido a inexistencia de 

discussao sobre o assunto. Somente o ato de mencionar, nomear a existencia de um 

direito a cultura ja escrevia os primeiros contornos para as Constituigoes seguintes. 

Em 1937 a Constituigao promulgada pelo Estado Novo expressa em seu art. 

52 que a nomeagao de membros do Conselho Federal somente poderia "recair em 

brasileiro nato, maior de trinta e cinco anos e que haja distinguido por sua atividade 

em algum dos ramos da produgao ou da cultura nacional". 

Tem-se, portanto, um cargo politico de alto escalao (componente de orgao de 

importancia fundamental nas relagoes nacionais e internacionais) cuja escolha foi 

determina por uma caracteristica cultural apresentada em sentido elitista. Tal sentido 

e utilizado ate hoje por pessoas que acreditam que cultura e privilegio de pouco, de 

uma seleta camada de populagao que teve formagao em determinadas escolas, 

traduzindo-se mais uma vez numa distorgao do real papel da cultura na formagao de 

um povo. 

A cultura como abordada no texto Constitucional de 1937 nao atraia as 

pessoas em torno dos significados coletivos tal como deveria, antes promovia uma 

separagao ainda maior que se estivesse falando em cultos e nao cultos, entre 

privilegiados e nao privilegiados, denotando a cultura como uma proeminencia ou 

uma notoriedade pessoal. Nesse sentido, a ideia de existencia de pessoas 

detentores da cultura nacional acaba por indicar logicamente que tal grupo de 

pessoas e responsavel por criar uma cultura oficialmente homologada pelo governo, 

enveredando uma vez mais pelo afastamento das mais diversas formas de 

expressoes culturais de uma unidade nacional almejada. 

Ja a Constituigao de 1946 trazia em seu art. 174 que "o amparo a cultura e 

dever do Estado", o que revela a definigao de cultura como um bem a ser 

resguardado pelo Estado Novo getulista, algo merecedor do intervencionismo estatal 

patente a epoca. Interessante notar que esta visao de cultura como bem juridico 
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garantido a todos estende-se ate a hoje na Constituicao de 1988, traduzindo o 

patrimonio cultural de um povo como bem a ser protegido, devendo a Uniao, 

Estados, Distrito Federal e Municipios proporcionarem meios de acesso a cultura. 

Em 1967, a Constituicao elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte 

langou bases para ditadura militar, atraves da construcao de um texto que destacava 

a familia, artes, letras, status social e a cultura supervalorizada positivamente. Um 

exemplo patente dessa estimagao da cultura alem dos patamares normais e o seu 

art. 118 ao afirmar que "os Juizes Federals, serao nomeados pelo Presidente da 

Republica, dentre brasileiros, maiores de trinta anos, de cultura e idoneidade moral" 

o que traz ao termo cultura nas Constituigoes brasileiras um novo aspecto: o de 

cultura ligado a idoneidade, a bom carater, a moralidade - ingredientes almejados 

pelas autoridades militares governantes a epoca. 

Tendo ressaltado as primeiras ideias constitucionais da cultura, observar-se 

que as Constituigoes Brasileiras avangaram muito pouco na abordagem acerca dos 

aspectos culturais que sao e sempre foram imanentes a toda e qualquer sociedade. 

De certo que as proprias concepgoes sobre o termo cultura tiveram valores diversos 

desde o primeiro momento imperial ate o movimento militar. 

Tomando como ponto de partida as quatro ultimas Cartas Magnas brasileiras 

antes da atual Constituigao de 1988, tem-se uma abordagem sobre termo cultura 

baseada no sentido de erudigao, proeminencia e idoneidade moral. Para tanto os 

modelos juridico constitucionais brasileiros construidos ao longo da segunda metade 

do seculo XX ajudaram a construir ate mesmo o conceito de sujeito culto que existe 

no imaginario comum da sociedade brasileira: e um sujeito erudito, proeminente e 

portador de idoneidade moral. Infelizmente, tal como esta demonstrado por estas 

ultimas Constituigoes, a cultura e facilmente considerada como um produto 

destinado a uma parcela muito restrita da populagao brasileira, de sorte que 

somente alguns poucos afortunados podem aproximar-se dela. 

Quanto a definigao de cultura da Constituigao Federal de 1988, existe um 

impasse a ser superado. O conceito de cultura vem sendo debatido e por muitas 

vezes posto a prova dentro das ciencias sociais, fato esse impulsionado pelas 

grandes transformagoes mundiais trazidas junto ao movimento de globalizagao. Ha 

uma vertente dentro das ciencias sociais que admite ate mesmo o abandono da 
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expressao em favor da utilizacao apenas no sentido restrito de produgao intelectual 

e artistica. 

Tal aversao ao sentido mais abrangente do conceito de cultura deve-se a 

difusao de tal conceito, e por conseguinte da falta de criterio cientifico na utilizacao 

da palavra cultura, fator que favorece um desvio do sentido real a que almeja-se 

usar ao designar cultura. 

No entanto, nunca se conseguira afastar completamente de todas as 

acepgoes historicamente construidas pela sociedade, pois como entende Couche 

(apud SANTOS, 2007), se o vocabulario cientifico abandonasse todos os conceitos 

que se vulgarizaram e cairam no uso comum, certamente, seria obrigado a se 

renovar com frequencia, freando e ate aniquilando qualquer forma de acumulagao 

de conhecimento. 

Contudo, alguns criterios jur idicos orbitam o conceito de cultura, 

sedimentando-se ao longo das ultimas decadas e sob tais caracteristicas deve-se 

desenvolver um conhecimento sobre um conjunto de direitos que nao apenas 

conceituarao a cultura, bem como deverao proporcionar o verdadeiro acesso aos 

direito culturais. 

Dentre os conceitos principals de cultura nao se deve esquecer a nogao de 

cultura como agao, alem da nogao de bem e posse (inclusive bem sobrepessoal). A 

cultura como reflexo de uma civilizagao (o desenvolver da personalidade em 

sociedades) e um conjunto de bens sobrepessoais resultantes de um sistema 

oriundo das atividades humanas. Noutra forma, cultura tambem e um conjunto de 

atividades humanas carregadas de simbolos e significados, cujas interpretagoes e 

valores sao reconhecidos e protegido com mais ou menos veemencia a depender 

das situagoes historicas. 

Gonzalez (apud SANTOS, 2007, p. 50) afirma que "nao ha cultura onde nao 

ha normas", o que, corroborando com o brocado de Ulpiano "Ubi homo ibi societasl 

ubi societas, ibi jus", indica o vinculo inquebravel entre cultura e direito. Uma vez 

existindo homens em sociedade, havera cultura, havera portanto o direito. Dai, o 

trinomio direito-sociedade-cultura remeter ao conceito hodierno de sociedade global. 

Ora se as barreiras fisicas ja quase nao existem, o fluxo de informagoes pela 

internet e tremendo a ponto dos continentes nao mais se sentirem separados por 

oceanos, que dira os paises vizinho que quase se esqueceram o significado da 
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palavra fronteira. Mesmo assim, embora envolvidas num contexto mundial, cada 

pequena regiao ainda resguarda certas caracteristicas que sao inerentes apenas a 

ela mesma, fatores que identificam o individuo local onde quer que ele esteja, 

melhor dizendo, no contexto global qualquer em que estiver inserido. Santos (apud 

DROPA, 2000, p. 2) assevera que: 

a Cultura diz respeito a humanidade como um todo e, ao mesmo tempo, a 
cada um dos povos, nagoes, sociedades e grupos humanos. Cada realidade 
cultural tern sua logica interna, a qual se deve procurar conhecer para que 
fagam sentido as suas praticas, costumes, concepgoes e as transformagoes 
pelas quais estas passam. Existe cultura em todas as variagoes humanas, 
como por exemplo, nas formas de familia, ou nas maneiras de habitar, de se 
vestir ou de distribuir os produtos do trabalho. 

Ressalta-se que cultura nao se refere apenas a formas de viver tipicamente 

regionais. Cultura diz respeito a humanidade, e por isso, ressalta-se a existencia de 

direitos culturais positivados na esfera internancional o intuito de resguardar os 

interesses inerentes ao ser humano. Por exemplo, os direitos culturais encontram-se 

incluidos no rol dos direitos humanos fundamentals, ja que o art. 27 da Declaracao 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948 traz o seguinte conteudo, in verbis: 

Art. 27 - Toda pessoa tern o direito de participar livremente da vida cultural 
da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo cientifico e de 
seus beneficios. Toda pessoa tern direito a protegao dos interesses morais e 
materiais decorrentes de qualquer produgao cientifica, literaria ou artistica 
da qual seja autor. 

Ademais, a Declaracao Universal dos Direitos Humanos acabou por acelerar 

a implementacao dos direitos culturais em outros instrumentos juridicos 

internacionais a exemplo do Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e 

Culturais, firmado em 1966, cujo art. 13 no indica que: 

Art. 13 Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a educagao. Concordam em que a educagao devera visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e 
a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentals. 
Concordam ainda que a educagao devera capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensao, a 
tolerancia e a amizade entre todas as nagoes e entre todos os grupos 
raciais, etnicos ou religiosos e promover as atividades das Nagoes Unidas 
em prol da manutengao da paz. 
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Neste passo, em novembro de 2001, a UNESCO adotou a Declaragao 

Universal sobre a Diversidade Cultural dentro de um processo de implementacao 

mundial dos direitos culturais. O surgimento dessa declaragao firma-se como o 

primeiro instrumento de definicao de um padrao internacional com a finalidade de 

preservar a diversidade cultural, bem como promover o dialogo entre culturas. 

Reconhecida predisposigao encontra-se disposta no preambulo da Declaragao em 

questao ao dizer: 

A Conferencia Geral, 
Reafirmando seu compromisso com a plena realizacao dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentals proclamadas na Declaragao 
Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos universalmente 
reconhecidos, como os dois Pactos Internacionais de 1966 relativos 
respectivamente, aos direitos civis e politicos e aos direitos economicos, 
sociais e culturais, 
Recordando que o Preambulo da Constituigao da UNESCO afirma "(...) que 
a ampla difusao da cultura e da educagao da humanidade para a justiga, a 
liberdade e a paz sao indispensaveis para a dignidade do homem e 
constituem um dever sagrado que todas as nagoes devem cumprir com um 
espirito de responsabilidade e de ajuda mutua", 
[...] 
Aspirando a uma maior solidariedade fundada no reconhecimento da 
diversidade cultural, na consciencia da unidade do genero humano e no 
desenvolvimento dos intercambios culturais, 
[...] 
Proclama os seguintes principios e adota a presente Declaragao: 

A Declaragao Universal sobre a Diversidade Cultural e, portanto, instrumento 

legal que representa um marco de importante reconhecimento dos direitos culturais 

no ambito internacional. Ademais, lembra-se, tambem que os direitos culturais sao 

referidos tambem no Protocolo de Sao Salvador, de 1988, tambem conhecido como 

Protocolo Adicional a Convengao Americana sobre Direitos Humanos. 

O referido Pacto assegura, no art. 13, o direito a educagao, orientado para o 

pleno desenvolvimento da pessoa humana e do sentido de sua dignidade, visando 

ao fortalecimento e ao respeito pelos direitos humanos, ao pluralismo ideologico, as 

liberdades fundamentals, a justiga e a paz. Ainda sim, no art. 14, estabelece o direito 

aos de cada ser humana de ter beneficios da cultura, reconhecendo os que a 

promovem e desenvolvem atraves da cooperagao. O pacto preve tambem uma 

comunicagao internacional relacionada aos assuntos cientlficos, artisticos e culturais 

e, com fito de propiciar maior cooperagao internacional (CUNHA FILHO, 2000). 

Todo esse arcabougo juridico internacional aponta para um movimento de 

fortalecimento dos direitos culturais a comegar num ambito internacional, cujas 
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barreiras contra a implementacao desses direitos se erguem principalmente nas 

regioes cuja aplicabilidade dos direitos fundamentals esta adstrita a vontade um 

governo local ou de conjunto de praticas coletivas desfavoraveis a dignidade 

humana individual, praticas assumidas mesmo a despeito do alarde causado pela 

midia e pelas organizacoes civis e internacionais contra tais tipos de atrocidades. 

Esse e o motivo principal pelo qual determinados paises ou regioes nao 

aderirem aos direitos culturais: ninguem pode invocar sua diversidade cultural para 

ferir os direitos humanos individuals ou coletivos de outrem, muito menos limitar o 

seu exercicio, pois aderir aos direitos culturais e afirmar que todos estao livres para 

expressar-se culturalmente, sem no entanto interferir na dignidade da pessoa 

humana e nos outros principios fundamentals arrolados nas declaracoes 

internacionais. 

2.2.1 Cultura na Constituigao Federal de 1988 

A Constituigao Brasileira de 1988 garante a todos o pleno exercicio dos 

direitos culturais em seu art. 215 ao dizer que "Art. 215. 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". 

Esta garantia constitucional e sistematizada tambem no art. 216 ao tratar do 

patrimonio cultural brasileiro: 

Art. 216. Constituem patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referenda a identidade, a acao, a memoria dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressao; 
II - os modos de char, fazer e viver; 
III - as criacoes cientificas, artisticas e tecnologicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificagoes e demais espacos 
destinados as manifestagoes artistico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sitios de valor historico, paisagistico, artistico, 
arqueologico, paleontologico, ecologico e cientifico. 

Como se sabe, no momento em que a Carta Magna define patrimonio cultural 

brasileiro, o ordenamento juridico esta na verdade criando indiretamente este direito 
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dentro de seu espago, englobando neste patrimonio, as formas de expressao, os 

modos de criar, fazer e viver, as criagoes cientificas, artisticas e tecnologicas. 

Com tantos direitos esparsos somente dentro do proprio texto constitucional 

brasileiro, nao existe um conceito pronto e restrito sobre cultura. Nesse lume, o 

direito a cultura foi enquadrado na Constituigao de 1988 como um direito 

fundamental e de personalidade. Assim, o nucleo base dos direitos culturais em 

nossa Constituigao e representado pela cultura, educagao fundamental, 

universidades, artes, ciencia e tecnologia (SANTOS, 2007). 

Pinto (2009, p. 32) formula o conceito de cultura como: "agrupamento de 

manifestagoes, individuals ou coletivas, caracteristicas de uma sociedade e 

expressadas em pautas de comportamento ou artefatos simbolicos, que circulam em 

espagos publicos ou privados de difusao e reprodugao". 

Outro conceito de cultura que se observa na Constituigao de 1988 restringe-

se a um conjunto de bens e direitos a serem resguardados e protegidos pelo Estado 

e pelos entes que o compoe. 

Tomando como partida os conceitos de cultura sedimentados na CF de 1988, 

observa-se uma pequena confusao quanto aos conceitos de direito a cultura, direitos 

culturais e direito da cultura. 

Neste lume, o conceito mais facil de se estabelecer e o de direito da cultura, 

entendido como o conjunto de normas, regras, jurisprudencias e comentarios da 

doutrinarios que tratam especificamente sobre a cultura (RIOU apud SILVA, 2001). A 

este coletivo juridico, Silva (2001) chama de ordenagao constitucional da cultura. 

Veja-se o exemplo citado no comego deste item, sobre os direitos do 

patrimonio cultural. Ora, se existe o direito a cultura relacionado ao patrimonio 

cultural, existe tambem o direito do interessado de reivindicar que o Estado cumpra 

com o seu dever de conservar o patrimonio cultural. Dai entender-se que o direito a 

cultura e o que dita a exigencia da agao positiva do Estado, enquanto que os direitos 

culturais revelam-se como a faculdade subjetiva de reivindicar essa agao estatal 

(SILVA, 2001). 

Nesse portico, os direitos culturais reconhecidos na Constituigao segundo 

Silva (2001, p. 51) sao: 

(a) liberdade de expressao da atividade intelectual, artistica, cientifica; (b) 
direito de criacao cultural, compreendidas as criagoes artisticas, cientificas e 
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tecnologicas; (c) direito de acesso as fontes da cultura nacional; (d) direito 
de difusao das manifestagoes culturais; (e) direito de protecao as 
manifestagoes das culturas populares, indigenas e afro-brasileiras e de 
outros grupos participantes do processo civilizatorio nacional; (f) direito-
dever estatal de formagao do patrimonio cultural brasileiro e de protegao 
dos bens da cultura - que, assim, ficam sujeitos a um regime juridico 
especial, como forma de propriedade de interesse publico. Has direitos 
decorrem das normas dos arts. 5°, IX, 215 e 216 [...] 

Admitida a existencia dos direitos culturais e do direito a cultura, passa-se a 

entender o direito da cultura, como um conjunto de leis e entendimentos 

relacionados a area cultural. Como todo conjunto, os direitos culturais imersos num 

ambito constitucional podem vir a entrar em choque ou ate de conflito em relacoes 

juridicas do cotidiano. 

Nesse sentido, Moraes (2004, p. 45) diz que "para solucionar esse conflito, 

compatibilizando-se as normas constitucionais, a fim de que todas tenham 

aplicabilidade, a doutrina aponta diversas regras de hermeneutica constitucional em 

auxilio ao interprete". 

Num mesmo sentido, relata Santos (2007, p. 131) que: 

Numa analise cultural, geralmente, debate-se com inatas dualidades: 
culturalismo e relativismo, particularismo e universalismo. Dai a importancia 
e utilidade das teorias dos principios e das restrigoes nos direitos 
fundamentals, porque ajudam a dirimir conflitos no caso concrete Porem, a 
argumentagao juridica depende da pre-compreensao do interprete, que e 
fundamental para uma solida construgao da jurisprudencia. 

Com isso, torna-se imprescindivel a necessidade de conhecer, organizar e 

aprofundar-se no estudo dos principios constitucionais ligados a cultura antes 

mesmo do estudo de tais direitos, exercitando assim a pratica da interpretacao de 

tais direitos nos casos concretos, conjugando letra constitucional com as 

caracterist icas historicas, polit icas e ideologicas da epoca em que os 

acontecimentos surgem (nao somente no momento nascedouro da norma), para por 

fim, encontrar aquele que seja o melhor sentido da norma e, portanto, transformar 

normas conflitantes em normas de eficacia plena na sociedade (MORAES, 2004). 

Partindo dessa necessidade premente, e factivel a catalogacao dos 

principios, e por conseguintes, dos direitos relacionados ao segmento cultural na 

nossa Constituigao. 

O cerne fundamental da garantia do direito a cultura e o Principio da 

Dignidade Humana, atraves do qual todos os outros direitos culturais se sustentam. 
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Nesse lume, o Principle- da Dignidade Humana teve como fonte natural as filosofias 

religiosas, principalmente as da doutrina crista com Tomas de Aquino. Entretanto, a 

Dignidade Humana como Principio so veio a ser reconhecida depois do nazismo -

interessantemente, um acontecimento historico que resultou na negagao deste 

principio e nao de sua utilizacao. Nao por acaso, o pos-guerra foi marcado pela 

conquista em varios ambitos do reconhecimento positivado do principio da 

Dignidade Humana, principalmente pela elaboracao da Declaragao Universal dos 

Direitos do Homem, em 1948, pela Organizagao das Nagoes Unidas. Desta feita, a 

referida declaragao nao so significou o marco legal de luta pela dignidade humana, 

como tambem fez surgir um movimento de adogao dos direitos fundamentals 

(incluindo-se ai os direitos culturais) na pauta do constitucionalismo moderno 

(PINTO, 2009). 

Internamente, em nosso pais, o Principio da Dignidade da Pessoa Humana foi 

incluido pela primeira vez na Constituigao Federal de 1988. Martins (2009, p. 51) 

revela o quanto e importante tal principio na Constituigao de 1988 ao dizer que: 

Na verdade, poderia o constituinte ter optado por se referir ao principio 
apenas no Preambulo;ou mesmo por inseri-lo, por exemplo, no caput do art. 
5° de tal forma a garantir aos " brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
pais a inviolabilidade do direito" a dignidade. Poderia, ainda, o constituinte 
sequer ter mencionado o principio, o que nao afastaria, contudo, a 
circunstancia de que sempre se poderia reconhecer a sua existencia 
implicita a partir do catalogo de direitos reconhecido no texto. Todavia, nao 
foi esta a opcao constitucional. E se assim nao se procedeu, certamente 
nao deixa de ser relevante para o estudo do tema a formula prevista no art. 
1°, inciso III, da Carta Constitucional. 

Na pratica, o Principio da Dignidade da Pessoa Humana revela-se em tres 

formas na Constituigao Federal de 1988. Na primeira delas, o referido principio e 

valor fonte do sistema constitucional, conforme aduzido no art. 1°, inciso III da 

Constituigao, condicionando a interpretagao e aplicagao do texto constitucional por 

se tratar de principio base da Republica Federativa do Brasil. Num segundo sentido, 

o Principio da Dignidade da Pessoa Humana tern um papel de dar unidade 

axiologica-normativa no ambito constitucional, ja que serve de parametro de 

harmonizagao dos diversos dispositivos constitucionais por estar a frente dos demais 

direitos fundamentais contidos da Constituigao. Sobre esse segundo sentido do 

principio em questao, Farias (apud MARTINS, 2009, p. 66) afirma que: 
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O principio fundamental da dignidade da pessoa humana cumpre um 
relevante papel na arquitetura constitucional: o de fonte juridico-positiva 
de direitos fundamentais. Aquele principio e o valor que da unidade e 
coerencia ao conjunto dos direitos fundamentais. Dessarte o extenso rol 
de direitos e garantias fundamentais consagrados no titulo II da Constituigao 
Federal de 1988 traduz uma especificacao e densificacao do principio 
fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III). Em suma, os 
direitos fundamentais sao uma primeira e importante concretizagao 
desse ultimo principio, quer se trate dos direitos e deveres individuals e 
coletivos (art. 5°), dos direitos sociais (arts. 6° a 11) ou dos direitos 
politicos (arts. 14 a 17). Ademais, aquele principio funcionara como 
uma 'clausula aberta' no sentido de respaldar o surgimento de 'direitos 
novos*nao expressos na Constituigao de 1988, mas nela implicitos, seja em 
decorrencia do regime e principios por ela adotados, ou em virtude de 
tratados internacionais em que o Brasil seja parte, reforgando, assim, 
o disposto no art. 5°, § 2°. Estreitamente relacionada com essa 
fungao, pode-se mencionar a dignidade da pessoa humana como 
criterio interpretativo do inteiro ordenamento constitucional" 

O terceiro sentido dado ao Principio da Dignidade Humana na Constituigao 

Federal de 1988 e o de fundamento da Republica e do Estado Democratico de 

Direito. Tal sentido esta demonstrado na inclinacao do Estado em dar atencao a tal 

principio ao demandar politicas que concretizem tal principio. Nesse sentido, Martins 

(2009, p. 72) demonstra que: 

Com efeito, enquanto valor incorporado ao sistema juridico 
constitucional sob a forma de principio - no moldes previstos no art. 1°, 
inciso III, da Constituigao de 1988 -, a dignidade da pessoa humana sinaliza 
para uma inversao na prioridade politica, social, economica e juridica, ate 
entao existente,do Estado brasileiro constitucionalmente idealizado. Passa-
se, a partir do texto de 1988, a ter consciencia constitucional de que a 
prioridade do Estado (politica, social, economica e juridica) deve ser o 
homem, em todas as suas dimensoes, como fonte de sua inspiragao e fim 
ultimo. Mas nao o ser humano abstrato do Direito, dos Codigos e das Leis, e 
sim, o ser humano concreto, da vida real. Destarte, deixa-se de lado uma 
visao patrimonialista das relagoes politicas, economicas e sociais para 
conceber o Estado, e o sistema juridico que ele estabelece a partir destas 
relagoes, como estrutura voltada ao bem estar e desenvolvimento do ser 
humano. Assim, a pessoa humana passa a ser concebida como centro do 
universo juridico e prioridade justificante do Direito 

Com relacao a cultura, o Principio da Dignidade Humana opera em duas 

frentes principals: o positivo: que diz respeito ao direito de produzir e ter acesso aos 

bens culturais (conforme arts. XXVI e XXVII da Declaragao em questao) e o negativo 

que limita a atuagao de qualquer manifestagao cultural se esta vier a ameagar ou 

violar os outros direitos fundamentais tais como vida, liberdade de expressao e 

acesso a informagoes (PINTO, 2009). 

A Igualdade tambem aparece como principio cultural inserido na Constituigao 

de 1988. E transmite-se atraves das normas que ditam o acesso igualitario a cultura, 
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bem como as oportunidades culturais, e da promocao de politicas que utilizem-se da 

isonomia durante suas realizacoes. 

Analogamente, utilizando o Principio Constitucional da Isonomia como 

desdobramento do Principio da Igualdade, as policias publicas de cultura devem ser 

favoraveis (diferentemente de usar de favoritismo) aos produtores e consumidores 

de bens culturais em situacao vulneravel, tentando inseri-los na cadeia produtiva 

cultural sem no entanto render-se ao assistencialismo. Trata-se de utilizar da 

isonomia substancial na tentativa de equacionar as discrepantes situacoes 

relacionadas a utilizacao, fruicao ou reconhecimento de determinados bens culturais 

que estariam a margem da extincao nao fosse o arbitramento eficaz do Principio da 

Igualdade (PINTO, 2009). 

Dentro de uma sociedade brasileira construida a partir de tantas misturas e 

convivencia de diferentes povos, a diversidade cultural que anteriormente era alvo 

de duras criticas, hoje, e uma das caracteristicas de riqueza cultura do povo 

brasileiro que mais chama atencao no holofotes internacionais. Dado isso, 

manifesta-se na Carta Magna o Principio de Pluralismo ou Diversidade, que consiste 

no acolhimento (sem hierarquizar ou instituir como oficial) toda e qualquer 

manifestacao da cultura brasileira, sem qualquer distincao. 

Dai decorrem o dever de tolerancia e coexistencia pacifica, bem como a nao 

distincao de alta cultura e cultura popular e entendimento que essas culturas nao 

necessitam de ficar estaticas, paradas no tempo. Uma vez que existem varias 

praticas culturais, elas podem altera-se no tempo e no espaco, recebendo influencia 

de outras culturas. 

O terceiro principio a ser notado e o Principio da Participacao Popular 

Externa. Num pais de proporcoes como o Brasil, seria uma tarefa impossivel manter 

qualquer politica publica sem o apoio do povo, que e quern conhece as condicoes 

regionais. Dai Pinto (2009, p. 89) dizer que: 

Ponto fundamental na promogao, incentivo e difusao de cultura e a outorga 
de poderes as comunidades locais para legislar ou tomar decisoes, visto 
serem destinatarias diretas e imediatas de politicas adotadas e, por isso, 
disporem, ao menos em tese, de melhores condicoes para escolher formas 
adequadas de promover e preservar o patrimonio cultural de que sao 
titulares. 
Alem do mais, considerando a dimensao continental do Brasil, a formulacao 
e execugao de politica cultural uniforme em todo o territorio acarretariam 
problemas incalculaveis, em virtude da desconsideracao de peculiaridades 
locais. 
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Portanto, o Principio da Participagao Popular Externa, manifestado atraves da 

titularidade do poder do povo (art. 1°, paragrafo unico da Constituigao Federal de 

1988) e a condigao de imediato destinatario das politicas culturais. De tal forma, 

preceitua-se a participagao direta popular seja pela formulagao, apreciagao previa ou 

posterior das politicas publicas (cujos instrumentos respectivamente sao a iniciativa 

popular, o plebiscito e o referendo). Tal principio conduz ao art. 215, §3°, IV, da 

Constituigao Federal de 1988 que assegura a "democratizagao do acesso aos bens 

culturais". 

Outro principio catalogado como fundamentar do acesso a cultura e o da 

Solidariedade, atraves do qual deve buscar acesso isonomicos aos bens culturais, 

atraves da inclusao, equacionamento das desigualdades individuals, micro e macro 

regionais, bem como na prestagao estatal positiva principalmente em situagoes de 

exclusao social que possam gerar a perda da memoria coletiva ou de um patrimonio 

necessario a identificagao de um grupo social (PINTO, 2009). 

O principio em questao ganha bastante espago quando denotado para o 

sentido de preservagao do meio ambiente natural e cultural - bens culturais dentro 

rol constitucional. Portanto, pelo Principio da Solidariedade, o uso sustentavel do 

meio ambiente deve realiza-se para favorecer o uso destes mesmo recursos pelas 

geragoes posteriores, proibindo o descarte de recursos e da memoria coletiva. 

O Principio da Solidariedade desenvolve-se em tres garantias conforme 

Weiss {apud PINTO, 2009, p. 96): 

1) principio "opcoes" (options), significando que cada geracao deve 
conservar a diversidade de recursos naturais , evitando restringir 
indevidamente as escolhas das futuras geragoes acerca de resolver 
problemas e e realizar valores proprios; 
2) principio "qualidade" {quality), segundo o qual cada geracao deve 
transmitir, para a sucessora, meio ambiente natural e cultural com qualidade 
similar ao que foi desfrutado pelas geragoes anteriores; 
3) principio de "acesso equitativo" (equitable access), cujo conteudo exige 
que cada geragao deve garantir a seus membros acesso ao legado de 
geragoes passadas e, ao mesmo tempo, conservar esse acesso para as 
futuras geragoes. 

A Constituigao de 1988 garante ainda o Principio da Protegao Plena -

complementando o Principio da Solidariedade. Este principio encorpa-se nos 

preceitos de evitar as condutas danosas ao meio ambiente cultural, prevenindo e 
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precavendo (PINTO, 2009). Essa compreensao de ser necessario preservar o 

patrimonio cultural esta expresso fortemente na Constituigao Federal, no art. 216, § 

1° ao dizer que: 

"§ 1° - O Poder Publico, com a colaboracao da comunidade, promovera e 
protegera o patrimonio cultural brasileiro, por meio de inventarios, registros, 
vigilancia, tombamento e desapropriagao, e de outras formas de 
acautelamento e preservacao". 

A aplicabilidade de tal principio e comumente verificada nas atividades 

administrativas do Estado, como tombamentos, inventarios e termo de ajuste de 

conduta. 

E por este principio que o ordenamento juridico brasileiro repudia o dano ao 

patrimonio cultural. Tambem decorrente deste principio, as leis de incentivo a cultura 

sao dotadas de uma preocupacao em efetivar essa protecao plena nos sentido 

negativos (limitacoes) e positivos (deveres). Por isso, a proibicao em se promover 

qualquer politica ou agao publica cujos efeitos sao incertos a uma manifestagao ou 

bem cultural, ou ate mesmo a pessoas que detem determinado atividade cultural que 

represente uma memoria de coletividade. Concomitante as agoes de preservagao, 

tal principio traduz-se tambem no dever de proteger e preservar o patrimonio 

cultural, conforme o art. 24, inciso VII da Constituigao Federal de 1988. Dessa forma 

nao so o Estado e responsavel pela preservagao do patrimonio cultural, mas 

tambem Ministerio Publico, Defensoria Publica, Instituto do Patrimonio Historico -

IPHAN, bem como qualquer tipo de organizagao civil e os proprios cidadaos (PINTO, 

2009). 

2.3 CIDADANIA CULTURAL 

Um dos fundamentos da Republica Federativa do Brasil e a cidadania, 

preceituada no art.1°, II, Constituigao Federal de 1988. 

O conceito de cidadania por vezes confunde-se com os direitos fundamentais. 

De fato, a luta pelo reconhecimento e dos direitos humanos denota o espirito da 

cidadania, qual seja o de que cada individuo deve participar ativamente da sua 
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organizacao estatal, buscando seus direitos e utilizando-os quando necessario (ou 

ate mesmo quando deve). 

Consoante Moraes (2004, p. 215), "cidadao: e o nacional (brasileiro ou nato) 

no gozo dos direitos politicos e participante da vida do Estado". 

Ademais, a cidadania revela-se ser o pleno gozo de todos os direitos, ou seja, 

parte da ideia de um direito a ter direitos. Insurge-se que o conceito de cidadania 

possui 3 elementos constitutivos, quais sejam: os direitos civis (necessarios a 

liberdade individual), os direitos politicos (direito de votar, de participar da vida 

politica ou ate mesmo o direito de participar do exercicio do poder politico como 

autoridade publica politica) e por ultimo, mas nao menos importantes, os direitos 

sociais (DROPA, 2000). 

Este ultimo grupo de direitos compreendidos no conceito central de cidadania 

sao inerentes ao individuo, colocando-se como base necessaria para o exercicio de 

cidadao, uma vez que os direitos sociais referem-se ao minimo de bem estar 

economico e seguranca de vida dentro dos padroes que permeiam uma sociedade. 

A Cidadania, portanto, e formada pelo poder de exercicio destes 3 tipos de 

direito (civis, politicos e socio-economicos). Havendo ao individuo a possibilidade de 

exercer esses tais direitos, ou seja, se o ordenamento juridico de seu pais 

proporciona possibilidades de reconhecer e aplicar estes tais direitos, esse individuo 

detem sua cidadania. 

Tendo delimitado o conceito inicial de cidadania, opoe-se agora o 

entendimento do que seja cidadania cultural. Sobre o assunto CHAUI (2006, p. 134) 

anuncia: 

O que pode ser a cultura quando tratada do ponto de vista da democracia? 
O que seriam uma cultura da democracia e uma cultura democratica? Quais 
os problemas de um tratamento democratico da cultura, isto e de uma 
cultura da democracia, e da realizacao da cultura como visao democratica, 
portanto de uma cultura democratica? Essas perguntas sinalizam quais 
seriam, pelo menos no inicio, os problemas a enfrentar. Em primeiro lugar, 
problema da relacao entre cultura e Estado; em segundo, a relagao entre 
cultura e mercado; e em terceiro, entre cultura e criadores. 

Se o elemento basico do corpo politico do Estado e cidadao, o objetivo do 

Estado para o com a cultura e assegura-la como um direito, certificando-se que o 

cidadao possa ter acesso as obras culturais produzidas pelos outros entes da 

cidadania, bem como guardando o direito de cada cidadao poder char suas proprias 
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obras. Por um lado, o papel do Estado nao e ditar uma cultura oficial, discriminando 

essa ou aquela cultura em favor de alguma escolhida. O Estado nao produz cultura, 

mas dele emanam garantias de que qualquer um podera produzir aquilo que bem 

entender dentro de suas concepgoes e manifestagoes culturais, ainda que seja uma 

representagao de uma minoria (CHAUi, 2006). 

Se Estado nao e produtor de cultura, tambem nao deve, nem pode determinar 

que alguem a produza. Esta aberto a liberdade de cada um o de produzir ou nao. 

Ainda assim, nao existindo o desejo de produzir, o cidadao devera ter o direito de 

usufruir dos bens culturais produzidos do trabalho cidadao. 

Como ja se demonstrou, num sentido mais generico e antropologico cultura e 

todo fazer humano. Dai se qualquer um ser um representante de suas 

caracteristicas regionais, de suas historia e sua memoria. Com isso, deve-se dar o 

direito de ter acesso aos registro e formas de preservagao para que cada individuo 

possa ate mesmo descobrir seu lugar no mundo, sua identidade (DROPA, 2000). 

Por fim, a cultura como um elemento a ser resguardado pelo Estado acaba 

por se tornar alvo de discussoes politicas, traduzidas em propostas ate 

consubstanciar-se em agoes. Durante esse tramite, deve ser assegurado o direito do 

cidadao de opinar e participar das decisoes politicas concernentes a cultura. 

Com outras palavras, Barros (apud BANCO DO NORDESTE, 2010a, p. 4) 

afirma: 

Pensar a cultura como direito representa, para alem do direito autoral, o 
mais consagrado e conhecido: o direito a participagao na vida cultura, que 
engloba os direitos a criacao, fruigao, difusao e a participagao nas decisoes 
de politica cultural. Inclui tambem o direito a identidade cultural e, 
consequentemente, o direito a protecao do patrimonio cultural e o direito a 
cooperagao cultural. E com este conjunto de direitos assegurados e 
praticados que podemos falar de uma efetiva cidadania cultural. 

Chaui (2006, p. 138) fala ainda que: 

Trata-se, pois, de uma politica cultural definida pela ideia de cidadania 
cultural, em que a cultura nao se reduz ao superfluo, ao entretenimento, aos 
padroes do mercado, a oficialidade doutrinaria (que e a ideologia), mas se 
realiza como direito de todos os cidadaos, direito a partir do qual a divisao 
social de classe ou a luta de classes possa manifestar-se e ser trabalhada 
porque, no exercicio do direito a cultura, os cidadaos, como sujeitos sociais 
e politicos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e troca suas 
experiencias, recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o 
processo cultural. 
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Na atualidade, o conceito de cidadania cultural evidencia sua validade, 

quando a sociedade civil como um todo aproximou-se das politicas e agoes culturais 

promovidas pelos orgaos publicos de todas as esferas, demostrando interesse e 

opinando por achar justa e necessaria a intervengao do ente cidadao na construgao 

de um pais com mais direito de acesso a cultura e, principalmente, a diversidade das 

manifestagoes culturais. 

Dropa (2000) lembra que: 

Esta nova visao da cidadania, [direito a ter direitos], da ao termo civico um 
novo conceito: o da cidadania cultural, ou o direito do cidadao em preservar 
e buscar nos seus bens culturais a livre expressao e o auto-
reconhecimento. Cidadania cultural nada mais e do que a possibilidade do 
individuo de usufruir seus bens culturais, formadores de sua identidade 
cultural, reconhecer sua propria historia e construir, a partir deles, o seu 
future Estes elementos sao os simbolos, objetos e valores que se 
transmitem de geracao a geracao ate o ponto de constituir verdadeiros 
"sinais" que identifiquem determinada cultura. 

Os instrumentos de consulta publica existentes no sites governamentais do 

Ministerio da Cultura tornaram viaveis as participagoes do locutor social, nao apenas 

pela conotagao publicitaria que permeou as agoes do Ministerio em questao; houve 

uma preocupagao dos dirigentes politicos em nao apenas "avisar" a sociedade sobre 

quais assuntos estava-se discutindo; o gestor publico sensibilizou toda a sociedade 

sem distingao entre regioes, raga, cultura ou qualquer aspecto para que atraves de 

sua participagao um novo momento historico fosse escrito na historia das politicas 

publicas estatais brasileiras. Uma coisa era certa, os agentes culturais (sendo eles 

artistas, produtores, consumidores e ate os gestores politicos da area) nao poderiam 

mais esquivar-se pela pauta do desconhecimento sobre as agoes correntes. 

No ambito da cultura, das politicas publicas de desenvolvimento das 

manifestagoes culturais e de preservagao dos bens do patrimonio cultural, bem 

como da garantia do acesso a estes bens, a cidadania cultura nada mais e que uma 

aplicabilidade dos direitos, ou seja, do pleno gozo dos direitos direitos culturais, no 

sentido de que o cidadao tera o direito de expressar-se (direito civil de liberdade 

individual), o direito de ter acesso aos bens e manifestagoes culturais (direito social 

de poder usufruir da produgao e da circulagao da cultura) e, por fim, o direito politico 

(direito de poder interferir e decidir na politicas publicas tais como definigao de 
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diretrizes publicas, formatacao e util izacao de orcamentos dos Fundos 

Constitucionais Culturais). 



^2 

3 DOS DIREITOS SOCIAIS 

Os direitos sociais estao intimamente ligados com o Principio da Dignidade da 

Pessoa Humana, razao pela qual seu conteudo remete as condicoes de vida do 

individuo, quais sejam suficientes ao exercicio de outros direitos. Tem-se como 

exemplos particularmente mais conhecidos a saude, a educagao, o trabalho, a 

assistencia social, entre tantos outros dispersos no ordenamento constitucional. 

No capitulo em questao, aborda-se a origem historica e normativa dos direitos 

sociais tomando-se como referenda seu nascedouro junto aos direitos humanos 

fundamentais, juntamente com as primeiras declaragoes de direitos pos-Segunda 

Guerra Mundial, bem como nas Constituigoes que incorporaram tais conceitos. 

A seguir, aborda-se os conceitos de direitos sociais que se destacam na 

doutrina nacional, bem como discussoes acerca da natureza desses direitos e das 

classificagoes atinentes ao assunto. 

Acrescenta-se a este estudo, uma abordagem sobre a efetividade dos direitos 

sociais e dos instruments necessarios a consecugao da garantia destes na 

atualidade. 

3.1 CONSIDERAQOES INICIAIS 

Os direitos sociais fazem parte de toda e qualquer ordem social. Nao por 

acaso, a Constituigao exemplifica dentre os direitos sociais, a educagao, a saude, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a 

maternidade, a infancia e a assistencia aos desamparados. Trata-se de direitos 

intrinsecos a manutengao do bem-estar de uma coletividade. Neste entendimento, 

os direitos sociais tambem sao relativos aos seres humanos, por tratarem de 

elementos tao basicos a existencia e a dignidade da pessoa humana, ou seja, sao 

uma dimensao dos direitos fundamentais 

Para tanto, com fito de entender com suficiencia a origem dos direitos sociais, 

faz-se necessario buscar as raizes dos direitos fundamentais e quais documentos 
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positivaram as conquistas e reconhecimento destes importantes instruments no 

ambito juridico. 

As raizes dos direitos fundamentais encontram-se nas primeiras lutas por 

direitos e por reconhecimentos de garantias da efetiva aplicagao destes. 

Inicialmente, suas formas positivadas foram as declaragoes de direito, os pactos, e 

documentos-garantias. Sobre os primordios das formas de declaragao de direitos, 

Silva (2005, p. 150) fala que: 

o homem buscava libertar-se da opressao do meio natural, mediante 
descobertas e invengoes. Com o desenvolvimento do sistema de 
apropriagao privada, contudo, aparece uma forma social de subordinagao e 
de opressao, pois o titular da propriedade, mormente da propriedade 
territorial, impoe seu dominio e subordina tantos quantos se relacionem com 
a coisa apropriada. Surge, assim, uma forma de poder externo a sociedade, 
que, por necessitar impor-se e fazer-se valer eficazmente, se torna politico. 
E ai teve origem a escravidao sistematica, diretamente relacionada com a 
aquisicao de bens. O Estado, entao, se forma como aparato necessario 
para sustentar esse sistema de dominagao. O homem, entao, alem dos 
empecilhos da natureza, viu-se diante de opressoes sociais e politicas, e 
sua historia nao e senao a historia das lutas para delas se libertar, e o vai 
conseguindo a duras penas. 

Embalados por estas lutas em busca dos direitos e que surgem na Idade 

Media os antecedentes mais diretos das declaragoes de direitos. Sobre esse 

nascedouro dos direitos fundamentais Fiuza {apud VELLOSO, 2003, p. 2) relembra 

que 

a preocupagao com a integridade fisica do homem, com a dignidade da 
pessoa humana, se deve especialmente, ao cristianismo (dignidade do 
homem), ao jus naturalismo (direitos inatos) e ao iluminismo (valorizagao do 
individuo perante o Estado). 

Corroborando com autor acima, Silva (2005, p. 151) aduz: 

Para tanto, contribuiu ainda a teoria do direito natural que condicionou o 
aparecimento do principio das leis fundamentais do Reino limitadoras do 
poder do monarca, assim como o conjunto de principios que se chamou 
humanismo. 

Como consequencia, tem-se varios exemplos de Cartas e Declaragoes que se 

poderia arrolar para o bom entendimento do assunto, tais quais as Cartas e 

Declaragoes Inglesas, principalmente o Bill of Rights, que, em 1688, firmou a 

supremacia do parlamento, dando origem a monarquia constitucional que inspirou as 
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democracias liberals da Europa e America. No ensinamento de Silva (2005, p. 151), 

"ai floresceram os pactos, os forais e as cartas de franquia, outorgantes de protecao 

dos direitos reflexivamente individuals, embora diretamente grupais, estamentais". 

Outro importante documento historico foi a Declaracao da Virginia, de 1776, 

reconhecida como a primeira declaragao de direitos fundamentais, em sentido 

moderno, que pregava uma estrutura de governo democratico e um sistema de 

limitagao de poderes. Ja em 1787, as Declaragoes Norte Americanas surgiram 

colaborando pela insergao de uma Cartas de Direitos dentro do texto da 

Constituigao, Carta essa que asseguraria os direitos fundamentais dos homens aos 

Estados independentes que agora passariam a compor o Estado Federal americano. 

No entanto, mais importantes que as Declaragoes da Virginia e as Norte-

Americanas foi a Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao adotada pela 

Constituinte Francesa em 27/08/1789. Note-se para o fato de que as declaragoes 

americanas eram mais especificas, ligadas ao contexto norte-americano de colonia 

inglesa, enquanto que a Declaragao francesa e mais abrangente, generica e 

abstrata, remetendo-se ao homem universal, ingrediente da humanidade. 

Silva (2005, p. 157) relata as tres caracteristicas destas Declaragoes: 

a) intelectualismo, porque a afirmacao de direitos imprescritiveis do homem 
e a restauracao de um poder legitimo, baseado no consentimento popular 
foi uma operacao de ordem puramente intelectual que se desenrolaria no 
piano unicamente das ideias; e que, para os homens de 1789, a Declaracao 
dos direitos era antes de tudo um documento filosofico e juridico que devia 
anunciar a chegada de uma sociedade ideal; 
b) mundialismo, no sentido de que os principio enunciados no texto da 
Declaragao pretendem um valor geral que ultrapassa os individuos do pais, 
para alcangar valor universal; 
c) individualismo, porque so consagra as liberdades dos individuos, nao 
menciona a liberdade de associagao nem a liberdade de reuniao; preocupa-
se com defender o individuo contra o Estado. E, por isso, o documento 
marcante do Estado Liberal, e que serviu de modelo as declaragoes 
constitucionais de direitos dos seculos XIX e XX, com evolugoes que 
assinalaremos a seu tempo. 

Nao bastasse as caracteristicas citadas acima, as Constituigoes que surgiram 

no seculo XX, tiveram como preocupagao principal alem do universalismo atinente a 

declaragao francesa, o socialismo. Nao o socialismo tecnico-cientifico e ideologico, 

mas o socialismo tornado em sua acepgao mais ampla, designando a preocupagao 

com o social. Em outra passagem, Silva (2005, p. 162) afirma que: 
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Alias, as declaragoes de direitos do seculo XX procuram consubstanciar 
duas tendencias fundamentais: universalismo, implicito ja na Declaragao 
francesa de 1789, e socialismo (tomada essa expressao em sentido amplo, 
ligado a social, e nao tecnico-cientifico), com a extensao do numero dos 
direitos reconhecidos, o surgimento dos direitos sociais, uma inclinagao ao 
condicionamento dos direitos de propriedade e dos demais direitos 
individuais, propensao que refletiu no Direito Constitucional contemporaneo. 

Percebe-se aqui, por tanto, o nascimento dos direitos sociais como uma 

ramificagao dos direitos e garantias fundamentais propriamente ditos. Inclusive, e 

premente na doutrina a existencia de uma dificuldade na propria conceituacao dos 

direitos humanos fundamentais. Muito se confunde direitos naturais com os direitos 

humanos, com direitos do homem, direitos individuais e direitos fundamentais do 

homem. 

Em sintese, direitos naturais sao os que se referem a natureza do homem, 

mas que nao sao puramente naturais, nao vindo da vontade do Estado, e sim 

positivados. Ja a expressao direitos humanos e somente a terminologia mais usada 

internacionalmente para tratar dos direitos atinentes ao homem. Direitos individuais 

tratam sobre o individuo isolado (fruto das declaragoes do seculo XVIII) e 

corresponde tambem aos direitos fundamentais civis ou liberdades civis, como vida, 

igualdade, liberdade, seguranga e propriedade (SILVA, 2005). 

Ja Canotilho (apud CALCIOLARI, 2009, p. 34) assevera que: 

As expressoes "direitos do homem" e "direitos fundamentais" sao 
frequentemente utilizadas como sinonimas. Segundo a sua origem e 
significado poderiamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do 
homem sao direitos validos para todos os povos e em todos os tempos 
(dimensao jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais sao direitos 
do homem, juridico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da propria natureza 
humana e dai o seu carater inviolavel, intemporal e universal; os direitos 
fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem 
juridica concreta. 

No entanto, defende-se o uso da expressao Direitos fundamentais do homem 

por ser mais adequada e por abordar o direito positivo e fundamento juridico, qual 

seja o conjunto de direitos sem os quais uma pessoa nao vive dignamente. Nesse 

sentido e que Silva (2005, p. 178) fala: 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressao mais adequada a 
este estudo, porque, alem de referir-se a principios que resumem a 
concepgao do mundo e informa a ideologia politica de cada ordenamento 
juridico, e reservada para designar, no nivel do direito positivo, aquelas 
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prerrogativas e instituigoes que ele concretiza em garantias de convivencia 
digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-
se a indicacao de que trata de situagoes juridicas sem as quais a pessoa 
humana nao se realiza, nao convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive; 
fundamentais do homem no sentido de que todos, por igual, devem ser, nao 
apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
efetivados. Do homem, nao como o macho da especie, mas no sentido de 
pessoa humana. Direitos fundamentais do homem significa direitos 
fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. 

A partir do momento que estes direitos sao positivados na Constituigao, 

deixam de lado a disputa juridica pela validade atraves de previsoes em declaragoes 

e pre-ambulos constitucionais e passam a ser situagoes objetivas e subjetivas, 

definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa 

humana, sendo portanto direitos da soberania popular. 

Para reconhecer um direito fundamental e necessario a presenga de 

determinadas caracteristicas: historicidade - direitos que nascem, modificam-se e 

desaparecem, nao sao direitos naturais; inalienabilidade - ou seja, serem 

intransferiveis, inegociaveis, indisponiveis; imprescritibilidade - nao importam em 

prescrigao, nunca deixando de ser exigiveis; e, irrenunciabilidade - podem ate nao 

ser exercidos, mas nao podem ser renunciados (SILVA, 2005). 

Dada as caracteristicas basicas dos direitos fundamentais, adentra-se a 

classificagao destes do ponto de vista positivo. Segundo a teoria dos direitos 

fundamentais distingue-se direitos de primeira, segunda e terceira geragao assim: os 

direitos de primeira geragao constituem heranga liberal. Sao os direitos civis e 

politicos: a) direitos de garantia, que sao as liberdades publicas, de cunho 

individualista: a liberdade de expressao e de pensamento, por exemplo; b) direitos 

individuais exercidos coletivamente: liberdades de associagao: formagao de partidos, 

sindicatos, direito de greve, por exemplo (LAFER apud VELLOSO, 2003). 

Segundo Chemin (2003, p. 99) 

Os de primeira geragao tern por titular o individuo, sao oponiveis ao Estado, 
traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma 
subjetividade que e seu trago mais peculiar; seriam, em sintese, direitos de 
resistencia ou de oposigao perante o Estado, ou seja, seriam os direitos da 
Iiberdade99. Esses direitos fundamentais da liberdade destacam a 
separagao entre a sociedade e o Estado, valorizam o homem-singular, o 
homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que 
compoe a sociedade civil. E o que Bobbio (1992) ja dizia: os direitos dessa 
geragao sao os direitos individuais, que pressupoem a igualdade formal 
perante a lei e que consideram o sujeito abstratamente. 
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Os direitos de segunda geragao sao os direitos sociais economicos e 

culturais, constituindo heranga socialista: direito ao bem estar social, direito ao 

trabalho, a saude, a educagao sao exemplos desses direitos. Nesse contexto, 

Chemin (2003, p. 100) afirma que: 

os direitos fundamentais da segunda geragao sao os direitos sociais, 
culturais e economicos, introduzidos no constitucionalismo especialmente 
do seculo XX, tendo nascido a partir do principio da igualdade. Sao "[...] os 
direitos sociais, nos quais o sujeito de direito e visto enquanto inserido no 
contexto social, ou seja, analisado em uma situacao concreta" (Oliveira 
Junior, 1997, p. 193). Esses direitos requerem uma intervengao ativa do 
Estado - o que nao e requerido pela protegao dos direitos de liberdade -
produzindo uma organizagao de servigos publicos de onde nasceu ate 
mesmo uma nova forma de Estado, o Estado Social, segundo Bobbio (1992, 
p. 72): "Enquanto os direitos de liberdade nas- cem contra o superpower do 
Estado - e, portanto, com o objetivo de limitar o poder - , os direitos sociais 
exigem, para sua realizagao pratica, ou seja, para a passagem da 
declaragao puramente verbal a sua protegao efetiva, precisamente o 
contrario, isto e, a ampliagao dos poderes do Estado", no que e corroborado 
por Morais (1996, p. 164), para quern esses direitos "[...] tern o carater de 
exigencia de determinadas prestagoes por parte do Estado e estao 
proximos a construgao do que apontamos como Estado do Bem-Estar 
Social". 

Por ultimo, os de terceira geragao sao direitos de titularidade coletiva: a) no 

piano internacional: direito ao desenvolvimento e a uma nova ordem economica 

mundial, direito ao patrimonio comum da humanidade, direito a paz; b) no piano 

interno: interesses coletivos e difusos, como, por exemplo, o direito ao meio-

ambiente. 

Sobre estes direitos de titularidade coletiva, Chemin (2003, p. 101) ressalta: 

Quanto aos direitos fundamentais de terceira geragao, estes se assentam 
sobre o principio da fraternidade ou solidariedade, ou seja, o direito ao 
desenvolvimento, o direito a paz, o direito ao meio ambiente saudavel, o 
direito de propriedade sobre o patrimonio comum da humanidade, o direito 
de informagao e de comunicagao, podendo a lista indicativa alargar-se na 
medida em que o processo universalista se for desenvolvendo. Para Rocha 
(1996), os direitos de terceira geragao sao fruto de uma reivindicagao social 
para a justiga social universal. 
A distingao, portanto, em relagao as geragoes anteriores e que os direitos 
fundamentais da terceira geragao possuem titularidade transindividual, 
coletiva ou difusa (familia, povo, nagao), que e "[...] muitas vezes indefinida 
e indeterminavel, o que se revela, a titulo de exemplo, especialmente no 
direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese ficar 
reservada sua dimensao individual, reclama novas tecnicas de garantia e 
protegao" (Sarlet, 2001, p. 53). 
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Interessante notar estas distincoes entre as geragoes de direitos 

fundamentais, e, portanto, ressaltar que os direitos sociais sao direitos da segunda 

geragao de direitos fundamentais. 

Em tempo de programas eleitorais, promessas e discussoes de pianos 

politicos, a area da social sempre e destaque de grandes agoes e programas. As 

politicas publicas tomam o acento nas discussoes. A partir desse contexto, e 

importante esclarecer o que sejam politicas publicas. 

Conforme Appio (2005, 143): 

As politicas publicas consistem em instrumentos estatais de intervengao na 
economia e na vida privada, consoante limitacoes e imposicoes previstas na 
propria Constituigao, visando assegurar as condigoes necessarias para a 
consecugao de seus objetivos, o que demanda uma combinagao de 
vontade politica e conhecimento tecnico . 

A expressao "politicas publicas" ou public policies no Brasil aparece no 

sentido de intervengao social do Estado, e esta delimitada por setores, tais como 

politica de previdencia, politica de saude, politica de educagao, entre outras 

(ROSANVALLON apud CHEMIN, 2003). 

Acerca do modelo brasileiro da gestao de politicas publicas, Appio (2005, 147) 

fala que: 

O modelo adotado pelo Estado brasileiro contemporaneo esta 
assentado em programas de distribuigao de renda minima destinados as 
populagoes carentes, o que certamente representa um poder eleitoral muito 
grande nas maos do Poder Executive Ja a inversao de recursos publicos 
nas areas sociais, como saude e educagao, esta ligada ao desenvolvimento 
do pais, assegurando-se aos cidadaos as condigoes minimas de insergao 
num mundo globalizado onde nao existe espago para as pessoas que nao 
tenham tido acesso a instrugao fundamental e a saude basica. O espago 
adequado para que todos esses direitos sejam garantidos e 
justamente aquele tragado pela Constituigao de 1988, quando se refere aos 
seus objetivos fundamentais, que poderiam ser resumidos em dois valores 
norteadores: desenvolvimento e democracia. 

A propria expressao politicas publicas esta correlacionada a expressao 

inglesa welfare state (Estado de Bem-Estar) que foi alcunhada no inicio do seculo 

XX para determinar regulamentos relacionados a politica economica e mais tarde, 

na decada de 40 ganhou a alcunha mais comumente aceita no sentido de conjunto 

de fatores que determinam o bem-estar social de vida de uma pessoa. No entanto, 

nao existiria qualquer mengao ao Estado do Bem-Estar num mundo pos-guerra nao 
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fosse a Revolugao Industrial - uma profunda e violenta mudanca no sistema 

economico, politico e cultural do mundo que reverberou em desdobramentos 

historicos ao longo do seculo XVIII e parte do seculo XIX. 

Com a Revolucao Industrial, nao apenas surgia o conceito de politica publica, 

mas tambem todo um conjunto de lutas sociais e movimentos ideologicos que 

posteriormente viriam desembocar nas primeiras cartas e documentos ditando os 

direitos fundamentais do homem. Segundo Chemin (2003, p. 64) 

Direito social e criagao dos tempos modernos, pois e apenas no seculo 
XVIII que comega a florescer a construgao de um pensamento ligado nao 
mais ao individuo isolado, mas ao grupo social no qual ele se insere. A partir 
do processo de industrializagao, em que se da alteragao substancial no 
modo de vida das pessoas, com o surgimento das classes operarias, ha um 
consequente processo de urbanizagao, como reflexo da concentragao do 
trabalho e da unificacao da produgao na fabrica. 

A comecar pela revolucao das maquinas e a supressao do trabalho humano, a 

Revolucao Industrial foi palco de transformacoes e lutas por sobrevivencia da classe 

de trabalhadores que, mesmo tendo ambientes de trabalho desumanos e jornadas 

excessivas, ainda sim, protestavam contra a substituicao da mao-de-obra humana 

pelo trabalho maquinal, tal como aconteceu no movimento ludista onde varios 

trabalhadores promoveram quebras de maquinas de tear no ano de 1812. Para eles, 

naquele momento, pior que trabalhar em condigoes desumanas era ficar sem 

trabalho, gerando desemprego em massa e por conseguinte excedente de mao-de-

obra sem subsistencia dentro das cidades. 

Ainda, com o crescimento das cidades impulsionas pelo arranjo industrial e 

busca da mao-de-obra barata, surgiu o clamor de uma classe burguesa. 

Neste lume, Chemin (2003, p. 66) posiciona-se afirmando: 

Paralelamente aos interesses privados da classe burguesa em ascensao, 
esses sujeitos sociais reivindicam pelo menos garantias minimas de 
sobrevivencia para a massa de cidadaos-trabalhadores, postulando uma 
nova formatagao de Estado, com fungoes positivas, que passa a ser 
regulador do mercado e promotor do bem-estar social, com o Welfare State 
se concretizando especialmente apos a Segunda Grande Guerra. 

Nesse aspecto, pode-se afirmar que na epoca anterior a Revolugao Industrial 

Inglesa desenrolava-se no piano politico mundial a teoria liberal centralizada no ideal 

individualista, ou seja, nos valores do individualismo. Somente depois da Primeira 
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Guerra e do desmoronamento das grandes potencias economicas europeias, e 

principalmente pela disseminacao das doutrinas socialistas e que os conceitos 

relacionados a comunidade, a direitos comuns a todos, vieram receber mais forca 

(CHEMIN, 2003). 

Paralelamente, surgem os movimentos revolucionarios e constitucionais, 

juntamente com as declaracoes de direitos que deram inicio a atuacao dos direitos 

sociais. Ainda na visao de Leal (apud CHEMIN, 2003, p. 67): 

O Estado intervencionista e o Welfare State comecam a se preocupar com o 
bem-estar da sociedade civil como urn todo, cuidando para que haja a 
minimizacao dos conflitos de grupos sociais com propostas e projetos de 
vida distintos; amainando as tensoes politicas e mesmo dissimulando os 
contrastes existenciais incrustados na historia de cada segmento popular, 
adotando medidas jurisdicionais de protecao a urn universo cada vez maior 
de direitos e garantias ditos fundamentais. 

Percebe-se, a partir de entao, uma passagem de urn Estado eminentemente 

liberal para um Estado intervencionista, preocupado em oferecer um minimo de 

condicoes de vida para os individuos que os cerca. Tratando sobre isso, Wilenski 

(apud DRAIBE apud CHEMIN, 2003, p. 67) menciona que 

a essencia do Welfare State e um padrao minimo - garantido pelo Estado -
de renda, alimentacao, saude, alojamento e instrucao, assegurado a 
qualquer cidadao como um direito politico, e nao como beneficencia. 

Nesse lume, faz-se imprescindivel conceituar os direitos sociais. Visto sob a 

otica juridica brasileira, segundo Moraes (2004, p. 203), os direitos sociais sao: 

[...] direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras 
liberdades positivas, de observancia em um Estado Social de Direito, tendo 
por finalidade a melhoria de condicoes de vida hipossuficientes, visando a 
concretizacao da igualdade social, e sao consagradas como fundamentos 
do Estado democratico, pelo art. 1°, IV, da Constituicao Federal. 

Por causa deste nascedouro vinculado as lutas trabalhistas, os direitos sociais 

estao inerentemente interligados aos direitos decorrentes da atividade do trabalho 

subordinado, aquele que presta servico por conta e sob autoridade de outrem. 

Ja conforme a otica de Correa (apud CHEMIN, 2003, p. 69): 

embora os fundamentos dos direitos sociais se tivessem dado no seculo 
XIX, e o seculo XX que Ihes deu "status de cidadania", sendo que eles 
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surgiram em estreita ligacao com os direitos politicos, a partir de uma 
participagao mais ativa nas comunidades locais e nas associagoes 
funcionais. Nas sociedades avangadas, por exemplo, as instituigoes 
relativas a dimensao civica e politica da cidadania (exemplo: eleigoes livres, 
sufragio universal, governo representative etc) precedem o desenvolvimento 
da cidadania social, considerado o principio organizador do Welfare State. 

Por fim, para Silva (2005, p. 286) o conceito de direitos sociais perpassa 

tambem por uma posigao pro-ativa do Estado: 

os direitos sociais sao prestacoes positivas proporcionadas de forma direta 
ou indiretamente pelo Estado, inscritas em normas constitucionais, com a 
finalidade de possibilitar melhores condigoes de vida aos mais fracos, 
direitos que tendem a realizar a igualizacao de situacoes sociais desiguais. 
Sao, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
pressupostos do gozo dos direitos individuals na medida em que criam 
condicoes materials mais propicias para o auferimento da igualdade real, o 
que, por sua vez, proporciona condicao mais compativel com o exercicio 
efetivo da liberdade. 

Percebe-se que os direitos sociais, tal como agem hoje na sociedade, 

revelam-se como particula essencial na criagao de um ambiente propicio ao 

exercicio dos demais direitos. Contudo, essa identificacao dos direitos sociais como 

direitos fundamentais, da-se pela postura de reconhecimentos de prioridades dentro 

de cada estrutura estatal. Assim, corrobora Bobbio (1992, p. 35) ao dizer que: 

[...] a conexao entre mudanca social e mudanca na teoria e na pratica dos 
direitos fundamentais sempre existiu; o nascimento dos direitos sociais 
apenas tornou essa conexao mais evidente, tao evidente que agora ja nao 
pode ser negligenciada. Numa sociedade em que so os proprietaries tinham 
cidadania ativa, era obvio que o direito de propriedade fosse levado a direito 
fundamental; do mesmo modo, tambem foi algo obvio que, na sociedade 
dos paises da primeira revolugao industrial, quando entraram em cena os 
movimentos operarios, o direito ao trabalho tivesse sido elevado a direito 
fundamental. A reivindicacao do direito ao trabalho como direito fundamental 
- tao fundamental que passou a fazer parte de todas as Declaracoes de 
Direitos contemporaneas - teve as mesmas boas razoes da anterior 
reivindicacao do direito de propriedade como direito natural, Eram boas 
razoes que tinham suas raizes na natureza das relagoes de poder 
caracteristicas das sociedades que haviam gerado tais reivindicagoes e, por 
conseguinte, na natureza especifica historicamente determinada - daquelas 
sociedades. 

Dai, sendo o trabalho um dos direitos sociais maiores reconhecidos (senao o 

mais reconhecido), entende-se que a Constituicao patria externa com facilidade a 

importancia dada pelo legislador brasileiro aos direitos sociais como pressuposto do 

Estado Democratico de Direito, ainda referenciando estes direitos no preambulo do 

texto constitucional e tratando destes em um titulo a parte. Portanto, entenda-se os 
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direitos sociais como instrumentos positivados cujo intuito principal e reduzir 

desigualdades e produzir condicoes basicas ao usufruto dos outros direitos 

constitucionalmente previstos. 

3.2 DOS DIREITOS SOCIAIS E SEUS LEGITIMADOS 

Hodiernamente, direito social e sinonimo de acao estatal, de funcionamento 

da maquina publica em prol de pessoas que normalmente nao possuiriam condicoes 

a um minimo de vida e sustento. A funcao dos direitos sociais e dar condicoes 

materials imprescindiveis ao pleno gozo dos outros direitos. 

Observa-se quanto aos direitos sociais, a existencia permanente da presenca 

de um Estado regulador, promotor de politicas de desenvolvimento do bem estar, 

uma imagem ativa da maquina estatal como uma locomotiva que reproduz todas as 

necessidades por ventura existentes ao homem, mulher, crianca, idoso, quern quer 

que esteja abrigado por este poder estatal, principalmente mantendo a igualdade 

social por meio da manutencao da estabilidade juridica do trabalho e das relagoes 

decorrentes deste. 

Por tanto, diferentemente dos direitos liberals, os direitos sociais sao 

imperativos e se realizam por meio da atuacao estatal, tendendo a se concretizar a 

longo prazo devido aos custos inerentes aos mesmos. 

Quanto ao rol dos direitos sociais, a Constituigao brasileira de 1988 

estabelece, no art. 6°, que: 

Art. 6° Sao direitos sociais a educacao, a saude, a alimentacao, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a seguranca, a previdencia social, a protegao a 
maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta 
Constituigao. (redacao dada pela Emenda Constitucional n° 64, de 2010) 

Tambem ha mengao aos direitos sociais no Titulo VIII, Da Ordem Social, art. 

193 e seguintes, dos quais cita-se aqui apenas o primeiro para efeito de 

exemplificagao: "Artigo 193-A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo o bem-estar e a justiga sociais". 
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Segundo a maioria dos autores, estas sao as principals fontes constitucionais 

relacionadas a direitos sociais. Ja quanto a classificagao dos direitos sociais no 

corpo dos direitos fundamentais, lembra-se do ensinamento de Silva (2005, p. 184) 

que aduz: 

Em sintese, com base na Constituigao, podemos classificar os direitos 
fundamentais em cinco grupos: (1) direitos individuals (art. 5°); (2) direitos a 
nacionalidade (art. 12); (3) direitos politicos (arts. 14 a 17); (4) direitos 
sociais (arts. 6° e 193 e ss.); (5) direitos coletivos (art. 5°); (6) direitos 
solidarios (arts. 3° e 225); 

No entanto, esse rol e meramente exemplificativo, pois os direitos 

fundamentais constitucionais dos trabalhadores estao espalhados difusamente na 

propria Constituigao Federal. Nesse contexto, Velloso (2003, p. 5) afirma que: 

A amplitude dos temas inscritos no art. 6° da Constituigao deixa claro que os 
direitos sociais nao sao somente os que estao enunciados nos artigos 7°, 
8°, 9°, 10 e 11. Eles podem ser localizados, principalmente, no Titulo VIII -
Da Ordem Social, artigos 193 e seguintes. 

Observa, ainda, Silva (apud VELLOSO, 2003, p. 5) que: 

os direitos sociais podem ser classificados como direitos sociais do homem 
como produtor e como consumidor. Na primeira classificagao - direitos 
sociais do homem produtor - teriamos a liberdade de instituigao sindical, o 
direito de greve, o direito de o trabalhador determinar as condigoes de seu 
trabalho, o direito de cooperar na gestao da empresa e o direito de obter 
emprego (C.F., artigos 7° a 11). Na segunda classificagao - direitos sociais 
do homem consumidor - teriamos o direito a saude, a seguranga social, ao 
desenvolvimento intelectual, o igual acesso das criangas e adultos a 
instrugao, a formagao profissional e a cultura e garantia ao desenvolvimento 
da familia, que estariam no titulo da ordem social. 

No entanto, sobre a classificagao dos direitos sociais e premente o dizer de 

Silva (2005, p. 287) que os classifica em: 

a) direitos sociais relativos ao trabalhador; b) direitos sociais relativos a 
seguridade, compreendendo os direitos a saude, a previdencia e assistencia 
social; c) direitos sociais relativos a educagao e a cultura; d) direito social 
relativo a familia, crianga, adolescente e idoso; e) direitos sociais relativos 
ao meio ambiente. 

Ademais, os direitos sociais relativos ao trabalhador, segundo Silva (2005, p. 

288), sao de duas especies: "a) os direitos dos trabalhadores em suas relagoes 
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individuals de trabalho: CF, art. 7°; b) os direitos coletivos dos trabalhadores: CF, 

arts. 9° a 11". 

Ja os segundos tipos de direitos sociais - direitos sociais relativos a 

seguridade - compreendem os direitos a saude, a previdencia e assistencia social, 

que estao no titulo da Ordem Social, arts. 193 e seguintes. 

Sobre os direitos sociais da segunda geracao, Lopes (apud CALCIOLARI, 

2009, p. 40) esclarece sobre a necessidade da atuagao legislativa e executiva para a 

efetividade destes afirmando que: 

Os novos direitos, que alias nem sao tao novos visto que ja se incorporaram 
em diversas constituicoes contemporaneas, inclusive brasileiras anteriores a 
1988, tem caracteristica especial. E esta consiste em que nao sao 
fruiveis, ou exequiveis individualmente. Nao quer isto dizer que 
juridicamente nao possam, em determinadas circunstancias, ser exigidos 
como se exigem judicialmente outros direitos subjetivos. Mas, de regra, 
dependem para sua eficacia, de atuacao do Executivo e do Legislativo por 
terem o carater de generalidade e publicidade. Assim e o caso da educacao 
publica, da saude publica, dos servigos de seguranca e justica, do direito a 
um meio ambiente sadio, o lazer, a assistencia aos desamparados, a 
previdencia social, e outros previstos no artigo 6°, no artigo 7°, sem contar 
as disposicoes dos incisos do artigo 170, do artigo 182, do artigo 193, do 
artigo 225, e muitas outras espalhadas ao longo do corpo de toda a 
Constituicao de 1988. 

Interessante notar ainda, segundo Appio (2005, 147): 

No tocante a saude e a educacao, o proprio constituinte se encarregou de 
garantir os recursos necessarios ao seu financiamento, atraves de um 
sistema automatico de repasses, que elimina a discricionariedade do Poder 
Executivo em sede de formulagao da lei orcamentaria anual. A forma como 
estes recursos serao investidos passa pelo controle da sociedade e, com 
especial enfase, de conselhos previstos em lei, tais como os conselhos 
municipals dos direitos da crianga e do adolescente e os conselhos 
municipals de saude. Contudo, e na area de intervengao do Estado na 
economia, atraves das politicas economicas, que surgem as grandes 
questoes para as quais se faz indispensavel o controle judicial, 
especialmente no tocante aos servigos publicos essenciais. 

Dai Calciolari (2009, p. 40) tambem reconhecer a necessidade de legislacao 

especifica para efetivar os direitos sociais, ao dizer que: 

A efetivagao das politicas publicas que objetivam garantir os direitos sociais 
depende muito de legislagao especifica, tragando as diretrizes de 
determinada politica, seja do agir estatal administrative no exercicio do 
poder de policia, prestando diretamente um servigo publico ou na 
fiscalizagao dos part iculars. 
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A terceira tipologia denominada por Silva (2005) e dos direitos sociais 

relativos a educacao e a cultura. Estes embasam-se em diversos dispositivos da 

Constituicao, como os arts. 5°, IX, 23, III a V, 24, VII a IX, 30, IX, 205 a 217. 

Conforme aduz Velloso (2003, p. 6): 

Os direitos sociais relativos a educacao e a cultura embasam-se em 
diversos dispositivos da Constituicao [...] formando, leciona Jose Afonso da 
Silva, "aquilo que se denomina ordem constitucional da cultura, ou 
constituicao cultural", na expressao de Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
"constituida pelo conjunto de normas que contem referencias culturais e 
disposicoes consubstanciadoras dos direitos sociais relativos a educacao e 
a cultura" 

A quarta tipologia e a dos direitos sociais relativos a familia, crianga, 

adolescente e idoso que poderao ser encontrados em capitulos Da Ordem Social: 

art. 201, II, art. 203, I, II, arts. 226 e 227, art. 230. 

E finalmente, nos direitos sociais relativos ao meio-ambiente, deve ser 

incluido o direito ao lazer (art. 6° e art. 227, CF) e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo 

para as presentes e futuras geracoes (art. 225, CF). O direito ao meio ambiente, 

integra a disciplina urbanistica. Constitui, tambem, especie de interesse difuso, 

direito fundamental de terceira geracao (SILVA, 2005). 

Verifica-se que quantos aos legitimados existem divergencias ainda que 

pequenas no ambito juridico, no entanto e pacifico o entendimento de uma 

abrangencia generica dos direitos sociais, de modo que eles nao tem alcance 

apenas adstritos aos trabalhadores. 

Moraes (2004, p. 203) assevera de modo diverso a este ultimo sentido: 

Por ausencia de um conceito constitucional de trabalhador, para 
determinacao dos beneficiarios dos direitos sociais constitucionais devemos 
nos socorrer ao conceito infraconstitucional do termo, considerando para 
efeitos constitucionais o trabalhador subordinado, ou seja, aquele que 
trabalha ou presta servigos por conta e sob direcao da autoridade de 
outrem, pessoa fisica ou juridica, entidade privada ou publica, adaptando-o, 
porem ao texto constitucional, como ressaltado por Amauri Mascaro do 
Nascimento, para quern 'a Constituicao e aplicavel ao empregado e aos 
demais trabalhadores nela expressamente indicados, e nos termos que o 
fez; ao rural, ao avulso, ao domestico e ao servidor publico. Nao 
mencionando outros trabalhadores, como o eventual, o autonomo e o 
temporario, os direitos destes ficam dependentes de alteragao da lei 
ordinaria, a qual se restringem 
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No entanto, como ja se afirmou, ainda que o surgimento dos direitos sociais 

estejam ligados estreitamente as lutas e conquistas num ambito dos direitos dos 

trabalhadores, nao se restringem o campo dos destinatarios dos direitos sociais para 

apenas os trabalhadores. 

Com propriedade, Nascimento {apud CHEMIN, 2003, p. 96) contesta os 

autores que restringem a abrangencia dos direitos sociais lembrando que: 

a nossa Constituicao de 1988 evitou qualquer duvida quanto a abrangencia 
dos direitos sociais assegurados por ela, ou seja, nao se limita 
exclusivamente aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais arrolados no 
art. 7°, a associacao profissional ou sindical do art. 8°, ao direito de greve do 
art. 9° e a outros direitos mencionados nos artigos 10 e 11. "A abrangencia e 
bem maior. Alcanca, tutelando, trabalhadores e nao-trabalhadores, os do 
povo em geral. E se direciona, expressamente, a certos valores sociais que 
indica [...]. O relevante e que a extensao dos direitos sera "na forma da 
Constituicao", mas com regramentos que se contem em outros locais". 

Destaque-se o teor da Constituicao Federal ao falar sobre os direitos sociais: 

"Art. 6° Sao direitos sociais a educacao, a saude, a alimentacao, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a maternidade e a 

infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao". Com 

enfase, o trabalho e apenas um dos elementos citados dentre os direitos sociais. E 

notorio o fato do surgimento dos direitos sociais atrelados as conquistas dos 

trabalhadores, tanto que ate pouco tempo os direitos sociais ainda constavam nos 

capitulos referentes a direitos economicos. 

Contudo os direitos sociais revestiram-se de um entorno maior que conteudo 

relacionado a condigoes e garantias trabalhistas. Ademais a existencia de outros 

elementos tais como a protegao a maternidade e a infancia e a assistencia aos 

desamparados no rol do art. 6° demonstram que a amplitude de tais direitos nao 

estao adstritos tao somente aos trabalhadores. 

Quanto a natureza dos direitos sociais, ha autores que nao os consideram 

verdadeiros direitos, mas garantias institucionais, nao sendo, assim, direitos 

fundamentais (SILVA, 2005). No dizer de Branco, Coelho e Mendes (2009, p. 293), 

os direitos sociais sao direitos a prestagoes materials, pois: 

Os chamados direitos a prestagoes materials recebem o rotulo de direitos a 
prestacao em sentido estrito. Resultam da concepgao social do Estado. Sao 
tidos como os direitos sociais por excelencia8 9 . Estao concebidos com o 
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proposito de atenuar desigualdades de fato na sociedade, visando ensejar 
que a libertacao das necessidades aproveite ao gozo da liberdade efetiva 
por um maior numero de individuos90. O seu objeto consiste numa utilidade 
concreta (bem ou servico). 
Podem ser extraidos exemplos de direitos a prestagao material dos direitos 
sociais enumerados no art. 6° da Constituicao — o direito a educacao, a 
saude, ao trabalho, ao lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a 
maternidade, a infancia e o direito dos desamparados a assistencia. 

Ademais, Branco, Coelho e Mendes (2009, p. 256) trazem a discussao 

vigente sobre a natureza de clausulas petreas dos direitos sociais, lembrando que: 

Ha polemica quanto a saber se alem dos direi tos indiv iduals, 
expressamente referidos no art. 60, § 4 g , da CF, tambem os direitos 
sociais estariam protegidos como clausula petrea. De um lado, nega-se que 
os direitos sociais participem do rol dos limites materials ao poder de 
reforma, argumentando-se que aquele dispositivo da Lei Maior fala em 
"direitos e garantias individuals" e nao em direitos fundamentais, genero de 
que tanto os direitos individuals como os sociais seriam especies. Se o 
inciso IV do § 4Q do art. 60 nao aludiu a direitos sociais, nao os tera 
tornado como especialmente protegidos. Diz-se, ainda, que essa teria sido 
uma opgao do constituinte, atenta a diferenciada estrutura entre direitos 
individuals e direitos sociais. Como estes ultimos, por serem direitos a 
prestagao2 8 , estao na dependencia de condigoes variadas no tempo dos 
recursos disponiveis, nao poderiam ser afirmados como imodificaveis 

Desta forma, o entendimento mais aceito na via doutrinaria posiciona o 

ordenamento juridico brasileiro a favor da inclusao de tantos quantos forem os 

direito aceitos como sociais. Entende-se que, ainda que artigo 6° da CF nao possa 

ser considerado como clausula petrea, ha de se destacar que, por ser um rol 

enumerativo, pode sofre acrescimos de direitos reconhecidos como direitos sociais, 

mas nao deve permitir nenhuma exclusao ou omissao daqueles que ja estao 

presentes na lei. 

Ha que se ressaltar Silva (2002, p. 2) ao tratar da natureza dos direitos 

sociais: 

A questao da natureza dos direitos sociais ainda se poe porque ha ainda 
setores do constitucionalismo, especialmente o ligados a doutrina 
constitucional norte-americana, que recusam nao so a ideia de que tais 
direitos sejam uma categoria dos direitos fundamentais da pessoa humana, 
mas ate mesma que sejam materia constitucional, ou, quando admitem 
serem constitucionais, qualificam-nos de meramente programaticos, meras 
intengoes e coisas semelhantes. De minha parte, sempre tomei a expressao 
direitos fundamentais da pessoa humana num sentido abrangente dos 
direitos sociais, e, portanto, nao apenas os entendi como materia 
constitucional mas como materia constitucional qualificada pelo valor 
transcendente da dignidade da pessoa humana. Assim pensava antes da 
Constituigao de 1988, guiado ate pelo conteudo de documentos 
internacionais de protegao dos direitos humanos. A Constituigao assumiu 
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essa posicao, de sorte que, na sua concepcao, os direitos sociais 
constituem direitos fundamentais da pessoa humana, considerados como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Contudo, os direitos sociais sao direitos fruto dos reflexos da aplicagao dos 

direitos internacionais no ambito do Constitucionalismo moderno do seculo XX, a 

exemplo da aparicao de tais garantias na Constituigao de Weimar que, 

posteriormente, influenciou a Constituigao brasileira de 1934. Vale ressaltar, que os 

direitos sociais tem o condao de politicas publicas, visto que sao praticas positivadas 

pelo Estado, e tem sua eficacia determinada pela existencia de recursos financeiros 

e agoes dentro das capacidades governamentais. Ainda sim, tais direitos tambem 

constituem-se como direitos fundamentais pelo reconhecida reserva na doutrina 

ligada aos direitos humanos tanto no ambito internacional quanto nos processos de 

adogao constitucionais das nagoes democraticas. 

3.3 DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

A luta pelo Direito perpassa diversas fases, de conquistas, de perdas, 

reconhecimento, positivagao das normas e enfim implementagao das mesmas. 

Neste sentido, busca-se um entendimento acerca da real efetividade dos direitos 

sociais no ambito juridico brasileiro. 

Sendo os direitos sociais parte integrante dos fundamentais, importante notar 

o dizer de Sarlet (apud CHEMIN, 2005, 104): 

[...] a evolugao dos direitos fundamentais revela que cada vez mais sua 
implementagao em nivel global depende de esforgos integrados (por isso, 
direitos da solidariedade e fraternidade) dos Estados e dos povos. Mesmo a 
realizagao efetiva dos direitos fundamentais na esfera interna de cada 
Estado depende, em ultima anal ise, [...] deste esforgo coletivo, 
consagrando, tambem neste campo, a tese da interdependencia dos 
Estados e a inevitavel tendencia ao reconhecimento da inequivoca e 
irreversivel universalizagao dos direitos fundamentais e direitos humanos. 

No entanto, como se sabe, o rol dos direitos sociais nao e enumerativo e nao 

esta restringido ao art. 6° que esta contido nos direitos fundamentais. Chega-se, 

entao, ao impasse da existencia de outros direitos sociais espalhados na 
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Constituigao. Ademais, admite-se que e patente que ha maior eficacia aos direitos 

sociais que estao garantidos e devidamente reconhecidos como direitos sociais no 

texto da Constituigao. Portanto, consoante Silva (2005, p. 465): 

quando a Constituigao diz que sao direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais os expressamente indicados no art. 7°, e quando diz que a saude ou 
a educagao e direito de todos, e indica mecanismos, politicas, para a 
satisfagao desses direitos, esta preordenando situagoes juridicas objetivas 
com vista a aplicagao desses direitos. 

Outro fator que reforga a garantia de aplicagao dos direitos sociais, segundo 

Silva (2005, p. 465), e a existencia de um direito autonomo, o Direito do Trabalho, 

"desgarrado do direito civil comum, cuja principal fungao e regular as relagoes de 

trabalho, protegendo e tutelando os direitos dos trabalhadores", caracterizada pela 

"institucionalizagao de uma Justiga do Trabalho destinada a conciliar e julgar 

dissidios individuals e coletivos entre empregados e empregadores e outras 

controversias oriundas da relagao de trabalho". 

Por assim dizer, a existencia do Direito do Trabalho como ramo do direito 

autonomo e independente cria uma rede de protegao aos entes hipossuficientes (os 

trabalhadores) aumentando as chances de tutela jurisdicional aos mais 

necessitados. Nao se trata de solugao completa, mas traduz a inclinagao do 

legislador, do jurista e de todos os aplicadores do direito em tornar efetivos os 

direitos trabalhista (leia-se tambem sociais). 

Como lembra Branco, Coelho e Mendes (2009, p. 266), "os direitos de 

segunda geragao sao chamados de direitos sociais, nao porque sejam direitos de 

coletividades, mas por se ligarem a reivindicagoes de justiga social — na maior parte 

dos casos, esses direitos tem portitulares individuos singularizados". 

Nesse interim, lembre-se que um dos direitos sociais de maior destaque no 

ambito trabalhista e o direito de greve e de livre associagao, justamente pelo condao 

de busca pela justiga social. Por isso, Branco, Coelho e Mendes (2009, p. 268) 

afirmam que "o principio da igualdade de fato ganha realce nessa segunda geragao 

dos direitos fundamentais, a ser atendido por direitos a prestagao e pelo 

reconhecimento de liberdades sociais — como a de sindicalizagao e o direito de 

greve". 

Traz a Constituigao no art. 8° que: 
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Art. 8° E livre a associagao profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei nao podera exigir autorizacao do Estado para a fundagao de 
sindicato, ressalvado o registro no orgao competente, vedadas ao Poder 
Publico a interferencia e a intervencao na organizacao sindical; 
II - e vedada a criagao de mais de uma organizacao sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou economica, na mesma 
base territorial, que sera definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, nao podendo ser inferior a area de um Municipio; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuals da categoria, inclusive em questoes judiciais ou administrativas; 
IV - a assembleia geral fixara a contribuicao que, em se tratando de 
categoria profissional, sera descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representagao sindical respectiva, independentemente da 
contribuicao prevista em lei; 
V - ninguem sera obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - e obrigatoria a participagao dos sindicatos nas negociacoes coletivas de 
trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizagoes 
sindicais; 
VIII - e vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro 
da candidatura a cargo de direcao ou representagao sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, ate um ano apos o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos da lei. 
Paragrafo unico. As disposigoes deste artigo aplicam-se a organizagao de 
sindicatos rurais e de colonias de Pescadores, atendidas as condigoes que 
a lei estabelecer. 

Alem disso o art. 9° assegura o direito de greve ao prever: 

Art. 9° E assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exerce-lo e sobre os interesses que devam 
por meio dele defender. 
§ 1° - A lei definira os servigos ou atividades essenciais e dispora sobre o 
atendimento das necessidades inadiaveis da comunidade. 
§ 2° - Os abusos cometidos sujeitam os responsaveis as penas da lei. 

Dai o entendimento de que a sindicalizagao e meio fundamental de defender 

os direitos dos trabalhadores. Nesse portico, Silva (2005, p. 466) lembra que "o 

direito de greve e direito-garantia, na medida que nao e nenhuma vantagem, um 

bem aferlvel em si pelos grevistas, mas um meio utilizado pelos trabalhadores para 

conseguir a efetivacao de seus direitos e melhores condigoes de trabalho". 

Ademais, a principal prerrogativa de qualquer sindicato e a possibilidade do 

mesmo representar seus sindicalizados nas mesas de negociagao podendo celebrar 

convengoes coletivas de trabalho ou promover dissidios coletivos de trabalho. 

Neste ultimo caso, os dissidios coletivos podem transforma-se em normas de 

alcance nao so apenas do sindicato que lutava pelo interesse, mas por todos os 

trabalhadores em condigoes semelhantes, beneficiando nao apenas a categoria 

profissional representada pelo sindicato, mas ate os trabalhadores nem sequer 
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sindicalizados, atraves do poder normativo concedido a Justiga Trabalhista 

brasileira. Segundo art. 114, § 2°: 

Art. 114. Compete a Justiga do Trabalho processar e julgar: 
[...] 
§ 2° Recusando-se qualquer das partes a negociagao coletiva ou a 
arbitragem, e facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissidio 
coletivo de natureza economica, podendo a Justiga do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposigoes minimas legais de protegao ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 

Assim, tratando-se da aplicagao dos direitos sociais nao se deve esquecer 

que estes nao se resumem aos direitos relacionados ao trabalhadores. 

Ha de se ressaltar o direito a seguridade social e todos os seus mecanismo 

de implementagao. Alem disso, existem o direito a saude, o direito de previdencia 

social, o direito de assistencia social, direito de educagao, o direito do meio ambiente 

e logo mais podera se ver a existencia dos direitos culturais nesse rol. Como afirma 

Silva (2005), a Constituigao nao apenas trouxe o rol dos direitos sociais, com para 

cada um criou mecanismo para preordenar meios para concretizar esses direitos, 

por exemplo criando fontes de recursos para seguridade social, com aplicagao 

obrigatoria nas agoes e servigos de saude e as prestagoes previdenciarias e 

assistenciais (arts. 194 e 195), como como a reserva de recursos orgamentarios 

para a educagao (art. 212). 

Outro exemplo e o art. 225 que traz varios procedimentos concernentes ao 

direito ambiental como forma garantidora de agoes que impliquem no estudo e na 

publicagao de todos os possiveis impactos causados ao meio ambiente atraves de 

uma determinada agao empresarial. Todos essas previsoes constitucionais 

convergem como ferramentas reais de aplicagao dos direitos sociais, uma vez que 

munidos destas previsoes legais, qualquer ente da sociedade pode reivindicar os 

mesmo. 
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3.3.1 Garantias dos Direitos Sociais e Politicos 

Tratando dos direitos sociais, nao ha muito o que explorar quanto aos 

instrumentos e mecanismos juridicos necessarios a implementacao destes. Os 

direitos sociais como ramo definidos pelos direitos fundamentais estao albergados 

na Constituigao como direitos fundamentais, e, pelo reconhecimento historico 

alcangado foram postos na Constituigao Brasileira sob status de aplicabilidade 

imediata. Ainda assim, nem todas as questoes atinentes aos direitos sociais sao 

soluveis imediatamente, ou seja detem eficacia plena, uma vez que ha casos de 

necessidade de normas dependem de legislagao ulterior. 

Por esta razao, lembra-se da existencia dos mecanismos constitucionais 

especificos a busca dos direitos coletivos que, por afinidade, acabam por tocar numa 

intercessao dos direitos sociais. Nao se fala aqui, por exemplo, do mandato de 

seguranga individual, uma vez que sua aplicabilidade esta em abordar direitos 

subjetivos liquidos e certos. Entrementes, cabe uma abordagem ainda que sucinta 

nas garantias dos direitos coletivos relacionados aos direitos sociais. 

O primeiro destes e o mandado de injungao. Muitos dos direitos sociais, 

assegurados pela Constituigao, dependem de normatividade ulterior. Consoante 

Velloso (2003, p. 7): 

E dizer, [esses direitos sociais] nao sao normas de eficacia plena. O 
mandado de injungao, no caso concreto, pode realizar a integragao do 
direito social cujo exercicio e inocuo, em razao da inexistencia da norma 
regulamentadora, a ordem juridica. Alias, para Galeno Lacerda e no campo 
dos direitos sociais que o mandado de injungao poderia ser mais utilizado, 
por isso que e no campo dos direitos sociais que a Constituigao de 1988 
criou "varios e importantes direitos, a espera de legislagao ordinaria ou 
complementar" 

O mandato de injungao e uma nova garantia instituida pela Constituigao de 

1988 no art. 5°, LXXI. Seguindo o texto constitucional tem-se: 

conceder-se-a mandado de injungao sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviavel o exercicio dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes a nacionalidade, a soberania e 
a cidadania. 
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Como ja se falou anteriormente, os componentes da cidadania sao os direitos 

individuals, politicos e sociais. Dai, portanto, a aplicabilidade do mandado de 

injungao na aplicagao dos direitos sociais mediante a inexistencia de norma 

regulamentadora que impega o exercicio desses direitos. 

Nesse lume, Moraes (2004, p. 204) afirma que: 

a definicao dos direitos sociais no titulo constitucional destinado aos direito 
e garantias fundamentais acarreta duas consequencias imediatas; 
subordinagao a regra da auto-aplicabilidade prevista, no § 1°, do art. 5° e 
suscetibilidade do ajuizamento do mandado de injungao, sempre que 
houver a omissao do poder publico na regulamentagao de alguma norma 
que preveja um direito social, e consequentemente inviabilize seu exercicio. 

Dai a principal finalidade do mandado de injungao ser conferir imediata 

aplicabilidade a norma constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, 

inerte em virtude de ausencia de regulamentagao, assegurando o exercicio de 

qualquer direito constitucional (individual, coletivo, politico ou social) nao 

regulamentado (SILVA, 2005). 

Ainda quanto a aplicabilidade imediata, Branco, Coelho e Mendes aduzem 

(2009, p. 1252) que: 

O principio do Estado de Direito (art. 12 ), a clausula que assegura a 
imediata aplicagao dos direitos fundamentais (art. 5a , § le ) e o disposto no 
art. 52 , LXXI, que, ao conceder o mandado de injungao para garantir os 
direitos e liberdades constitucionais, impoe ao legislador o dever de agir 
para a concretizagao desses direitos, exigem agao imediata para eliminar o 
estado de inconstitucionalidade. 

Os requisitos para o mandado de injungao sao: a falta de norma reguladora 

de uma previsao constitucional (omissao do Poder Publico); e inviabilizagao do 

exercicio dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a 

nacionalidade, a soberania e a cidadania - o mandado de injungao pressupoe a 

existencia de nexo de causalidade entre a omissao normativa do Poder Publico e a 

inviabilidade do exercicio do direito, liberdade ou prerrogativa (MORAES, 2004). 

Alem disso, sao pressupostos desse remedio constitucional, consoante Silva 

(2005, p. 449): 

(a) a falta da norma regulamentadora do direito, liberdade ou prerrogativa 
reclamada; (b) ser o impetrante beneficiario direto do direito, liberdade ou 
prerrogativa que postula em juizo. O interesse de agir mediante mandado 
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de injungao decorre da titularidade do bem reclamado, para que a sentenga 
que o confira tenha direta utilidade para o demandante. 

Entenda-se por norma regulamentadora lei ordinaria ou lei complementar que 

sejam lancadas depois da instituigao de um direito com a finalidade de efetivar a 

aplicagao destes direitos. Conforme diz o art. 103, § 2°, norma regulamentadora e 

toda "medida para tornar efetiva normal constitucional". 

Lembre-se que, no entanto, a finalidade do mandado de injungao nao e 

solicitar a criagao da norma regulamentadora, nem mesmo expedi-la. Como se viu 

acima, a finalidade do mandado de injungao e dar aplicabilidade imediata de uma 

norma constitucional no caso concreto, motivo pelo qual o impetrante do mandado 

de injungao deve deter beneficio direito com relagao ao direito que esta pleiteando 

aplicar e, por isso, o conteudo da decisao do mandado de injungao revela-se na 

outorga direta do direito que fora reclamado (SILVA, 2005). 

Velloso (2003, p. 8) traz, ainda, um exemplo de utilizagao do mandado de 

injungao relacionado aos direitos sociais: 

Nos MMII 95-RR e 124-SP, em que se pleiteava a viabilizagao do direito ao 
aviso previo proporcional concedido pelo art. 7°, XXI, da Constituigao, o 
Supremo Tribunal Federal deferiu, em parte, o pedido, para, declarada a 
mora, notificar o legislador para que a supra.(13) Nos julgamentos dessas 
injungoes, o que ocorreu, tambem, no julgamento do Ml 369-DF, elaborei a 
norma para o caso concreto: o aviso previo sera de dez dias por ano de 
servigo ou fragao superior a seis meses, observado o minimo de trinta dias. 
Esclarega-se que ate hoje o Congresso Nacional nao elaborou a norma 
regulamentadora do art. 7°, XXI, da Constituigao, nao obstante a decisao do 
Supremo Tribunal Federal. 
O mesmo ocorreu relativamente ao direito de greve dos servidores publicos, 
C.F., art. 37, VII, ainda dependente de lei especifica. Cuidei do tema em 
trabalho de doutrina.(14) Anotei que, no Ml 20-DF, Relator o Ministro Celso 
de Mello, o Supremo Tribunal reconheceu a mora do Congresso Nacional 
em regulamentar o art. 37, VII, da CF. e comunicou-lhe a decisao, "a fim de 
que tome as providencias necessarias a edigao" da norma "indispensavel ao 
exercicio do direito de greve pelos servidores publicos civis". O julgamento 
foi realizado em maio de 1994. Ate hoje o Congresso Nacional nao editou a 
norma regulamentadora. Tambem nesse julgamento elaborei a norma para 
o caso concreto, adotando a lei de greve dos trabalhadores em geral. 

Outro remedio constitucional que nao se deve esquecer e o mandado de 

seguranga coletivo. Apesar de ter sido direcionado para aplicagao dos direitos 

coletivos, e necessario trazer o mandado de seguranga coletivo a baia dos 

instrumentos para aplicagao dos direitos sociais ate mesmo porque um dos 

legitimados para utiliza-lo sao os orgaos sindicais, entidades de classe ou 

associagao. Conforme art. 5°, LXX da Constituigao: 
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Art. 5° LXX - o mandado de seguranga coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido politico com representagao no Congresso Nacional; 
b) organizacao sindical, entidade de classe ou associacao legalmente 
constituida e em funcionamento ha pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados; 

Em consonancia com o mandado de seguranga individual, o mandado de 

seguranga coletivo visa proteger direito liquido e certo, que nao foi amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsavel pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade publica ou agente de pessoa juridica no exercicio de atribuigoes 

do Poder Publico, no entanto, com a especificidade de protegao de direitos 

subjetivos individuals dos membros dos sindicatos e dos associados de entidades de 

classe e associagoes (BARBI apud SILVA, 2005). 

Trata-se de instrumento para fazer valer um direito que esta expresso em 

norma legal, com todos os seus requisitos e condigoes de sua aplicagao, sem 

existencia duvidosa, ou extensao limitada, ou dependente de situagoes 

(MEIRELLES apud SILVA, 2005). 

Assim, o conceito do mandado de seguranga e de remedio constitucional que 

esta a disposigao de titulares de direitos liquidos e certo, lesado ou sob ameaga de 

lesao, por ato ou omissao de autoridade publica ou agente de pessoa juridica no 

exercicio de atribuigoes do Poder Publico (MORAES, 2004). 

Enfim, falou-se dos remedios constitucionais aduzidos como instrumento de 

eficacia dos direitos sociais, situagoes previstas pelo legislador brasileiro zeloso pela 

aplicabilidade de tais direitos. Como afirmado, os direitos sociais tem aplicabilidade 

imediata garantida pela Carta Magna, mas a via judicial e passivel de uso quando 

essa premissa nao se cumpre, possibilitando a realizagao do direito ao particular no 

caso concreto. 

Ainda sim, embora a existencia de algumas leis integradoras sejam 

necessarias para o cumprimento da eficacia de direitos sociais (por terem carater de 

principio programaticos), estas regras nao perdem seu brio por conseguirem realizar 

o objetivo juridico para o qual foram construidas. Alem disso, a medida que estas 

leis e normas ulteriores a Constituigao se aperfeigoam, tornam sua eficacia mais 

ampla e ajuda na persecugao da democracia e no exercicio dos direitos de 

cidadania. 
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4 DA EFETIVAQAO DO DIREITO A CULTURA NA CIDADE DE SOUSA: ANALISE 

DA POLlTICA CULTURAL IMPLEMENTADA P E L O CENTRO CULTURAL BANCO 

DO NORDESTE - CCBNB 

Os direitos culturais estao ha muito tempo classificados como direitos 

fundamentais de segunda geragao, ao lado dos direitos sociais. No entanto, o 

reconhecimento da importancia destes direitos na ordem social brasileira ainda nao 

se concretizou. 

Na atualidade, uma corrente politico legislativa demonstra a necessidade do 

reconhecimento dos direitos culturais como direitos sociais nao so pelo fator 

historico, mas toda a contribuigao que a cultura traz para o ambito da ordem social. 

Alem disso, como foi abordado no item 2 deste trabalho, intitulado Dos Direitos 

Sociais, os direitos fundamentais de segunda geragao compreendem os direitos 

economicos, sociais e culturais, embora sejam comumente tratados apenas como 

direitos sociais, demonstrando o entendimento por parte da jurisprudencia 

internacional em tambem inserir os direitos culturais no rol dos direitos sociais. 

Entenda-se que o desdem para com os direitos culturais e fato conhecido e 

comentado na doutrina patria. Observa-se o dizer de Fachin (2010, p. 21): 

dentro dos direitos ditos de segunda geragao, que muitas vezes sao 
erroneamente inferiorizados perante aqueles da primeira geragao, os 
direitos culturais sao, mais uma vez, relegados a um segundo piano em face 
dos demais direitos contidos no pacto [Internacional dos Direitos 
Economicos, Sociais e Culturais]. Essa constatagao pode ser feita por uma 
simples comparacao do numero de artigos que se destina ao tratamento da 
materia. 

Ha autores que reconhecem o desdem sendo ate recorrente tratar os direitos 

culturais como "primos pobres" dos direitos sociais (SILVA, 2001). 

Outros autores no entanto, classificam os direitos culturais como da terceira 

etapa ou terceira geragao dos direitos humanos, portanto como uma evolugao dos 

direitos sociais. E o caso de Fachin (2010, p. 16) que consideram: 

Os direitos da terceira dimensao - tambem denominados de direitos de 
fraternidade e de solidariedade - sao singulares vez que seu polo subjetivo 
desprende-se, em principio, da figura do individuo, destinando-se a 
protegao de coletividades. 
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E justamente neste terceiro momento, de titularidade coletiva e indefmida, 
que estao as bases dos direitos culturais e ambientais que sustentam, em 
conjunto com os direitos economicos e sociais, a alcunha "dhesca". 

Cabe ainda trazer, entrementes, o entendimento difundido na jurisprudencia 

internacional, de que os direitos sociais nao podem sofrer qualquer tipo de 

diminuicao em suas formas de aplicagao pelo Estado. Nas palavras de Canotilho 

(apud PIOVESAN, 2010, p.68): 

O principio da proibigao do retrocesso social pode formular-se assim: o 
nucleo essencial dos direitos sociais ja realizado e efetivado atraves de 
medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, 
sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criacao de 
esquemas alternatives ou compensatorios, se traduzam na pratica em uma 
anulacao, revogacao ou aniquilagao pura e simples desse nucleo essencial. 
A liberdade do legislador tem como limite o nucleo essencial ja realizado. 

No entanto, e passivel tambem o entendimento de que, embora nao se possa 

retroceder quanto aos direitos sociais, e extremamente viavel amplia-los. Destaca-se 

a pujante corrente doutrinaria que visa a inclusao da cultura no rol dos direitos 

sociais, externada pelos juristas brasileiros a exemplo do dizer de Silva (2001, p. 

36): 

Simbolizar, que significa produzir simbolos, o mesmo e que produzir cultura, 
pois simbolo, na acepgao aqui adotada, e termo que "se usa para designar 
qualquer objeto, ato, fato, qualidade ou relacao que serve como veiculo de 
uma concepcao". E os atos de cultura, isto e, a construgao, a apreensao e a 
utilizacao das formas simbolicas (ainda nao aproveita ligao de Geertz) sao 
fatos sociais como qualquer outro. Assim aparece um elemento importante 
para a conceituacao da natureza dos direitos culturais, como manifestacao 
dos direitos sociais. 

Assim, os direitos culturais estao inseridos no ambito dos direitos sociais 

porque o ato de simbolizar, ou seja, de char cultura, e um fato de cunho 

eminentemente social, uma pratica concretizada. Enquanto existem autores que 

afirmam a necessidade da inclusao dos direitos culturais no rol dos direitos sociais, 

por seguir uma tendencia historia de classificagao dos direitos fundamentais, a ideia 

acima dita-se pela pratica na realidade. 

Outras correntes doutrinarias defendem a fusao dos direitos economicos, 

sociais e culturais dentro de uma nova concepgao: o direito ao desenvolvimento. No 

dizer de Piovesan (2010, p. 60): 



68 

A compreensao dos direitos economicos, sociais e culturais demanda ainda 
que se recorra ao direito ao desenvolvimento. Para desvendar o alcance do 
direito ao densenvolvimento, importa realgar, como afirma Celso Later, que, 
no campo dos valores, em materia de direitos humanos, a consequencia de 
um sistema internacional de polaridades definidas - Leste/Oeste, Norte/Sul 
- foi a batalha ideologica entre os direitos civis e politicos (heranca liberal 
patrocinada pelos EUA) e os direitos economicos, sociais e culturais 
(heranca social patrocinada pela entao URSS). Neste cenario surge o 
"empenho do Terceiro Mundo de elaborar uma identidade cultural propria, 
propondo direitos de identidade cultural coletiva, como o direito ao 
desenvolvimento". 
E, ass im, adotada pela ONU a Declaragao sobre o Direito ao 
Desenvolvimento, em 1986, por 146 Estados, com um voto contrario (EUA) 
e 8 abstengoes. Para Allan Rosas: 
A respeito do conteudo do direito ao desenvolvimento, tres aspectos de-
vem ser mencionados. Em primeiro lugar, a Declaragao de 1986 endossa a 
importancia da participagao. (...) Em segundo lugar, a Declaragao deve ser 
concebida no contexto das necessidades basicas de justiga social. (...) Em 
terceiro lugar, a Declaragao enfatiza tanto a necessidade de adogao de 
programas e politicas nacionais, como da cooperagao internacional. 
O art. 2° da Declaragao sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, 
consagra que: A pessoa humana e o sujeito central do desenvolvimento e 
deve ser ativa participante e beneficiaria do direito ao desenvolvimento. 

Em outro momento, ao posicionar-se a favor do incentivo a liberdade cultural, 

Silva (2001, p. 71) acaba por defender a inclusao dos direitos culturais como direitos 

sociais, ao dizer: 

E que a agao cultura ou esta consciente ou inconscientemente a servigo da 
dominagao, ou esta a servigo da libertagao do homens. Mas esta so se dara 
pelo dialogo cultural autentico das liderangas populares com as massas 
populares. So a agao cultural dialogica liberta, pela superagao das 
contradigoes culturais antagonicas. 
E a liberdade cultural assegurada na Constituigao possibilita esse dialogo 
cultural libertador. Embora a liberdade deva ser entendida como a 
possibilidade de coordenagao consciente dos meios necessarios a 
consecugao de objetivos escolhidos, no campo dos direitos sociais - de que 
os direitos culturais sao parte expressiva - assegura-la formalmente nao e 
suficiente garantia de sua realizagao efetiva. Dai por que se revelam de 
grande importancia as normas constitucionais que impoem ao Estado a 
execugao de agoes culturais afirmativas, que vao condicionar o dialogo 
cultural que se faz imprescindivel a democracia cultural. 

Lembre-se que o Brasil e pais continental, de varias dificuldades e carencias 

sociais. A existencia dos direitos sociais per si nao invocam completa aplicabilidade 

de politicas publicas na sociedade. Mas, como diz Manica (2007, p. 19): 

Diante da escassez de recursos e da multiplicidade de necessidades 
sociais, cabe ao Estado efetuar escolhas, estabelecendo criterios e 
prioridades. Tais escolhas consistem na definigao de politicas publicas, cuja 
implementagao depende de previsao e execugao orgamentaria. 
As escolhas realizadas pelo Estado devem ser pautadas pela Constituigao 
Federal, documento que estabelece os objetivos fundamentais que deverao 
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ser satisfeitos pela autoridade estatal. A vinculacao dos gastos publicos aos 
objetivos constitucionais e logica. 

Assegurar formalmente o direito a cultura e a liberdade cultural nao e garantia 

de que os direitos culturais realizem-se ou sejam resguardados. Para concretizar tais 

agoes no meio da sociedade e necessaria a existencia de normas na Constituigao 

que cobrem do Estado uma atividade positiva, devendo posteriormente se traduzir 

em politicas publicas. E, portanto, o direito a cultura um direitos social a ser discutido 

e apoiado amplamente pelo Estado, vez que proporciona o funcionamento da 

democracia. A cultura e um agente motivador da criagao de ideias e indagagoes do 

homem sobre o proprio mundo ao seu redor (resultado da busca pela identidade), 

indagagoes essas que permitem ao individuo social um dialogo transparente tanto 

com lideres quanto com a massa cultural, em busca de melhorias para o meio 

social. 

Segundo o legislador patrio, cabe agora apenas a tarefa de incluir a cultura no 

dispositivo do art. 6° da Constituigao Federal para reconhecer a importancia da 

cultura como atividade humana essencial a dimensao social, simbolica, politica e 

economica, sincronizando o ordenamento juridico as demandas dos cidadaos 

brasileiros, das entidades, movimentos e militantes da cultura com relagao a 

questao. Ademais, a inclusao da cultura no rol dos direitos sociais somente fortalece 

o que esta fundamentado na Constituigao: o dever do Estado de oferecer 

alternativas que atendam as demandas culturais de protegao e incentivo a cultura 

dentro do pais. 

Neste capitulo, discute-se ainda a importancia da cultura nas bases 

fundamentais que constituem o ordenamento juridico brasileiro, demonstrando que 

os movimentos culturais fazem parte da estrutura juridica vigente dentro do conceito 

de Estado Democratico de Direitos e seus fundamentos. 

A seguir, e realizada uma analise dos processos legislatives constitucionais 

que tramitam hoje para realizar uma politica de incentivo a cultura mais incisiva no 

pais, atraves da criagao do Piano Nacional de Cultura, da destinagao de mais 

recursos do orgamento proveniente dos tributos para incentivos na area cultural, 

assim como da Proposta de Emenda a Constituigao que quer implementar a 

insergao dos direitos culturais no rol dos direitos sociais. 
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Ademais, segue-se a uma analise da politica de incentivo a cultura executada 

pelo Banco do Nordeste do Brasil, com enfase maior da atuacao dos equipamentos 

culturais denominados Centros Culturais Banco do Nordeste, dos quais um esta 

situado na cidade de Sousa-PB. 

Finalmente, uma pesquisa com publico visitante do Centra Cultural de Sousa 

demonstra qual a relacao da cultura com o bem estar da sociedade, os efeitos da 

cultura na construgao da cidadania e, se a politica cultura do Banco do Nordeste 

corrobora com o movimento de incentivo de apoio a cultura que ocorre no ambito 

federal. 

4.1 DA CULTURA E IDENTIDADE NACIONAL 

O assunto dos direitos culturais ou dos direitos a cultura nao sao de facil trato, 

alem disso o trabalho em questao nao tem a funcao de exauri-lo. Mas, antes mesmo 

de adentrar-se numa abordagem acerca do movimento legislative atual que visa 

conceder garantia ampla de efetivacao a cultura, faz-se necessario entender o 

estado atual da cultura no ambito juridico constitucional, sabendo-se estabelecer 

uma relacao entre a cultura e a construgao do atual Estado Democratico brasileiro. 

Inicialmente, e preciso lembrar que o proprio Estado e um elemento integrante 

da cultura, pois a constituigao do Estado e reflexo dos simbolos, signos e imagens 

que a sociedade criou para si, sendo portanto o proprio Estado um outro produto da 

cultura (CHAUI, 2006). Nesse esteio, Miranda (2006, p. 3) assevera: 

A Constituigao de um Estado e um fenomeno cultural - por nao poder ser 
compreendida desentranhada da cultura da comunidade donde provem e 
por ser, em si mesma, uma obra e um bem de cultura. Dai Peter Haberle 
propor mesmo uma teoria da Constituigao como ciencia da cultura. 
A Constituigao reflecte a formagao, as crengas, as atitudes mentais, a 
geog ra f i a e as cond igoes e c o n o m i c a s de uma soc iedade e, 
simultaneamente, imprime-lhe caracter, funciona como principio de 
organizagao, dispoe sobre os direitos e os deveres de individuos e de 
grupos rege os seus comportamentos, racionaliza as suas posigoes 
reciprocas e garante a vida colectiva como um todo, pode ser agente, ora 
de conservagao, ora de transformagao. 
Em ultimo termo, uma Constituigao so se torna efectiva e perdura quando o 
empenhamento em conferir-lhe realizagao esta em consonancia (intelectual 
e, sobretudo, afectiva e existencial) com o sentido essencial dos seus 
principios e preceitos. 
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Paralelamente, Salgado (2006) posiciona-se: 

O Direito, enquanto fruto da obra humana, pertence ao mundo da cultura e, 
assim, e objeto das ciencias culturais. Diferentemente das ciencias naturais, 
regidas pelo principio da causalidade, o fenomeno juridico nao conta com a 
exatidao decorrente da causalidade e, por isso, exige procedimentos 
diversos na sua analise. 
[...] 
Para Savigny, representante da Escola Historica do Direito, o Direito nasce 
do povo, esta na consciencia popular. O Direito, assim, seria algo 
extremamente enraizado no passado da nagao e tem como fontes 
verdadeiras o costume, a crenga popular e a consciencia comum do povo. 
A funcao do legislador e dar existencia exterior ao Direito. As instituigoes se 
baseiam na histdria e na tradigao dos povos. E um equivoco querer muda-
las atraves de raciocinios abstratos. O direito, como a linguagem, e produto 
de um lento desenvolvimento do espirito do povo e nao de uma vontade 
arbitraria. 

Dai o entendimento que cultura e Direito sao elementos construidos 

gradativamente pelas mudancas de significados e valores mais importantes num 

dado espago e tempo. Salgado (2006) assim entende: 

[...] e mediante a cultura que se da a efetivagao de valores ate entao tidos 
como ideais. Estes valores, no entanto, nao sao constantes. Toda obra 
cultural tem uma significagao circunstancial, isto e, nasceu de uma situagao 
historica para atender as necessidades humanas daquele momento. 

Partindo dessa visao de Direito como produto cultural baseado em valores 

escolhidos pela propria sociedade, busca-se entender quais os fundamentos 

juridicas do Direito na atualidade. Essa tarefa torna-se simples a medida que se 

examina a Lei Maior que em seu art. 1° demonstra claramente quais sao as bases 

constitutivas da ordem juridica do pais: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos 
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo politico. 
Paragrafo unico. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituigao. 
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O ordenamento juridico brasileiro e constituido, portanto, atraves do Estado 

Democratico de Direito e de seus fundamentos. Veja-se que a cultura detem 

influencia direta tambem nessas pegas constitutivas trazidas pela Constituigao. 

A comegar pelo conceito de Estado Democratico de Direito, a cultura 

representa a verdadeira essencia do Direito brasileiro, como se ve do dizer de 

Branco, Coelho e Mendes (2009, p. 171) : 

Em que pesem pequenas variagoes semanticas em torno desse nucleo 
essencial, entende-se como Estado Democratico de Direito a organizagao 
politica em que o podei emana do povo, que o exerce diretamente ou por 
meio de representantes, escolhidos em eleicoes livres e periodicas, 
mediante sufragio universal e voto direto e secreto, para o exercicio de 
mandatos periodicos, como proclama, entre outras, a Constituigao 
brasileira. Mais ainda, ja agora no piano das relagoes concretas entre o 
Poder e o individuo, considera-se democratico aquele Estado de Direito que 
se empenha em assegurar aos seus cidadaos o exercicio efetivo nao 
somente dos direitos civis e politicos, mas tambem e sobretudo dos direitos 
economicos, sociais e culturais, sem os quais de nada Valeria a solene 
proclamagao daqueles direitos. 

Noutro dizer de Branco, Coelho e Mendes (2009, p. 66), entende-se que a 

evolugao do tipos de Estado de Direito (Liberal, Social e Democratico) so foi possivel 

por conta da influencia dos direitos fundamentais, notadamente dos direitos 

economicos, sociais e culturais: 

Essas conquistas [Estado liberal de Direito, Estado social de Direito, Estado 
democratico de Direito], como se sabe, foram ocorrendo ao longo do tempo 
e correspondem, na tipologia do Estado de Direito, ao que se convencionou 
chamar as suas etapas liberal, social e democratica, iniciadas com a 
Revolugao Francesa, que marca a primeira fase, passando pelas 
transformagoes surgidas sobretudo apos a Segunda Guerra — a sua fase 
social — e culminando com a densificagao dos direitos fundamentais, antes 
apenas direitos civis e politicos, mas depois tambem direitos economicos, 
sociais e culturais, cujo reconhecimento e realizagao constituem a razao de 
ser, o compromisso e a tonica do chamado Estado democratico de Direito. 

A diferenga mais marcante entre a o Estado Social e o Democratico reside no 

fato de que o segundo representa uma preocupagao em transformar o status quo, 

buscando a efetividade do Principio da Igualdade atraves de agao positiva do 

Estado, de intervengoes que implicam num melhoria direta da situagao de uma 

sociedade (CHEMIN, 2005). 

Dai tambem a existencia da democracia cultura baseada em agoes concretas 

do Estado, nao na imposigao de uma cultura, mas no proporcionar condigoes para a 

criagao de cultura no meio social. Silva (2001, p. 209) lembra que: 
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"A politica cultura e, juntamente com a politica social, uma das formas 
empregadas pelo Estado contemporaneo para garantir sua legitimacao, isto 
e, para oferecer-se como um Estado que vela por todos e que vale para 
todos". Em verdade, nao se chegara a democratizacao da cultura 
desvinculada da democratizacao social e economica. Ha ate quern diga -
com razao - que "a democratizacao da cultura sera uma consequencia 
logica e natural da democratizacao social e economica: o direito a cultura 
inscrevendo-se enquanto direito social apos o direito ao trabalho, a 
instrugao, a saude e ao lazer", pois que a cultura de massa, no sentido de 
cultura auferida por todo o povo, nao no sentido da industria cultural, "nao 
vira se nao quando a massa da populacao se encontrar incorporada a 
sociedade, pois essa extensao cultural so sera possivel a partir do momento 
em que a massa da populagao for aliviada do fardo do trabalho fisico 
fatigante e possa assim dispor de lazer para a cultura". 

Portanto, nao existe democracia, e consequentemente Estado Democratico 

de Direito, sem um respeito irrestrito do exercicio efetivo dos direitos culturais que, 

quando assegurados, dizem respeito ao direito de se conhecer a identidade do 

proprio povo, ao acesso incondicional aos bens culturais e conhecimento culturais 

ou cientificos, bem como o direito da existencia de uma diversidade cultura atrelada 

ao direito de participacao ativa dessa diversidade nas tomadas de decisao do 

Estado Democratico. 

Num segundo passo, a cultura influencia diretamente tambem nos 

fundamentos do Estado Democratico de Direito. Neste lume, a cidadania e tambem 

influenciada pelos movimentos culturais, por se entendida sinteticamente pelo direito 

a ter direitos. Ja se abordou neste trabalho os elementos constitutivos da cidadania 

(direitos individuals, direitos politicos e direitos sociais), no entanto enriquecer a 

discussao sempre apraz. Neste sentido, Dropa (2000) entende que: 

Esta nova visao da cidadania da ao termo civico um novo conceito: o da 
cidadania cultural, ou o direito do cidadao em preservar e buscar nos seus 
bens culturais a livre expressao e o auto-reconhecimento. Cidadania cultural 
nada mais e do que a possibilidade do individuo de usufruir seus bens 
culturais, formadores de sua identidade cultural, reconhecer sua propria 
historia e construir, a partir deles, o seu future Estes elementos sao os 
simbolos, objetos e valores que se transmitem de geragao a geragao ate o 
ponto de constituir verdadeiros "sinais" que identifiquem determinada 
cultura. 

Portanto, a cultura tambem e elemento intrinseco a cidadania, vez que 

proporciona ao cidadao conhecimentos sem os quais o mesmo nao poderia exercitar 

o debate alinhado aos valores e significados que guiam sua propria existencia. E no 

contato com os bens culturais, com suas raizes historicas e com os valores que 
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guiam o seu coletivo que o homem busca sedimentar seu papel como agente 

transformador da sociedade, participando ativamente da vida politica atraves de 

momentos politicos como o voto ou a discussao de diregao de politicas publicas no 

ambito municipal, estadual ou federal. 

Da mesma forma, a cultura liga-se tambem a outro fundamento do Estado 

Democratico de Direito, qual seja a dignidade da pessoa humana. Como afirma 

Chemin (2003, 104): 

Essa dignidade humana esta expressa no art. 1°, III, da CF, sendo 
fundamento e, ao mesmo tempo, objetivo do Estado Democratico de Direito, 
e a concretizacao dos direitos sociais faz possivel construir uma sociedade 
livre, justa e solidaria, contemplada constitucionalmente como um dos 
objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil, no seu art. 3°, I. 
Alem disso, essa efetividade dos direitos sociais (educagao, saude, 
trabalho, moradia, lazer, seguranga, previdencia social, protegao a 
maternidade e a infancia, assistencia aos desamparados) tambem tem 
relagao com a redugao das desigualdades sociais (CF, art. 3°, III), que e um 
principio da ordem economica (CF, art. 170, VII) e um dos objetivos 
fundamentais do nosso ordenamento constitucional. 

Como se sabe, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana somente 

foi possivel, infelizmente, atraves do momento de atrocidades ocorrido na Segunda 

Guerra contra os judeus. Segundo afirmam Branco, Coelho e Mendes (2009, 174): 

No ambito normativo, sob o titulo A clausula da dignidade humana como 
fundamento textual do Estado Constitucional Democratico, Peter Haberle 
afirma que o conteudo e os limites dos principios constitucionais concretos 
deduzem- se em primeira linha de suas garantias textuais, e que a clausula 
da dignidade humana prevista no art. 1°, I, da Lei Fundamental da 
Alemanha nao constitui uma particularidade dessa Constituigao, mas um 
"tema tipico" e atualmente central para muitos dos Estados Constitucionais 
integrantes da "Familia das Nagoes", conforme revelam os respectivos 
textos constitucionais. A seguir, o mesmo Peter Haberle observa que, no 
direito internacional, as referencias a dignidade humana encontram-se em 
diferentes documentos, geralmente nos seus preambulos, como na Carta 
das Nagoes Unidas, de 26-6-1945; na programatica Declaragao Universal 
dos Direitos Humanos, de 10-12-1948; no Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Politicos, de 19-12-1966; e no Estatuto da Unesco, de 16-11-1945, 
textos nos quais a invocagao desse valor, ao mesmo tempo que traduz uma 
"reagao" aos horrores e violagoes perpetrados na Segunda Guerra Mundial, 
contem uma dimensao prospectiva que aponta pata a configuragao de um 
futuro compativel com a dignidade da pessoa. 

Os motivos acima estampados levaram posteriormente a comunidade 

internacional a criar a Declaragao Universal dos Direitos do Homem pela 

Organizagao das Nagoes Unidas, 1948, documento responsavel por consagrar os 

direitos humanos como fundamentais ao homem, iniciando um movimento de 
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insergao destes no ambito das constituigoes vigentes. Para entender a importancia 

da cultura para o conceito de dignidade da pessoa humana basta a leitura dos arts. 

XXII, XXVI e XXVII desta Declaragao, que dizem, in verbis: 

Art. XXII 
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito a seguranga social e 
a realizagao, pelo esforgo nacional, pela cooperagao internacional e de 
acordo com a organizagao e recursos de cada Estado, dos direitos 
economicos, sociais e culturais indispensaveis a sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade. 
[...] 
Art. XXVI 
1. Toda pessoa tem direito a instrugao. A instrugao sera gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrugao elementar sera 
obrigatoria. A instrugao tecnico-profissional sera acessivel a todos, bem 
como a instrugao superior, esta baseada no merito. 
2. A instrugao sera orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrugao promovera a 
compreensao, a tolerancia e a amizade entre todas as nagoes e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvara as atividades das Nagoes Unidas em prol 
da manutengao da paz. 
3. Os pais tem prioridade de direito na escolha do genero de instrugao que 
sera ministrada a seus filhos. 
Art. XXVII 
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo cientifico e de 
seus beneficios. 
2. Toda pessoa tem direito a protegao dos interesses morais e materials 
decorrentes de qualquer produgao cientifica, literaria ou artistica da qual 
seja autor. 

A Declaragao Universal dos Direitos do Homem afirma claramente a 

participagao dos direitos culturais (alem dos economicos e sociais) para o livre 

desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa. Noutra parte, diz-se 

que todos tem o direito de ter uma vida cultural, recebendo seus beneficios dos bens 

culturais pertencentes a sociedade. 

Da mesma forma, asseveram Branco, Coelho e Mendes (2009, 175): 

No piano dos fatos, entretanto, o que a experiencia tem evidenciado e a 
extrema dificuldade em concretizar essa pauta axiologica, seja por questoes 
de ordem cultural, que debilitam a sua pretensao de universalidade — a 
ponto de se indagar se a nogao de direitos humanos nao seria um conceito 
exclusivamente ocidental —, seja pela carencia de recursos em paises que, 
embora comprometidos, ate formalmente, com a causa dos direitos 
humanos, mesmo assim nao conseguem torna-los efetivos, maxime quando 
eles demandam servigos ou prestagoes de alto custo. Isso porque, todos 
sabemos, sao varios e "gananciosamente" expansivos os ambitos de 
protegao da dignidade humana, indo desde o respeito a pessoa como valor 
em si mesmo — o seu conceito metafisico como conquista do pensamento 
cristao —, ate a satisfagao das carencias elementares dos individuos — e. 
g., alimentagao, trabalho, moradia, saude, educagao e cultura —, sem cujo 
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atendimento resta esvaziada a visao antropologico-cultural desse principle-
fundamental. 

Dai perceber que a cultura e tambem fator indispensavel para promover a 

dignidade da pessoa humana, juntamente com a saude, a educagao, o trabalho, 

alimentagao e moradia, sem os quaisquer a dignidade da pessoa humana nao passa 

de conceito vazio. 

Observa-se que a cultura liga-se tambem a outro fundamento do Estado 

Democratico de direito: os valores sociais do trabalho. Na medida em que o artista, o 

produtor de cultura, o gestor de equipamentos culturais, os tecnicos de espetaculos 

de cultura, enfim, na medida em que os profissionais da cultura prestam seus 

servigos ao coletivo veem o reconhecimento do importante trabalho de pensar e 

administrar a cultura. 

Ademais, lembra-se que uma nova relagao entre o processo de criagao e a 

cultura instaura-se atraves do trabalho. No entendimento de Chaui (2006, p. 136): 

a cultura, portanto, passa a ser o trabalho da inteligencia, da sensibilidade, 
da imaginacao, da reflexao da experiencia e do debate, e como trabalho no 
interior do tempo, e pensa-la como instituigao social, portanto determinada 
pelas condigoes materials de sua realizagao. 

Assim, e a cultura tambem um dos valores sociais do trabalho demonstrada 

atraves da Economia da Cultura e da cadeia produtiva que tem a cultura como vetor 

de desenvolvimento. O agente cultural (que tem como objeto de trabalho a cultura) 

demonstra que na sociedade seu trabalho e de extrema importancia, pois, na 

medida em que recebe seu sustendo como qualquer outro trabalho, ainda mais 

corrobora com o Estado Democratico de Direito ao oferecer condigoes de registro e 

preservagao da memoria coletiva, da produgao cultural, garantindo as expressoes, 

circulagoes e consumos dos bens culturais. 

Carmo (2005, p. 4) ressalta a fungao do Estado e da Cultura na existencia do 

homem: 

[...] o Estado, sob o ponto de vista filosofico, representa o valor humano da 
convivencia em comum, e, em fungao do qual, traga-se uma Constituigao 
edificante, e esta traz as diretrizes de um "fazer", "agir" e "comportar-se" 
adequadamente. Sabemos que a axiologia compreende em si a filosofia dos 
valores existenciais e aponta aos principios da agao. Quando em foco o 
Estado, esta filosofia axiologica indica o bem comum dentro do cenario da 
Etica, esboga o digno de ser admirado em formas e estruturas imbuidas 
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pela Estetica, por fim, sedimenta a caracteristica do justo quando equilibra o 
Direito e a Politica. [...] 
Desta forma, nos incide novamente a percepcao de que o Estado e a 
Cultura sao elementos resultantes nao so do produto, mas, tambem do 
processo do conhecimento, dai porque, sao imprescindiveis a existencia 
humana. [...] 

Na identidade nacional do Brasil, reconhecida mundo a fora, uma impressao 

destoa das problematicas sociais e toma o espago das mas noticias: o fato deste 

pais ser detentor de uma das mais avangadas estruturas juridicas e, a despeito da 

falta de condigoes plenas para realizar com as politicas publicas necessarias, ainda 

sim existe no ordenamento juridico garantias da efetivagao dos direitos 

fundamentais, notadamente expressos atraves da dignidade da pessoa humana e 

dos seus fundamentos. Entao, o fato de nao medir esforgos desde o texto juridico 

ate a criagao e aplicagao de politicas publicas necessarias a real manutengao do 

bem estar da sociedade e um dos fatos que torna o Brasil benquisto aos olhos 

internacionais, motivo pelo qual tambem e um pais soberano. 

Esses aspectos acima garantem nao so uma identidade nacional do Brasil 

como pais soberano, como tambem demonstram que estruturagao do Estado 

Democratico de Direito perpassa pela cultura como parte constitutiva, traduzida na 

aplicagao da cultura na cidadania, no seio da dignidade da pessoa humana e na 

valorizagao social do trabalho. 

4.2 DO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL COMO GARANTIA DA 

EFETIVAQAO DO DIREITO A CULTURA 

Nos ultimos anos, assistiu-se no Brasil um movimento que reascendeu o 

sentimento de apoio a cultura no Brasil. Em sintese, o poder executivo demonstrou 

formas diferentes de agir pensando em cultura quando, ate mesmo, escolheu um 

artista para compor o seu escalao como Ministro da Cultura. 

Em seus discurso de posse no Ministerio supracitado, Gilberto Gil (2003) 

ressaltou que: 

Nao cabe ao Estado fazer cultura, mas, sim, promover o desenvolvimento 
cultural geral da sociedade. Porque o acesso a cultura e um direito basico 
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de cidadania, assim como o direito a educagao, a saude, a vida num meio 
ambiente saudavel. Porque, ao investir nas condigoes de criagao e 
produgao, estaremos tomando uma iniciat iva de consequencias 
imprevisiveis, mas certamente brilhantes e profundas ja que a criatividade 
popular brasileira, dos primeiros tempos coloniais aos dias de hoje, foi 
sempre muito alem do que permitiam as condigoes educacionais, sociais e 
economicas de nossa existencia. Na verdade, o Estado nunca esteve a 
altura do fazer de nosso povo, nos mais variados ramos da grande arvore 
da criagao simbolica brasileira. 

Com isso, o entao ministro demonstrava o inicio de um tempo de maior 

atividade do Estado no ambito cultural, nao sendo apenas responsavel por fazer 

repasses, nem so realizar incentivos fiscais. Em outro ponto do discurso, Gil (2003) 

disse: 

E preciso ter humildade, portanto. Mas, ao mesmo tempo, o Estado nao 
deve deixar de agir. Nao deve optar pela omissao. Nao deve atirar fora de 
seus ombros a responsabilidade pela formulagao e execugao de politicas 
publicas, apostando todas as suas fichas em mecanismos fiscais e assim 
entregando a politica cultural aos ventos, aos sabores e aos caprichos do 
deus-mercado. E claro que as leis e os mecanismos de incentivos fiscais 
sao da maior importancia. Mas o mercado nao e tudo. Nao sera nunca. 
Sabemos muito bem que em materia de cultura, assim como em saude e 
educagao, e preciso examinar e corrigir distorgoes inerentes a logica do 
mercado que e sempre regida, em ultima analise, pela lei do mais forte. 
Sabemos que e preciso, em muitos casos, ir alem do imediatismo, da visao 
de curto alcance, da estreiteza, das insuficiencias e mesmo da ignorancia 
dos agentes mercadologicos. Sabemos que e preciso suprir as nossas 
grandes e fundamentais carencias. 

Como fruto desse pensamento, alguns importantes projetos de reforma e 

implementacao de cunhos legislativo foram criados no ambito federal, espelhando , 

posteriormente, agoes semelhantes nas esferas dos outros entes federados. O 

Ministerio da Cultura entendeu que para realizar um piano de politicas publicas 

eficaz era necessario perpetuar essas politicas para alem dos pianos de governo, a 

exemplo de outras areas de atengao social como a saude, a educagao e a 

previdencia social. 

Incentivados por essa visao, surgiram, no Poder Legislativo, Propostas de 

Emenda a Constituigao relativas as mudangas estruturais nas politicas de incentivo 

a cultura, das quais relatamos abaixo as mais importantes ao estudo em questao. 

Ressalta-se que nao ha juizo de valor entre uma ou outra PEC relacionada a cultura, 

nem mesmo as PEC's que serao trazidas aqui e outras que por ventura nao forem 

mencionados. Trata-se de uma abordagem especifica que ressalta os valores 

sociais apresentados neste trabalho. 
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4.2.1 Proposta de Emenda a Constituigao N° 150/2003: Ampliacao orcamentaria 

a preservacao, fomente e difusao da cultura nacional 

A proposta solicitada pelos deputados Paulo Rocha (PT/PA), Gilmar Machado 

(PT/MG), Zezeu Ribeiro (PT/BA) e Fatima Bezerra (PT/RN) foi apresentada a 

plenario no dia 03/09/2003 e tem um objeto simples: acrescentar o art. 216-A a 

Constituicao Federal, para destinacao de recursos a cultura. 

Segundo a PEC em questao, o conteudo do art. 216-A a inserido na 

Constituigao sera: 

Art. 216-A A Uniao aplicara anualmente nunca menos de dois por cento, os 
Estados e o Distrito Federal, um e meio por cento, e os Municipios, um por 
cento, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferencias, na preservacao do patrimonio cultural brasileiro e na 
producao e difusao da cultura nacional. 
§ 1o - Dos recursos a que se refere o Caput, a Uniao destinara vinte e cinco 
por cento aos Estados e ao Distrito Federal, e vinte e cinco por cento aos 
Municipios. 
§ 2o - Os criterios de rateio dos recursos destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal, e aos Municipios serao definidos em lei complementar, 
observada a contrapartida de cada Ente. 

De acordo com justificativa da Proposta de Emenda, a valorizagao da cultura 

no ambito nacional depende agora de um apoio que seja decisivo e continuado, 

como ocorre na area de saude e educagao. 

Atualmente, entre 0,5% e 0,7% do orgamento federal sao destinados a cultura 

e nao existe vinculagao minima de qualquer percentual para a area, significando 

uma fragilidade na continuidade das agoes ja prestadas, uma vez que nada esta 

assegurado legislativamente. Com a aprovagao da PEC 150, este percentual sera 

assegurado pela Constituigao em 2% do orgamento federal, 1,5% do orgamento 

estaduais e 1,0% dos municipals. No ambito federal esta quantia passa de R$ 1,3 

bilhao de reais para cerca de R$ 5,3 bilhoes. 

Alem disso, o papel do Estado brasileiro no que tange o financiamento a 

cultura tem outro sentido particular, qual seja o de tentar equalizar o acesso a cultura 
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e democratizar os beneficios dos produtos culturais, disseminado-os entre os 

segmentos excluidos da sociedade (Brasil, 2010). 

O texto da justificativa da PEC 150 ressalta ainda: 

A cultura tem que ser entendida como espaco de realizacao da cidadania, 
da superagao da exclusao social e como fato economico, capaz de atrair 
divisas para o pais e, internamente, gerar emprego e renda. 
Assim compreendida, a cultura se impoe, desde logo, no ambito dos 
deveres estatais. E um espaco onde o Estado deve intervir. Mas nao 
segundo a velha cartilha estatizante, mas como um formulador de politicas 
publicas e estimulador da producao cultural 

Entenda-se que a finalidade da PEC 150 e acabar a inseguranca juridica e 

economica resultado da inexistencia orgamento assegurado a cultura atraves da 

destinagao de parte da arrecadagao tributaria das esferas federals, estudais e 

municipais, possibilitando o Estado implementar politicas publica de medio e longo 

prazo com autonomia. 

4.2.2 Projeto de Lei n° 6.835/2006 (Piano Nacional de Cultura) e Proposta de 

Emenda a Constituigao n° 416/2005 (Sistema Nacional de Cultura) 

Outros dois projetos ganham destaque no piano do fortalecimento das 

politicas publicas no Estado brasileiro: o Projeto de Lei que cria o Piano Nacional de 

Cultura e a PEC que cria o Sistema Nacional de Cultura. 

A Emenda Constitucional 48 de 10/08/2005 foi responsavel por introduzir o § 

3° no art. 215 da Constituigao Federal que determinou que "lei estabelecera o Piano 

Nacional de Cultura, de duragao plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do 

Pais e a integragao das agoes do poder publico". A lei em questao podera vir a se 

concretizar pelo Projeto de Lei n° 6.835/2006. 

A exemplo do que o Piano Nacional de Educagao e para area educacional, o 

PNC se tornara o instrumento responsavel por guiar todas a agoes governamentais 

de longo prazo, facilitando o direcionamento dos esforgos politicos para melhoria do 

acesso a cultura, bem como o acompanhamento e cobranga da sociedade pela 
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implementacao das agoes alcadas no Piano, pois ao criar o Piano Nacional de 

Cultura - PNC se tem um planejamento e norteamento de politicas publicas de longo 

prazo voltadas a protegao e promogao da diversidade cultural brasileira no proximos 

dez anos. 

Fruto de uma forte interagao entre poder publico e a sociedade civil, o PNC foi 

amplamente discutido e modificado por sugestoes nas Conferencias Institucionais 

(municipais, estaduais, setoriais e posteriormente na Conferencia Nacional de 

Cultura). 

Tanto o PNC quanto as discussoes atraves de Conferencias e Seminarios 

foram fundamentados em cinco eixos que organizam as pncropostas de longo prazo 

para a cultura no Brasil, que sao:. Assim traz o texto sobre os eixos PNC no Projeto 

de Lei 6.835: 

Eixo I - Gestae- Publica e Cultura 
Sub-eixos: 
I A - Gestao descentralizada, participativa e transversal; 
I B - Orgamento da cultura; 
I C - Sistema Nacional de Cultura; 
Eixo II - Cultura e direito e cidadania 
Sub-eixos: 
II A - Cultura e Educagao; 
II B - Cultura Digital; 
II C - Diversidade, identidade e redes culturais; 
II D - Democratizagao do acesso aos bens culturais; 
II E - Fortalecimento dos movimentos culturais; 
Eixo III - Economia da Cultura 
Sub-eixos: 
III A - Financiamento da cultura; 
III B - Mapeamento e fortalecimento das cadeias produtivas 
Eixo IV - Patrimonio Cultural 
Sub-eixos: 
IV A- Educagao patrimonial 
IV B - Identificagao e Preservagao do Patrimonio Cultural 
IV C - Sistema de Financiamento e Gestao do Patrimonio Cultural 
Eixo V - Comunicagao e Cultura 
Sub-eixos: 
V A - Democratizagao dos meios de comunicagao 
V B - Regionalizagao e descentralizagao da programagao cultural das 
emissoras de TV; 

Os objetivos gerais do PNC sao o fortalecimento institucional e definigao de 

politicas publicas que assegurem o direito constitucional a cultura; a protegao e 

promogao do patrimonio e da diversidade etnica, artistica e cultural; ampliagao do 

acesso a produgao e fruigao da cultura em todo o territorio; insergao da cultura em 

modelos sustentaveis de desenvolvimento socioeconomico; e, estabelecimento de 
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um sistema publico e participativo de gestao, acompanhamento e avaliagao das 

politicas culturais (este ultimo chamado posteriormente de Sistema Nacional de 

Cultura ou SNC). 

A PEC 416, no entanto, tem como finalidade instituir e criar o Sistema 

Nacional de Cultura. A proposta, de autoria do Deputado Paulo Pimenta, ja sofreu 

alteracoes, no entanto um substitutive a proposta inicial ja foi proposta pelo 

Deputado Paulo Rubem Santiago e tramita no Congresso. A ideia central do Sistema 

Nacional de Saude - SNC e criar um sistema colaborativo, que prime pela 

descentralizacao e participacao entre entes da federal e a sociedade, atraves do 

exercicio dos direitos culturais, tendo como base as experiencias positivas de outros 

sistemas nacionais existentes, como o SUS. 

Sendo assim o SNC sera um sistema universalizador de gestao da cultura 

atraves da participacao pelos conselhos de cultura, dos fundos de cultura e das 

formas de participacao democratica e descentralizada dos produtores culturais e das 

comunidades em geral. Noutras palavras, o SNC sera uma instancia multi distribuida 

para deliberar, articular e pactuar orcamentos, bem como fiscalizar em todos os 

ambitos da federacao a aplicagao dos recursos destinados a cultura, bem como 

cobrar, fiscalizar e realizar as diretrizes tragadas no Piano Nacional de Cultura. 

O substitutive da proposta traz a seguinte redagao proposta para o art. 216-A 

na Constituigao Federal: 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de 
colaboragao, de forma descentralizada e participativa, institui um processo 
de gestao e promogao conjunta de politicas publicas de cultura, 
democraticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federacao e a 
sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento - humano, social 
e economico - com pleno exercicio dos direitos culturais. 
§ 1° - O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na politica nacional de 
cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Piano Nacional de Cultura, e 
rege-se pelos seguintes principios: 
I - diversidade das expressoes culturais; II - universalizagao do acesso aos 
bens e servigos culturais; 
III - fomento a produgao, difusao e circulagao de conhecimento e bens 
culturais; 
IV - cooperagao entre os entes federados, os agentes publicos e privados 
atuantes na area cultural; 
V - integragao e interagao na execugao das politicas, programas, projetos e 
agoes desenvolvidas; 
VI - complementaridade nos papeis dos agentes culturais; 
VII - transversalidade das politicas culturais; 
VIII - autonomia dos entes federados e das instituigoes da sociedade civil; 
IX - transparencia e compartilhamento das informagoes; 
X - democratizagao dos processos decisorios com participagao e controle 
social; 
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XI - descentralizacao articulada e pactuada da gestao, dos recursos e das 
agoes. 
XII- ampliacao progressiva dos recursos contidos nos orcamentos publicos 
para a cultura. 
§ 2° Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas 
esferas da federagao: 
I - orgaos gestores da cultura; 
II - conselhos de politica cultural; 
III - conferencias de cultura; 
IV - comissoes intergestores; 
V - pianos de cultura; 
VI - sistemas de financiamento a cultura; 
VII - sistemas de informagoes e indicadores culturais; 
VIII - programas de formagao na area da cultura; 
IX - e sistemas setoriais de cultura. 
§ 3° - Lei federal dispora sobre a regulamentagao do Sistema Nacional de 
Cultura, bem como de sua articulagao com os demais sistemas nacionais ou 
politicas setoriais de governo. 
§ 4° - Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios organizarao seus 
respectivos sistemas de cultura em leis proprias. 

Atua lmente, a t ramitagao da PEC 416/2005 esta aguardando a 

regulamentagao do PNC atraves do projeto de lei n° 6.835/2006, pois seus 

dispositivos dependem do funcionamento iminente do citado Piano Nacional de 

Cultura para funcionar em sua totalidade. 

4.2.3 Proposta de Emenda a Constituigao n° 236/2008: inclusao da cultura no 

rol dos direitos sociais 

A Proposta de Emenda a Constituigao de n° 236/2008 tem por finalidade a 

alteragao do art. 6° da Constituigao Federal, artigo que exemplifica os direitos 

sociais. O objetivo principal da PEC 236/2008 e incluir a cultura dentro do rol dos 

direitos sociais citado pelo art. 6°, conferindo a cultura a sua importancia ja 

reconhecida internacionalmente. 

O novo texto, conforme a PEC 236 devera ser: "Art. 6°. Sao direitos sociais a 

educagao, a cultura, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a 

previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia aos 

desamparados, na forma desta Constituigao." 

Conforme o texto da Justificagao da PEC 236 apresentada pelo Deputado 

Jose Fernando Aparecido de Oliveira: 
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Quando nosso legislador constitucional reconhece como direitos sociais a 
educacao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a 
previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia e a assistencia 
aos desamparados, esta deixando de fora desse rol magnifico de direitos 
sociais a cultura, um bem material e imaterial que a todos pertence como 
direito social natural. 
De fato, cultura, na sua acepgao antropologica, como aqui tratada, e uma 
dimensao humana essencial, da qual decorrem todos aqueles outros 
direitos sociais listados atualmente na Constituigao Federal. Assim, nao e 
demais lembrar que a cultura esta na base da educagao, da saude, do 
trabalho, da moradia, do lazer, da seguranga, da previdencia social, da 
protegao a maternidade e a infancia e da assistencia aos desamparados, 
posto que cultura e o esteio da humanizagao - o nosso modo singular de 
pensar e de fazer. 

A proposta foi apresentada no dia 13/03/2008 e tramita em conjunto com a 

PEC 49/2007 proposta pelo Deputado Iran Barbosa. No texto desta ultima, a 

justificativa conta com o seguinte trecho: 

Causa estranhamento, portanto, que a cultura nao faga parte desse rol. A 
Constituigao de 1988 demonstrou considerar a importancia da atividade 
cultural - em seu sentido abrangente de expressao criadora dos individuos 
e dos povos, materializada em suportes expressivos portadores de 
referencias a identidade, a agao, a memoria dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira - ao dispor sobre ela em seus arts. 5°, 
IX, XXVII e XXVIII; 23, III a V; 24, VII a IX; 30, IX , 215 e 216. 
No art. 215, inclusive, o texto constitucional inaugura, no Pais, a nogao de 
direitos culturais, ao determinar 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". 
Infere-se dai - por forga da evidente presenga do principio da 
universalidade no dispositivo, que garante a todos o exercicio dos direitos 
culturais - que a cultura ja se caracteriza como direito social, ainda que nao 
esteja arrolada no art. 6o da Constituigao Federal. 

Atualmente, a proposta encontra-se aguardando que seja constituida uma 

Comissao Especial para analise da mesma na Camara dos Deputados. A proposta 

de emenda foi incluida como uma das trinta diretrizes prioritarias aprovadas na II 

Conferencia Nacional de Cultura acontecida em marco deste ano, cuja reuniao teve 

como objetivo discutir os avancos das politicas publicas que estao em evidencia do 

ano de 2003 ate hoje. 
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4.2.4 Outras propostas legislativas relacionadas ao fortalecimento da cultura 

no pais 

Ressalta-se aqui a existencia de outras propostas legislativas tramitando no 

Congresso Nacional, cuja tematica vao de encontro as mudancas relacionadas ao 

incentivo e fortalecimento da cultura no pais. 

Criado pelo projeto de lei n° 5.789/2009, o Vale-Cultura e a primeira politica 

publica voltada para o consumo cultural, que institui um vale semelhante ao Vale 

alimentagao ou Vale refeicao, pratica ja difundida nas empresas. O Vale-Cultura 

devera ter o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e possibilitara aos trabalhadores 

adquirir ingressos de cinema, teatro, museu, shows, livros, CDs e DVDs, entre 

outros produtos culturais. 

O projeto ja foi aprovado na Camara dos Deputados em outubro do ano 

passado, com emendas que estenderam o beneficio a servidores publicos federals, 

a estagiarios e tambem a aposentados, e no Senado recebeu duas emendas que 

ampliam os servigos e produtos culturais previstos na proposta do Poder Executivo, 

incluindo periodicos. 

As emendas dos senadores foram aprovadas pelas comissoes que analisam 

a materia na Camara e a proposta segue para votagao em plenario e, 

posteriormente, para sangao do presidente da Republica. Existe previsao para que 

ainda este ano a proposta de lei do Vale-Cultura seja aprovada juntamente com a 

proposta de lei do Piano Nacional de Cultura. 

Outro projeto importante e a criagao do Programa Nacional de Fomento e 

Incentivo a Cultura (ProCultura), atraves do Projeto de Lei 6.722/2010, com a 

finalidade de mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos culturais que 

concretizem os principios da Constituigao. Na pratica a principal fungao da nova lei e 

corrigir as distorgoes regionais e tornar mais justa a repartigao dos recursos oriundos 

da Lei Rouanet (a lei anterior de patrocinio atraves da isengao fiscal). Espera-se 

distribuir os recursos entre as regioes brasileiras de acordo com suas respectivas 

populagoes, corrigindo a aplicagao concentrada de incentivos fiscais em projetos da 

regiao Sudeste. A meta e aprimorar a destinagao dos recursos publicos e 
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estabGlecer criterios transparentes e objetivos no processo de selegao de iniciativas 

culturais. 

O projeto de lei passou recentemente por ampla e democratica consulta 

publica e as principals alteracoes sao o fortalecimento e desburocratizacao do 

Fundo Nacional de Cultura, a democratizagao do acesso a producao cultural e o 

estimulo para que o setor privado invista na economia da cultura. Agora sera 

analisada pela Comissao de Educagao e Cultura (CEC), depois segue para 

apreciagao nas comissoes de Finangas e Tributagao e de Constituigao e Justiga e de 

Cidadania, antes de ir para o Senado. 

4.3 ANALISE DA POLJTICA CULTURAL IMPLEMENTADA PELO CENTRO 

CULTURAL BANCO DO NORDESTE - CCBNB 

O Banco do Nordeste do Brasil S.A., ou apenas BNB como e chamado, foi 

criado em 1952 no Governo Getulio Vargas, por conta de um grupo de estudos 

sobre a realidade economica nordestina, que, em constatagao da vulnerabilidade da 

regiao as constantes secas e escassez de reservas, concluiu sobre a necessidade 

de criagao de uma agenda financeira que propiciasse a injegao de recursos para a 

recuperagao da economia local. 

Pinto (2007, p. 7) lembra o que representa o BNB para o Nordeste e para o 

pais ao afirmar que: 

Principal agente das politicas publicas de desenvolvimento para a regiao 
Nordeste, o BNB atua nos nove estados nordestinos, norte do estado de 
Minas Gerais e norte do Espirito Santo, area que compreende o chamado 
poligono das secas. Sua principal agao nesse espago geografico tem como 
foco a disponibilizagao de recursos financeiros para o financiamento de 
atividades empresariais, bem como na viabilizagao de obras de infra-
estrutura que deem suporte a estas. 
Refletindo os conceitos governamentais, o Banco do Nordeste, desde seus 
primordios, apoia, financeiramente, agoes culturais na regiao nordestina, 
guardando uma estreita relagao com as politicas estabelecidas pelo poder 
central, seja mediante patrocinio direto a produgao e a difusao de 
manifestagoes culturais, ou por meio de linhas de financiamento criadas 
especificamente para o atendimento a projetos voltados a este fim. 
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Em 25 de junho de 2007, na cidade de Sousa, Estado da Paraiba, o Banco do 

Nordeste do Brasil inaugurava um equipamento cultural construido a Rua Coronel 

Jose Gomes de Sa. A frente da estrutura do predio fora construlda no local onde 

antes existia apenas um grande gramado e jardim com arvores de copas altas 

localizadas em frente a agenda do Banco do Nordeste na cidade. 

Se por um lado um grupo fazia coro pela boa nova (leia-se classe artisticas e 

entusiastas da cultura), por outro lado uma frente de pessoas liderava duvidas 

acerca do projeto chamado Centro Cultural Banco do Nordeste-Sousa. As maiores 

duvidas remetiam ao fato da iniciativa pela construcao daquele equipamento ter 

partido de uma instituigao financeira. 

No senso comum da populagao uma instituigao financeira (ate mesmo os 

banco publicos) somente estao preocupados com a geragao de lucros e dividendos. 

Era dificil para um entendimento comum alcangar um sentido imediato do porque de 

um banco investir em cultura. 

Paulatinamente a referida duvida foi sendo esclarecida a populagao 

sousense, pois, a medida que a obra do predio do CCBNB-Sousa avangava, uma 

equipe de funcionarios do Ambiente de Gestao da Cultura, incluindo os responsaveis 

pela administragao do Centro de Sousa, iniciou um movimento de debates e 

encontros com a populagao da cidade atraves de cursos, seminarios e ate mesmos 

conversas nos meios de comunicagao radiofonicos. 

A explicagao sobre a instalagao de um Centro Cultural Banco do Nordeste na 

cidade de Sousa esta ate hoje impressa nas agenda de que divulgam a 

programagao mensal distribuidas em toda regiao do Alto Sertao, bem como esta 

tambem explicitada no livro comemorativo dos dez anos da criagao primeiro CCBNB, 

em Fortaleza, em que o Banco do Nordeste (2010) aduz: 

Os Centros Culturais Banco do Nordeste - CCBNB sao agoes concretas que 
firmam o compromisso de politica de desenvolvimento do Banco do 
Nordeste do Brasil - BNB com a sociedade nordestina e a difusao e 
promogao das artes e das culturas regional, nacional e universal, que, 
acima de tudo, expressam o respeito do BNB pela Regiao Nordeste, seus 
artistas e seu povo. E um trabalho, realizado com a convicgao de que o 
desenvolvimento sustentavel nao pode prescindir da valorizagao da cultura 
e de seus agentes, bem como da formagao de cidadaos conscientes e 
responsaveis por seu papel transformador do lugar onde vivem. 
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Ha muito tempo, o Banco do Nordeste ja cogitava albergar outros aspectos 

relacionados aos desenvolvimento do nordeste diferentes somente da faceta 

economica normalmente proposta, tanto que o documento intitulado BNB -

Planejamento estrategico 2003 (apud PINTO, 2007, p. 44) traz o seguinte teor: 

[...] ha outros fatores importantes que devem compor o conceito de 
desenvolvimento. Sao muitas vezes elementos imateriais, intangiveis, mas 
que significam progresso social, tais como melhor acesso a cultura e ao 
lazer, respeito ambiental, mais transparencia na administracao publica e 
privada, uma justiga eficaz e nao discriminatoria. 

Sob estas condigoes, necessario e aprofundar-se um pouco sobre quais 

politicas o Banco Nordeste tem desenvolvido no ambito da cultura, destacando e 

esclarecendo como um banco eminentemente pequeno conseguiu um destaque 

nacional no que tange as politicas de incentivo as manifestacoes culturais e a 

injecao de incentivos para a modernizagao e difusao da economia da cultura na 

regiao Nordeste. 

4.3.1 A politica de incentivo a Cultura do Banco do Nordeste do Brasil 

Como um banco de desenvolvimento ligado a estrutura de bancos oficiais, o 

Banco do Nordeste sofreu varias mudangas estruturais. Sendo assim, desde sua 

criagao em 1952, o Banco do Nordeste tem revisto constantemente a sua missao e 

papel de banco desenvolvimentista e suas agoes dentro da regiao nordeste. 

A partir desse esclarecimento, convem destacar que no ano de 1998 o Banco 

do Nordeste inaugurou o primeiro Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza-

CE, cidade de sua sede. Desse ponto em diante, o BNB comegou a se preocupar 

por construir uma politica segura e delineado de apoio a cultura. 

Conforme aduz Pinto (2007, p.43): 

Os caminhos percorridos pelo Banco do Nordeste no cenario da geografia 
economica do Nordeste brasileiro nem sempre se deram de forma retilinea 
a caminho de um horizonte de excelencia. O distanciamento da sua 
atividade financeira para com a area cultural guiou-se pela visao 
es tabe lec ida h is tor icamente de incompat ib i l idade entre a agao 
eminentemente tecnocrata do setor economico financeiro e a atividade 
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cultural afeita a area das humanas, alem de estar em estreita obediencia 
aos ditames estabelecidos pelo Governo Federal as instituigoes sob seu 
controle. A elaboracao de uma politica voltada a atuagao no campo da 
cultura foi por longo tempo relegada a uma atividade acessoria. Somente no 
periodo mais recente a cultura passa a ter a relevancia inequivoca no 
cumprimento de sua missao como agente promotor do desenvolvimento 
regional. 

Tal politica, definida e concretizada pelos diferentes programas a ser 

explanados abaixo, tiveram como base a ideia de que a cultura engloba desde 

formas de expressao e manifestacoes culturais, ate mesmo nossas tradicoes e 

inquietudes. Dai dizer que o a cultura tem um carater de direito que deve ser 

acessivel a todos os cidadaos (BANCO DO NORDESTE, 2010a). 

Hodiernamente, o BNB detem uma estrutura definida quanto a suas politicas 

voltadas para a area cultura, por entender que nao se consegue desassociar 

desenvolvimento regional de cultura, sendo esta ultima um fator de reconhecimento 

de identidades e criagao de economia. 

Pode-se afirmar, entao, que a politica do BNB para a area de cultura esta 

baseada pelas seguintes politica ou agoes culturais: o Programa BNB de Cultura, 

Linhas de Financiamento Cresce Nordeste Cultura, os patrocinios culturais com 

recursos incentivados e os Centros Culturais Banco do Nordeste. 

O Programa BNB de Cultura e o brago patrocinador do Banco do Nordeste 

para micro, pequenas e medios projetos socio-culturais do Nordeste. Contempla-se 

projetos de orgamento de varias faixas - desde pequeno valor ate projetos de R$ 

200.000,00. O edital do Programa BNB de Cultura - edigao 2011 - Parceria BNDES 

(BANCO DO NORDESTE, 2010b) atende a projetos das areas de Literatura, Musica, 

Artes Visuais, Artes Cenicas, Audiovisual e Artes Integradas, ressaltando que: 

O Programa BNB de cultura foi criado pelo Banco do Nordeste em 2005, 
com o objetivo de democratizar o acesso aos recursos disponiveis para 
financiamento de agoes culturais, desenvolvidas em beneficio da Regiao 
Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espirito Santo, sua area de 
atuagao. Durante suas seis edigoes foram patrocinados 1.131 projetos, 
beneficiando diretamente 474 municipios. 

Como objetivos principais do programa tem-se: investir recursos financeiros 

do BNB e BNDES, disponiveis para a cultura, em atividades de interesse da Regiao 

Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo (area de atuagao do 

BNB); promover a democracia cultural mediante a participagao da comunidade na 
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producao e/ou fruicao das agoes culturais apoiadas pelo BNB e BNDES; promover e 

proteger a diversidade das expressoes culturais, bem como apoiar prioritariamente a 

realizacao de projetos culturais que estao fora da evidencia do mercado e que 

contemplem a cultura da Regiao Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e 

Espirito Santo (area de atuagao do BNB); promover a realizagao de projetos 

culturais nos municipios da area de atuagao do BNB menos providos de atividades 

relacionadas a cultura; consolidar a imagem do BNB e do BNDES como empresas 

socialmente responsaveis, atuando no processo de patrocinio cultural de forma 

profissional e etica, visando ao desenvolvimento sustentavel da cultura do Nordeste 

e do norte dos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo. 

Vale ressaltar que desde 2009, o Programa BNB de Cultura tem como 

parceiro o BNDES na constituigao da fonte de recursos para aplicagao nos projetos 

inscritos. Para o edital de 2011 o Programa BNB de Cultura - parceria BNDES orgou 

o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhoes de reais), contemplando pelo menos 225 

(duzentos e vinte e cinco) projetos segundo seus criterios de distribuigao de recursos 

para os programas ja citados. 

Como um banco de desenvolvimento, o BNB nao poderia deixar de incentivar 

os empreendimentos da area cultura dando-lhes suporte financeiro. Por isso mesmo 

a segunda politica de incentivo a cultura do BNB concretiza-se por sua linha de 

financiamento especialmente planejada para as pessoas fisicas e juridicas que 

atuam em atividades de cunho cultural. 

Segundo Pinto (2007, p. 64): 

Em 2007 e formalizado o protocolo de intencoes entre o MinC e o BNB, 
visando integrar recursos, experiencia acumulada e competencias 
institucionais no desenvolvimento de agoes que contribuam para o 
fortalecimento e integragao da cultura nordestina no desenvolvimento 
socioeconomico brasileiro. Esta parceria envolve o langamento de linhas de 
credito, microcredito e patrocinio para financiar atividades culturais no 
Nordeste, com juros subsidiados e prazos longos, para apoio financeiro a 
empresas que desenvolvam atividades no setor. O programa, denominado 
Cresce Nordeste Cultura, tem por finalidade a implantagao, ampliagao, 
modernizagao e reforma de empreendimentos para a produgao, circulagao, 
divulgagao e comercializagao de produtos e servigos culturais, mediante o 
financiamento de investimentos e capital de giro associado, com recursos 
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 

A linha de financiamento a cultura do BNB, Cresce Nordeste Cultura, garante 

credito com juros mais baixos e prazos mais longos para empresas de qualquer 
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porte, em qualquer ramo de atividade. O programa pode financiar a contratacao de 

servigos especializados (a exemplo de estudios de gravagao, compra de direitos 

autorais, elaboragao de arranjos, etc), aquisicao de veiculos automotores, aquisicao 

de obras de arte, acervos, cenarios, figurinos, de instrumentos musicais e 

capacitagao de mao-de-obra, alem da construgao ou reforma de instalacoes e 

aquisicao de bens moveis e utensilios para estes. O Cresce Nordeste Cultura 

destina-se a produtores de espetaculos e artes de todos os generos, gravadoras, 

editoras, salas de exibigao, museus, comerciantes atacadistas e varejistas, 

fabricantes de instrumentos musicais e escolas de artes cenicas, de musica, 

audiovisual, de artes visuais, de literatura e de restauracao do patrimonio historico. 

A terceira forma de incentivo a cultura adota pelo BNB e a de oferecer 

patrocinio cultural com recursos incentivados atraves da Lei Rouanet. 

Para definigao dos projetos contemplados e entendendo que a utilizacao 

desses recursos em projetos culturais previamente aprovados pelo Ministerio da 

Cultura (MINC) deve ir ao encontro dos conceitos desenvolvidos pelo BNB, definiu-

se que os projetos patrocinados deveriam atender a um ou mais dos seguintes 

requisitos: Utilizacao dos recursos destinados pelo Banco dentro da area de atuagao 

do BNB; Promogao agoes de interesse da Regiao Nordeste; Oferta de acesso 

gratuito aos bens e servigos culturais produzidos, dentro de comunidades 

desprovidas dessa possibilidade; Estimulo a formagao tecnica e/ou artistica para 

agentes culturais; Promogao da inclusao social pela cultura; Incentivo ao registro 

definitivo da historia da cultura nordestina; Promogao da preservagao e valorizagao 

do meio ambiente da Regiao Nordeste (PINTO, 2007). 

Por ultimo, tem-se a existencia dos Centros Culturais Banco do Nordeste. Ao 

falar sobre a criagao do primeiro Centro Cultural Banco do Nordeste, Pinto (2007, p. 

48) aduz que: 

[...] para se obter exito numa politica desenvolvimentista, faz-se necessaria 
uma atuagao que considere a cultura integrada ao processo de 
desenvolvimento regional, relacionada a melhor compreensao que cada 
individuo tem de si mesmo, do seu contexto social e de sua cultura local, 
considerando as influencias e contribuigoes das demais culturas e sendo 
capaz de refletir para encontrar seus proprios caminhos e solugoes. 

Desta forma o CCBNB-Fortaleza foi inaugurado em julho de 1998, 

constituindo a agao mais concreta relacionada a politica de atuagao do BNB na 
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cultura - agao essa fruto de uma nova estruturagao dentro do proprio corpo funcional 

do banco, principalmente pelo apoio do novo presidente, Roberto Smith. No ano de 

2005 foi criado o Ambiente de Gestao da Cultura dentro da estrutura interna do BNB 

que concentrou as atividades do CCBNB Fortaleza (e posteriormente em 2006, do 

CCBNB-Cariri), bem como administrar as bibliotecas e o acervo artistico do referido 

banco. A fungao principal de cada CCBNB e formar plateias prontas para consumir 

servigos culturais dos mais diversos e promover a insergao dos agentes culturais e a 

artistas no mercado da economia da cultura. 

Diferentemente de encarar e de praticar cultura apenas como lazer e 

entretenimento, o Centro Cultural Banco do Nordeste busca garantir a comunidade o 

livre acesso a informagao e as formas mais diversas de produgao cultural, 

enfatizando as experiencias associativas entre o tradicional e o contemporaneo. 

Sem adotar estereotipos regionalistas, mas reconhecendo e valorizando as 

identidades e as tradigoes locais sob a perspectiva da universalidade. Uma forma 

tambem de promover o exercicio da cidadania com a consequente conscientizagao 

e valorizagao da cultura brasileira (Banco do Nordeste, 2010a). 

O CCNB-Fortaleza oferece para o publico visitante 27 programas, sendo 

estes a seguir explicitados (Banco do Nordeste do Brasil, 2010a, p. 23): 

- Artes Visuais - exposigoes de artes visuais, temporarias, exibidas em 
media por um periodo de 3 meses, oferecendo ao publico visitante a 
oportunidade de contato com a diversidade de conceitos, estilos e suportes. 
- Cursos de Apreciagao de Artes - Cursos que tem como objetivo principal 
instrumentalizar o publico para apreciar a arte de maneira universal, 
fornecendo informacoes que incentivem nao so a frequencia, mas um 
melhor aproveitamento na leitura das expressoes artisticas e culturais. 
- Escola de Cultura - Visita de grupos de estudantes as dependencias do 
Centro Cultural, conduzidos por monitores, seguindo uma programacao 
elaborada para estimular o interesse pela arte e cultura. A ideia e 
desenvolver, nas criangas e adolescentes, senso critico para reconhecer e 
respeitar as diferencas, valorizando as caracteristicas nordestinas, sem 
preconceitos e sem hierarquizar as expressoes culturais dos povos. Este 
programa funciona como fomento e incentivo a formagao artistica, 
objetivando inserir no sistema escolar a ampliagao do acesso a cultura 
como fator decisivo na formagao dos alunos e a consolidagao da escola e 
Centro Cultural como locais para o intercambio e integragao. 
- Imagem em Movimento / Curta Antes - Exibigoes de filmes e videos 
(longas-metragens, curtas e animagao) mediante apresentagao de mostras 
com temas especificos, inteirando o espectador quanto a linguagem 
cinematografica (estilo, forma, percepgao da realidade), com enfase em 
produgoes de diversas cinematografias. 
- Miisica de Todo Mundo - Exibigao em video de shows musicais de generos 
os mais variados, originarios de diversos paises do mundo. Jazz, blues, 
rock, reggae, musica latina e outros generos sao apresentados aos 
espectadores. As exibigoes sao programadas de forma a oferecer uma 
maior diversidade ao publico bem como observando fatos relevantes 
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acontecidos no pais e no exterior, como realizagao de festivais de musica e 
efemerides ligadas ao tema. 
- Cultura Musical / Quinta Instrumental - Espetaculos musicais ao vivo com 
artistas, preferencialmente, nordestinos. As apresentagoes tem um carater 
educative sendo estabelecido uma interagao entre os musicos e a plateia, 
contribuindo para a melhor formagao dos presentes, no que diz respeito as 
informagoes sobre as obras musicais apresentadas. Todos os espetaculos 
realizados sao gravados em tecnologia digital, compondo um registro de 
todos os artistas part ic ipates do programa e transposto, a cada final de 
ano, para a prensagem em CDs brindes. 
- Ato Compacto - Apresentagoes de pegas teatrais, de diversos generos e 
formatos, desde teatro de bonecos ate monologos. Todas as obras sao 
apresentadas acompanhadas de folhetos explicativos sobre a tecnica, 
tematica, autores e atores participantes. 
- Literato - Programa de debates com a presenga de autores de obras 
literarias , preferencialmente escritores nordestinos ou cujos livros tragam 
temas de interesse da Regiao. Os programas sao registrados em video e 
repassados a emissoras televisivas de canais abertos. 
- Nomes do Nordeste - Programa de frequencia trimestral, debatendo com 
profissionais nordestinos, reconhecidos nacional ou internacionalmente, a 
sua trajetoria de vida, enfatizando sua atuagao na area artistico-cultural. 
Esse programa e tambem repassado as emissoras de televisao. 
- Papo XXI - Debates com convidados sobre tendencias da cultura para este 
Seculo, discutindo temas emergentes da atualidade que indiquem uma nova 
tendencia para o desenvolvimento da cultura nordestina. Esse programa e 
igualmente disponibilizado em canais televisivos. 
- Biblioteca Virtual - Programa de inclusao digital com oferecimento de 
acesso gratis a Internet, com a orientagao de monitores e realizagao de 
cursos basicos sobre os recursos da rede mundial de computadores. 
- Percursos Urbanos - Realizagao de roteiros em onibus urbanos que 
servem de apoio a oficinas de investigagao da cidade, monitoradas por 
pessoas de saberes academicos e de saberes populares. E uma atividade 
educativa, desenvolvida atraves de parceria com a ONG Mediagao de 
Saberes. 

Em 2006 foi realiza a primeira ampliagao do programa de incentivo a cultura 

nordestina pelo BNB atraves da inauguracao do segundo Centro Cultural Banco do 

Nordeste, desta vez na cidade de Juazeiro do Norte. Apelidado de CCBNB-Cariri por 

conta da regiao do cariri cearense, o segundo Centro Cultural do Banco do Nordeste 

importou a estrutura do seu antecessor e criou alguns programa especificos para o 

publico atendido, a exemplo do Cordel no Cariri que aborda o movimento da 

literatura de cordel, bastante comum naquela epoca. 

Sobre a inauguracao do CCNB na cidade de Sousa, Pinto (2007, p. 55) 

lembra que: 

Em junho de 2007, inaugura-se o Centro Cultural BNB-Sousa, no Alto 
Sertao da Paraiba, fruto de uma interagao com a comunidade local, iniciada 
desde 2005. A escolha da regiao do Alto Sertao Paraibano como local para 
o terceiro equipamento a ser instalado segue a estrategia definida pelo BNB 
de interiorizagao de suas agoes culturais provendo essa regiao com um 
equipamento onde nao so se promova a difusao da cultura, mas num 
espago onde a sociedade se corresponsabilize pela sua programagao. 
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Alem disso, ressalta-se que o CCBNB Sousa ocupa tres pavimentos do 

edificio, com area total de 1.208 m 2 e toda a programacao e realizada com o 

envolvimento de artistas, produtores culturais e professores, nas areas de artes 

visuais, literatura, teatro, cinema, musica, historia e patrimonio cultural, tendo como 

orientagao as linhas de atuagao para a formagao de plateias, democratizagao do 

acesso aos bens culturais, inclusao digital, apoio a produgao local, incentivo a leitura 

e formagao artistica e tecnica. 

Entre junho de 2007 (momento da inauguragao) e junho de 2010, visitaram o 

CCBNB-Sousa uma estimativa bem aproximada de 692.748 (seiscentos e noventa e 

duas mil, setecentos e quarenta e oito) pessoas, segundo os dados coletados por 

equipamento contador de publico. 

O CCBNB-Sousa e um espago de convivencia equipados com salas de video, 

biblioteca fisica e biblioteca virtual, salas para Cursos e Oficinas, saloes de 

exposigao, ate de um teatro multifuncional - que possibilita a apresentagao de pegas 

de teatro ou shows musicais. Por fim, destaque-se que todas a atividades e eventos 

realizados nos CCBNB-Sousa, bem como os emprestimos de livros realizados pela 

Biblioteca, sao gratuitos ou tem entrada gratuita, sem formas de preferencia ou 

diferenciagao em sua realizagao. 

Ha que se lembrar tambem que varias outras agoes do CCBNB refletem a 

preocupagao desse orgao em oferecer de forma igualitaria e isonomica o acesso aos 

bens culturais e a difusao e circulagao. Exemplos dessa preocupagao estao 

presentes nos detalhes mais corriqueiros do CCBNB, como a estrutura arquitetonica 

preparada com rampas e banheiros adaptados para cadeirantes, ou entao pelo uso 

do processo publico de edital para compor as propostas de artistas que se 

apresentarao no ano seguinte, oferecendo ampla divulgagao e publicidade sobre os 

motivos e modos de avaliagao. 

Baseado na ideia de cultura como direito, ou nas palavras de CHAUI (2006) 

de "Cidadania Cultural", os Centros Culturais Banco do Nordeste proporcionam o 

que todo cidadao deve ter: direito a reconhecer-se como sujeito cultural; direito a 

expressao, criagao e divulgagao cultural; direito ao acesso e a fruigao dos bens 

culturais; direito a memoria historica; direito a desfrutar os beneficios proprios das 

criagoes cientificas, artisticas e tecnologicas, bem como direito a informagao e a 

participagao nas decisoes publicas sobre a cultura. 
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Alem disso, o CCBNB-Sousa e responsavel por dar incentivo e apoio aos 

artistas e produtores culturais. Com isso, as finalidades alcancadas sao a formacao 

de urn publico critico, bem como estimular a circulacao da producao cultural com 

garantia de identificacao, registro e divulgagao das atividades realizadas na Regiao 

Nordeste. Por esse motivo, as regioes de Fortaleza, do Cariri cearense e do Alto 

Sertao paraibano ja integram o circuito da arte e da cultura brasileiras, modificando 

de forma efetiva a qualidade de vida do povo nordestino. 

Ademais, com a Ressalta-se que a principal funcao da politica publica do BNB 

atraves da atuacao dos Centros Culturais e se consagrar como urn centro formador 

de plateias, ou seja, formador de urn publico disposto e preparado inicialmente para 

obter, observar acerca da cultura do Nordeste, do Brasil e do mundo, 

proporcionando, em segundo piano, que esta plateia faca parte ativa da discussao, 

analise e debates sobre a cultura, possibilitando quica o aparecimento de novas 

formas de pensamento cultural e de expressoes artisticas nas localidades em que 

atuam estes equipamentos. No pano de fundo destas acoes, o que Banco do 

Nordeste almeja e viabilizar outra caminho possivel para o desenvolvimento da 

regiao de atuacao do Banco, caminho esse pautado na consideracao das raizes e 

valores deste povo nordestino como forma de obter sucessos economico e social. 

Todas essas acoes do CCBNB-Sousa demonstram urn alinhamento da 

politica do BNB com os principios constitucionais relacionados a cultura, com 

destaque para o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, ao incentivar a cultura 

em todas as formas de manifestacao, oferecendo ao publico visitante daquele 

equipamento oportunidades de escolherem e conhecerem dentro de urn amplo leque 

de atividades culturais, aquilo que mais se identifica. Ademais, os principio da 

igualdade, isonomia e solidariedade tambem estao presentes, haja vista, por 

exemplo, a postura de favorecer oportunidades de fortalecimento dos grupos 

culturais mais excluidos. 

Desta forma, afirma-se que o Centro Cultural Banco do Nordeste nao so 

busca garantir amplia as possibilidade de efetivacao do direito de acesso a cultura, 

como busca garantir que esse acesso aconteca de forma isonomica e solidaria, 

implementando assim a efetivacao dos principios constitucionais da Dignidade da 

Pessoa Humana, da Igualdade, da Isonomia e da Solidariedade - principios 

basilares dos direitos culturais. 
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4.3.2 Analise de pesquisas de campo com publico visita do CCBNB-Sousa 

O Centro Cultural Banco do Nordeste-Sousa funciona de terga a sabado (e 

tambem em dois domingos do mes), das 13 as 21 horas. Como ja foi informado, 

todas os eventos e atividades culturais realizadas pelo CCBNB-Sousa tern entrada 

gratuitos. Ate o ano de 2008 sua media diaria de publico visitante era de 700 

pessoas - uma media bastante interessante para uma cidade com pouco mais de 80 

mil habitantes, e ainda mais, cujas atividades sao tern o condao de seguir a cultura 

de massa, seja ela qual for.. 

O presente relatorio faz parte do processo metodologico que tern fito de 

demonstrar o entendimento acerca da mudanca da realidade social promovida pela 

acesso a cultura. Portanto, este item visa criticar e analisar o apuramento dos dados 

resultante de duas pesquisas de campo realizadas no CCBNB-Sousa com seu 

publico visitante. A primeira delas realizou-se no mes de dezembro de 2008, 18 

meses apos a abertura do CCBNB na cidade e tinha o objetivo maior de conhecer o 

publico do Centro Cultural e suas caracteristicas sociais mais importantes. 

A segunda pesquisa realizada nos meses de setembro, outubro e meados de 

novembro, voltada mais especifica em perguntas relacionadas ao bem estar social, 

ao exercicio da cidadania e importancia da cultura para implementar outros fatores 

da ordem social. As pesquisas abordaram urn total de 150 (cento e cinquenta) 

pessoas, sem qualquer tipo de distingao, que preencheram as fichas de pesquisa 

com perguntas quantitativas e qualitativas, vide a secao de Anexos deste trabalho. 

Num primeiro momento, cumpre-se entender qual o publico visitante do 

CCBNB-Sousa e suas caracteristicas gerais. Segundo a pesquisa realizada em 

2010, o publico visitante do Centro Cultural compoes-se de 52% de sexo masculino 

e 48% do sexo feminino. Na pesquisa realizada em 2008, 38% do sexo feminino e 

62% do sexo masculino compunham a amostragem do publico. 

Ja sobre o nivel de instrucao ou escolaridade do publico visitante do CCBNB, 

cumpre observar a existencia de uma diversidade composta prioritariamente por 
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estudantes de ensino medio e superior, mas com predominancia de estudantes do 

ensino superior incompleto. Veja-se o Grafico 1 : 

Grafico 1 - Nivel de Instrucao do Publico Visitante do CCBNB (Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 

Apesar de que, pela experiencia da equipe do CCBNB-Sousa, reconhece-se a 

existencia de uma parte do publico visitante sem instrugao escolar ou apenas com 

ensino fundamental completo, a amostra nao abordou nenhuma pessoa com esta 

situacao em 2010. No entanto, 8% detem curso superior completo, 8% afirma ter 

ensino fundamental incompleto e 4% possui algum tipo de pos-graduagao. Essa 

matiz informa, portanto, que cultura e fator de interesse de publicos dos mais 

diversos niveis de instrucao. 

Ademais, a maioria do publico (38%) afirma estar no ensino superior e ainda 

nao ter concluido. Esse dado reflete a realidade da cidade de Sousa e da regiao 

circunvizinha sobre o ensino superior, pois em Sousa residem varios estudantes dos 

campi da Universidade Federal de Campina Grande de Sousa e Cajazeiras, e das 

instituicoes de ensino superior de cunho particular. A presenca maciga dos 

estudantes universitarios no Centro Cultural reafirma a caracteristica que a cultura 

tern em comum com educagao: o carater transformador e formador, seja de artistas, 

profissionais ou cidadaos. 

# Sem instrucao escolar 
# Ensino fundamental completo 

Ensino medio completo 
# Ensino superior completo 

# Ensino fundamental incompleto 
# Ensino medio incompleto 

Ensino superior incompleto 
# P6s-graduacao 
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Essa reflexao e reforcada quando observa-se que o segundo grau de 

instrucao mais presente na pesquisa e o ensino medio completo (26%) seguido pelo 

publico com ensino medio incompleto (16%). Esses dados representam um publico 

tambem bastante comum no CCBNB-Sousa: os estudantes de ensino medio que 

vao prestar vestibular, bem como aqueles que vem ao Centro Cultural em busca de 

livros para instruir trabalhos escolares. 

Na pesquisa realizada em 2008, quando perguntados sobre os principals 

motivos das visitas ao CCBNB, 95% respondeu ir para utilizar a biblioteca, e ainda 

81% indicaram pesquisar ou estudar algum tema. Comparado ate mesmo com as 

respostas como "assistir a um espetaculo (musica ou teatro)" que recebeu 83% da 

preferencia, atente-se para a importancia da educacao e do lazer quando o assunto 

e cultura, fator que ainda abordaremos a seguir. 

O segundo dado que se deve analisar e das faixas etarias do publico 

pesquisado. 

Apesar da predominancia com 30% do publico entre 19 e 22 anos, ha uma 

distribuicao quase que uniforme do publico nas outras faixas etarias. Mesmo assim, 

o publico com mais de 50 anos representou apenas 8% dos entrevistados, e apenas 

10% quando referindo-se aos visitantes com idade entre 41 e 50 anos. 

Grafico 2 - Faixa etaria dos visitantes do CCBNB 
(Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 
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Este dado demonstra tambem que a dificuldade do publico com idade acima 

de 30 anos de vir ao Centro Cultural. Geralmente este publico revela-se ser 

trabalhador, que muitas vezes estuda em um segundo horario e nao tern tempo para 

visitar o CCBNB. 

Os dados colhidos em 2010 refletem o publico eminentemente presente nos 

dias uteis da semana, excluindo o sabado e domingo. Corroborando com a ideia 

acima, a pesquisa realizada em 2008 perguntou qual o fator dificultava mais a visita 

a um equipamento de cultural, ao que 47% responderam ser a falta de tempo e 

tambem 49% disseram ser o horario e dias de funcionamento. Tambem em 2008, 

sobre exercer alguma atividade remunerada (pergunta numero 25), 60% do publico 

visitante nao exercia nenhuma atividade. 

Ha que ressaltar que, inclusive, por motivo desses dados o CCBNB-Sousa 

comecou oferecer eventos, abrir o predio e executar atividades culturais tambem aos 

domingos (dois em cada mes), para proporcionar um horario diferenciado ao publico 

que nao tern tempo de ir ao CCBNB no meio da semana. 

Um segundo tipo de analise deve-se realizar, correspondente a importancia 

da cultura associada aos fatores civis, politicos e sociais, enfim, a cidadania. Da 

amostra na pesquisa realizada em 2010, 82% respondeu exercer sua cidadania 

atraves do voto e 2% nao tinha idade para exercer o voto, sobrando 16% que podem 

mas nao votam - um valor abaixo da abstengao de votos no Estado da Parafba no 

segundo turno das eleicoes de 2010, 19,08% de abstengao, segundo dados 

disponiveis no site do TSE. 

Alem disso, 10% do publico pesquisado diz ser afiliado a algum partido 

politico e 2% participa da administragao publica na cidade. Outros 52% afirmam 

participar politicamente na sociedade atraves de outras formas comol , por exemplo, 

ir as reunioes na camara de vereadores, ligar para o radio para solicitar 

providencias, realizar denuncias a policia, Ministerio Publico ou outra forma de 

autoridade, bem como questionar diretamente os governantes e discutir seus pianos 

de governo. Apenas 2% do publico entrevistado afirma ser neutro ou nao participar 

politicamente de nenhuma forma. 

Quanto a questao social, perguntou-se ao publico abordado acerca da 

mudanga do bem-estar social depois que comegou a visitar o Centro Cultural Banco 

do Nordeste em Sousa, ou seja, na opiniao deste publico, atraves da efetivagao do 
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direito a cultura implementado pela politica do CCBNB, o bem-estar social alterou-se 

conforme mostra no Grafico 2, abaixo: 

Grafico 3 - Melhoria do estado de bem-estar social depois de comecar a visitar o CCBNB 
(Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 

Ve-se quase un^nime a ideia de que a visita ao Centro Cultural age 

positivamente na melhoria do bem-estar social, visto que nenhum dos entrevistados 

afirmou que seu bem-estar mudou pouco ou quase nada, ou ainda que as visitas ao 

CCBNB nao tiveram nenhuma interferencias sobre o bem estar. Um numero de 82% 

afirmou ter uma melhoria considerada acima de regular, enquanto que outros 18% 

afirmaram ter uma melhoria regular no bem estar social, ainda que nao muito 

significante. 

Mas se o estado de bem-estar social nao e um elemento isolado da ordem 

social. Sao varios os fatores que o compoe, agindo direta ou indiretamente na 

persecucao do bem estar. Por exemplo, nao se concebe uma melhoria do bem-estar 

social somente incrementando o elemento educacao, pois, sem a devida melhoria 

acompanhada nas outras area sociais nao mudanga real na ordem social. Dai o 

porque nao imaginar-se, nem de forma utopica, num sistema de melhoria de bem-

estar social baseado tao somente na promogao da cultura ou de qualquer outro fator 

social. 

• Melhorou muito 
• Melhorou regularmente 
• Mudou pouco / Quase nada 
• Nao mudou em nada 
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Partindo desse pressuposto, perguntou-se ao publico abordado quais fatores 

sociais eram influenciados positivamente atraves das visitas do CCBNB. Observe-se 

o quadro das respostas dos visitantes, conforme demonstra o Grafico 4 abaixo: 

Educacao 

Saude (fisica, psiquica e social) 

Oportunidades de trabalho 

Lazer 

Seguranca 

Outros 

Grafico 4 - Fatores sociais influenciados positivamente por motivo das visitas ao CCBNB-
Sousa 

(Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 

Nota-se que os fatores sociais que mais foram influenciados positivamente 

foram o lazer e, principalmente, a educacao. Nesse esteio, ressalta-se as palavras 

de Trindade (2007, p. 42) que, referindo-se sobre as reformas educacionais que 

visam adequar o Brasil ao sistema mundial, aduz que: 

"(...) a educacao e vital para romper com a hist6rica dependencia cientifica, 
tecnolbgica e cultural de nosso pafs e consolidar o projeto de nacao 
democratica, autdnoma soberana e solidaria", propiciando, dessa maneira 
um crescimento do corpo social em direcao a um Estado Democratico de 
Direito que efetive o atendimento aos Direitos Fundamentais Sociais. 

Deste meio, destaca-se a fundamental agao da cultura dentro do processo 

educacional, atuando elemento capaz de conceder independSncia e autonomia a 

aqueles que a assimilam. A cultura ao mesmo que promove a autonomia atraves da 

cognicao do cerne humano, concede um status coletivo de cidadania e, numa esfera 

mais ampla, fortalece a estrutura de soberania imprescindivel ao Estado 

Democratico de Direito. 
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Ainda dentro das contribuicoes da cultura nos fatores relacionados ao bem-

estar social, foram bastante mencionadas melhorias a oportunidades de trabalho, 

ressaltando-se que o publico alvo da pesquisa nao abordou a equipe de trabalho do 

CCBNB. Destaca-se tambem a mencao as melhorias relacionadas a saude 

(entendida em sua acepcao mais ampla compreendendo por fatores fisicos, psiquico 

ou sociais). Portanto, ve-se indistintamente que a cultura e fator transformador da 

ordem social, interagindo e impulsionando outras areas consideradas sociais. 

Apesar de 76% do publico afirmar uma melhoria na educacao com presenga 

do CCBNB em Sousa, tambem 72% afirmam ter melhorado as formas de lazer. 

Permanecia ainda, portanto, uma duvida acerca da influencia da cultura nos 

individuos que visitam o CCBNB - se estava vinculada diretamente ao bem-estar 

relacionado tao somente ao lazer. 

No entanto, quando questionados sobre a ampliacao do orgamento destinado 

a cultura, as respostas foram as que seguem: 

• Sim, cultura importa para o desenvolvimento do homem como cidadao 
• Sim, pois teremos mais oportunidades de lazer e entretenimento nas cidades 
• Outras respostas 

Grafico 5 - Respostas a pergunta "Voce considera importante a ampliacao do orcamento 
destinado as atividades culturais?" 

(Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 

Ve-se que a influencia positiva da cultura e das atividades culturais do 

CCBNB-Sousa sobre a ordem social na cidade de Sousa-PB nao esta adstrita tao 

somente ao fator lazer, uma vez que apenas 22% das pessoas interrogadas 
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atribuiram a importancia do aumento do orcamento para a cultura as oportunidades 

de lazer e entretimento, enquanto que 74% afirmaram que aumentar o orcam ento 

destinado a cultura e valido porque desenvolve o homem como cidadao, consciente 

de direitos e deveres. 

Nesta pergunta, outras opcoes de resposta possiveis eram que o aumento do 

orcamento para a cultura nao deveria acontecer porque existiam outros fatores 

sociais que deveriam receber estes recursos, e ainda outra que afirmava que nao se 

destinasse orcamento a cultura porque nao e dever do Estado destinar recursos 

para isto. Nenhuma dessas respostas foram escolhidas, e na maioria das vezes os 

entrevistados ham ou desprezavam tais opcoes nas linhas de comentario, o que 

indica um entendimento geral da populacao sousense sobre a cultura com maior 

primor. Entende-se que a cultura, da forma como e vista pelos visitantes do CCBNB-

Sousa, merece destaque nas intervengoes positivas do Estado, significando que 

para o publico geral do Centro Cultura e dever do Estado aplicar recursos para 

incentivo a cultura, nao indicando necessariamente que a reserva destes recursos 

implica no desfavor de outras areas sociais. 

Tal consciencia politica alcancada pelo publico do CCBNB-Sousa remete as 

bases das cidadania cultural, que busca despertar no individuo social nao so para o 

consumo e apreciacao dos bens culturais produzidos pelos agentes culturais. Um 

dos mais importantes desdobramentos da cidadania cultural e poder de dotar o 

individuo de consciencia politica, civil, social e, principalmente, cultura para 

fiscalizar, opinar, e garantir um incentivos constituidos de isonomia e igualdade 

cultural, com oportunidades para todas as cultural e manifestacoes, priorizando as 

manifestacoes mais excluidas ou passiveis de esquecimento. 

Desta forma, reconhecer uma sociedade constituida de mais cidadaos 

culturais representa, em primeiro lugar, verificar a participacao ativa dos entes 

individuals nos movimentos politicos, civis e culturais. 

Dai, ressalta-se que a pesquisa de campo de 2008 constatou um maior 

engajamento da populacao como um todo nos movimentos sociais e culturais em 

Sousa-PB. 

Tanto que a pergunta n° 10 questionou se o entrevistado e engajado em 

algum movimento social ou cultural. Um numero de 34% respondeu participar destes 
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movimentos, e Grafico VI a seguir demonstra a quais movimentos os entrevistados 

estao associados. 

Nota-se que, 70% das pessoas engajadas estao em movimentos ou 

atividades culturais, seja elas cineclubes, movimentos teatrais, produgao de material 

audiovisual, ou movimento de preservacao do patrimonio historico cultural. 

# Cineclube 
# Teatro 
# Produgao Audiovisual 
# Movimento civil de Preservacao do Patrimonio Hist6rico Cultural 

Motoclube 
Voluntaria no ensino da comunidade cigana de Sousa 

# ONG's 
# Grupo de Danga 
# Associacao de Poesia 

Visualiza-se o seguinte: 
Grafico 6 - Movimentos sociais ou culturais que recebem participacao visitantes do CCBNB 

(Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 

O ultimo item a ser analisado diz respeito a verificar a consciencia dos 

individuos sociais frente uma agao positiva do Estado. Como e fato vigente nos 

escandalos da midia, existem casos em que o beneficiario das politicas publicas 

governamentais agem com falta de etica, apropriando-se de recursos destinados a 

uma prestagao social, tendo este recurso a finalidade desviada pela aplicagao em 

uma finalidade diferente daquela para qual foi definida. 

Ja abordado em alguns itens acima, a existencia de proposta de lei visando 

criar, a exemplo do vale alimentagao, o Vale-Cultura, no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) com fito principal de possibilitar ao trabalhador o acesso aos bens 

culturais e, ainda, incrementando a cadeia da economia da cultural. 
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Desta forma, destaca-se as resDostas auanto a hiDbtese da existencia do 

Vale-Cultura, ou seja, foi perguntado "se voce recebesse R$ 50,00 (cinquenta reais) 

por m£s para gastar em produtos culturais, voc§ usaria para:". Observe-se as 

respostas no grafico 7 abaixo: 

0% 

• Adquirir livros didaticos e outros que voce quer ler 
• Ir para o cinema, teatro, shows ou museus na minha cidade ou em outra localidade; 

I Adquirir CD e DVD's 
• Tentaria gastar com outras coisas diferentes de cultura (Indique abaixo com o que) 

Outra ODcao: aual? 

Grafico 7 - Respostas a pergunta n° 9 da pesquisa de 2010, referente a como utilizar o valor de 
R$ 50,00 mensais destinados a produtos e servicos culturais 

(Fonte: Pesquisa Direta, 2010) 

Necessario notar, que as opcoes "tentaria gasta com outras coisas diferentes 

de cultura" ou "outra opcao: qual?" nao receberam nenhuma predilecao, enquanto 

que 68% afirmou que se recebesse o vale cultura usaria para ir ao cinema, ao teatro, 

a shows, ou museus na cidade ou na localidade. Seguidas a estas opgoes 64% 

tambem gostaria de adquirir livros (didaticos ou de interesse pessoal) e ainda 38% 

para adquirir CD ou DVD. 

Por tlm, tomando como base o publico do CCBNB-Sousa, entende-se que 

esta forma de incentivo a cultura atraves de vales destinados a compra de bens e 

servigos culturais pode vingar, visto que ha um entendimento da publico para o nao 

desvio de finalidade desses valores e, principalmente uma predisposigao na 

utilizagao plena destes para o enriquecimento da economia da cultura. 
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5. CONSIDERAQOES FINAIS 

A cultura recebe nos dias atuais atencao consideravelmente maior no ambito 

das discussoes politicas no Brasil. Observou-se que o impulso da discussao sobre a 

utilizacao da cultura como ferramenta humanista baseia-se numa necessidade 

premente dos tempos modernos em recriar condicoes de descobrimento das 

identidades frente a globalizagao ainda mais crescente do seculo XXI que trata de 

despersonalizar regioes, abolindo nao mais as fronteiras geograficas, e sim as 

humanas pelo movimento da "aculturacao". 

Verificou-se que, com a perda de identidade do habitante global, a cultura re-

surge como fator indispensavel para valorizar as qualidades regionais ao mesmo 

tempo em que acende a importancia dos valores universais comuns a todo ser 

humano. 

As varias acepcoes de cultura foram surgindo ao longo do tempo com fito de 

conferir um conhecimento mais abrangente do proprio homem, desde a ideia de 

cultura como oposicao a natureza, passando pela cultura como o aprimorar das 

virtudes naturais humanas, educacao, e posteriormente cultura como sinonimo de 

civilizacao. 

Ressaltou-se ainda movimentos modernos de cultura sob a otica filosofica e 

posteriormente semiotica - o estudo dos significados, mas uma das acepcoes de 

mais destaque e antropologica, apesar das varias criticas ainda atuais, pela qual a 

cultura e um complexo que inclui conhecimentos, crencas, valores, costumes, arte, 

enfim, qualquer capacidade ou habitos reiterados pelo homem dentro de uma 

sociedade. 

No entanto, visoes aprimoradas referentes a cultura, como a do 

desenvolv imento humano presente da Declaracao sobre o Direito ao 

Desenvolvimento (adotada pela ONU em 1986), ganham espaco concedendo nova 

importancia para o tema ao posicionar a pessoa humana como beneficiario central 

do desenvolvimento a partir da implementacao de varios direitos, inclusive os 

culturais. 

Enquanto motor de mudancas sociais, constatou-se a importancia da cultura 

para a formagao do cidadao, atraves da construcao de consciencia sobre direitos 
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civis, politicos e sociais. Lembrou-se, neste lume, que a cidadania cultural e 

composta do conjunto dos direitos de participar da vida cultura (pela criacao, fruicao 

e difusao de cultura, alem das participagoes na politica cultura), direito a proteger o 

patrimonio cultural, direito a identidade cultural e de cooperacao cultural. 

Dai, ressaltou-se que a cultura e fator formador da consciencia social, capaz 

nao so de promover a identificagao cultural, mas tambem de esclarecer o individuo 

acerca da sua posicao de cidadao capaz de definir suas necessidades e lutar 

socialmente por elas. Cultura e portanto, fator de desenvolvimento da pessoa 

humana atraves da busca individual e coletiva pelos significados que compoe a sua 

realidade social. 

Por este mister, verificou-se uma premente necessidade de insercao da 

cultura dentro do rol dos direitos sociais na Constituicao Federal de 1988, ate 

mesmo para seguir o entendimento expresso por doutrinadores, que afirmam serem 

dos direitos culturais parte dos direitos fundamentals de segunda geracao dos 

direitos fundamentals juntamente com os direitos economicos e sociais. Desta 

forma, posicionou-se a cultura em pe de igualdade com outros direitos sociais como 

o salario, a moradia, o lazer e a educacao, sem prejuizo ou desconstituicao dos 

outros direitos direitos sociais, pelo Principio da Proibicao do Retrocesso Social. 

Contudo, foi ressaltado que apesar da Constituicao Federal de 1988 ter 

representado um avanco no reconhecimento dos direitos culturais, notou-se ainda 

alguns engasgos, por estarem os direitos culturais tratados em dispositivos esparsos 

e sem garantias concretas de aplicabilidade. Portanto, percebeu-se uma visao 

legislativa insuficiente para as demandas correntes com relacao a cultura, visao 

esse que classifica os direitos culturais apenas como direitos de personalidade. 

Com efeito de influencia dos doutrinadores patrios, constatou-se a existencia 

de uma nova visao legislativa acerca dos direitos culturais, que compreende os 

fatores de contribuicao da cultura para a ordem social, e que, para perseguir a 

concretizagao destes iniciaram a criacao de legislacoes especificas. Como exemplo 

de propostas que tramitam agora, pode-se destacar a PEC 150/2003 (destina e 

assegura mais recursos para aplicar na cultura), a PLC 6.835 (cria o Piano Nacional 

de Cultura) e a PEC 236/2008 (que visa inserir a cultura no rol dos direitos sociais). 

Ressaltou-se, contudo, antes desta nova corrente legislativa, que o BNB ja 

entedia a cultura como fator indispensavel para desenvolvimento das capacidades 
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humanas. Desta forma, desde 1998 o BNB possui politicas de incentivo a cultura, 

sendo a primeira delas a criacao de Centros Culturais Banco do Nordeste. 

O CCBNB-Sousa ja consagrou o Alto Sertao paraibano na rota cultural do 

Nordeste, dispondo de equipamento estruturado para apresentar propostas 

artistico-culturais mais diversas. Diariamente, 700 pessoas, em media visitam os 

espagos do CCBNB e usufruem gratuitamente de servicos e bens culturais. 

Verificou-se ainda que outro beneficio do CCBNB-Sousa e o incentivo a produgao 

cultural da regiao, alem e claro da criagao direta e indireta de oportunidades de 

trabalho, bem como de contribuigao de impostos municipals relativos aos 

pagamentos realizados. 

Ainda, tornou-se perceptivel a importancia do CCBNB na formagao de 

cidadaos mais ativos, como consequencia direta da promogao do bem estar social, 

atraves da ampliagao dos horizontes do individuo, questionamentos quanto a 

identidade e reflexao acerca da diversidade da cultura nordestina. 

Alem disso, atraves da pesquisa realizada com o publico do CCBNB-Sousa, 

alcangou-se os entendimentos acerca do publico que tern acesso a cultura, 

constatando que o visitante do CCBNB-Sousa pertence a faixa etaria bastante 

variada, com pouca predominancia de jovens entre 16 e 28 anos. Quanto ao nivel de 

instrugao, verificou-se uma concentragao de publico representado por estudante de 

ensino medio completo e incompleto, bem como ensino superior incompleto. 

Sobre a influencia na condigao de bem-estar social, observou-se que grande 

maioria do publico abordado (82%) considerou ter melhorado muito a condigao de 

bem estar social. Os aspectos sociais que mais se beneficiaram da efetivagao dos 

direitos de acesso a cultura foram a educagao, lazer e saude. Percebeu-se que o 

CCBNB nao e apenas uma opgao de lazer para o publico que o visita, e sim uma 

das fontes principais de educagao, consequentemente, de formagao cultural, civil, 

politica e social da regiao. 

No entanto, o dado mais interessante diz respeito a relagao entre publico do 

CCBNB e cidadania. Pela analise dos dados da pesquisa de campo, auferiu-se que 

o publico visitante do CCBNB entende a relagao da cultura com a cidadania como 

elemento impulsionador da conscientizagao dos individuos pela busca de seus 

direitos. Ao participar dos eventos no CCBNB o publico melhora sua percepgao de 
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diversidade cultural, e constroi uma consciencia cidada capaz de interpretar e agir 

na politica. 

Verificou-se tambem a existencia de uma sociedade formada por cidadaos 

culturais que encontram-se adiantados com relagao ao momento de mudanga das 

politicas publicas do pais, que dao apoio ao aumento da destinagao do orgamento 

para a cultura por entender a verdadeira importancia da aplicagao destes recursos 

no movimentos culturais que os solicitam, e alem disso, demonstram-se capazes de 

utilizar corretamente incentivos como o Vale-cultura sem desvirtuar sua finalidade 

principal (aquecer a economia da cultura e implementar formas de incentivo a 

difusao e circulagao de bens culturais. 

Portanto, ficou constatado que a politica de incentivo a cultura do BNB 

atraves das criagoes do Centros Culturais como espago de promogao da cultura 

regional demonstra-se um avango anterior ao perceptivel movimento legislative 

brasileiro relacionado a criagao de mecanismos de incentivo aos direitos culturais. 

Observou-se, por fim, que a cidade de Sousa e privilegiada por contar com o 

equipamento cultural do CCBNB-Sousa, nao so por proporcionar beneficios que 

Estado ainda esta tentando transporter e implementar com politicas publicas, mas 

por promover antecipadamente na comunidade do Alto Sertao paraibano uma 

profunda reflexao acerca dos direitos culturais e do direito a cultura como fator 

responsavel pela melhoria das condigoes de vida social e de desenvolvimento 

humano. 
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APENDICE A - QUESTIONARIO DE PESQUISA DE CAMPO DIRECIONADO AO 

PUBLICO VISITANTE DO CCBNB EM 2010 

Universidade Federal de Campina Grande 
Centro de Ciencias Juridicas e Sociais 
Unidade Academica de Direito 

DA EFETIVAQAO DO DIREITO A CULTURA NA CIDADE DE SOUSA: ANALISE DA 
POLlTICA CULTURAL IMPLEMENTADA PELO CCBNB 

Questionario para pesquisa de campo direcionada ao publico visitante do CCBNB-
Sousa. 

Nome: 

1) Nivel de instrucao: 2) Idade: 

( ) Sem instrucao escolar ( ) 1 0 - 15 
( ) Ensino fundamenta l incompleto ( ) 1 6 - 18 
( ) Ensino fundamenta l completo ( ) 1 9 - 22 
( ) Ensino medio incompleto ( ) 2 3 - 28 
( ) Ensino medio completo ( ) 2 9 - 35 
( ) Ensino superior incompleto ( ) 3 6 - 40 
( ) Ensino superior completo ( ) 4 1 - 50 
( ) Pos-graduacao ( ) + 50 

3) Sexo 
( ) Mascul ino 
( ) Feminino 

4) Cite quais acoes abaixo voce exerce / pratica: 
( ) Vota 
( ) Part icipar de Discussoes na Camara de Vereadores 
( ) Part ic ipacao do Exercic io do Poder Polit ico como autor idade (vereador, deputado, 
prefeito, ...) 
( ) Liga para o radio para solicitar providencias sobre a lguma irregularidade na cidade 
( ) Denuncia irregularidade da sua c idade para a pol icia, para o Ministerio Publico ou outra 
autor idade 
( ) Part icipa de partidos poli t icos 
( ) Exerce ou participa da polit ica de outra forma. Qual? 

5) A cultura e importante para a formagao da c idadania, ou seja, a cultura mudou a forma 
como voce busca seus direitos? 
( ) S im, o contato com a cultura me ajuda a ser um cidadao mais ativo e consciente 
( ) S im, pois quero lutar pelos movimentos culturais que conhego e, por isso, cobro 
providencias do poder publ ico 
( ) S im, pois voto em candidatos dispostos a preservar o movimento cultural 
( ) Nao, a cultura nao e importante para que eu exercesse minha cidadania 
( ) Nao, pois nem me considero um cidadao 
( ) Outra opgao (Sim ou nao, e por que) 
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6) Voce considera importante ampliagao do orcamento destinado as atividades culturais? 
( ) Sim, pois cultura e importante para o desenvolvimento do homem como cidadao, 
detentor de direitos e deveres 
( ) Sim, pois teremos mais oportunidades de lazer e entretenimento nas cidades 
( ) Nao. Existem areas sociais que necessitam mais deste orcamento. 
( ) Nao. A cultura nao e algo que precise de apoio do governo. 
( ) Outra opcao (Sim ou nao, e por que) 

7) Na sua opiniao, seu estado de bem-estar melhorou depois que passou a visitar o 
CCBNB? Como? 
( ) Melhorou muito 
( ) Melhorou regularmente 
( ) Melhorou pouco / quase nada 
( ) Nao mudou em nada 

8) O que voce acha que melhorou em sua vida com o acesso ao CCBNB? 
(pode marcar mais de um item) 

( ) Moradia 
( )Alimentagao 
( ) Educagao 
( ) Saude (fisica, psiquica e social) 
( ) Oportunidades de trabalho 
( ) Lazer 
( ) Seguranga 
( ) Nenhum aspecto 
( ) Outro aspecto: 

9) Se voce recebesse R$ 50,00 (cinquenta reais) por mes para gastar em produtos culturais 
voce usaria para: 
(pode marcar mais de um item) 

( ) Adquirir livros didaticos e outros que voce quer ler 
( ) Ir para o cinema, teatro, shows ou museus na minha cidade ou em outra localidade; 
( ) Adquirir CD e DVD's 
( ) Tentaria gastar com outras coisas diferentes de cultura (Indique abaixo com o que). 
( ) Outra opgao: qual? 

10) Voce e engajado em algum movimento social e/ou cultural? 
( )Nao 
( ) Sim. Qual? 

12) Gostaria de fazer alguma observagao que nao consta nesse questionarios? 
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APENDICE B - QUESTIONARIO DE PESQUISA DE CAMPO DIRECIONADO AO 

PUBLICO VISITANTE DO CCBNB EM 2008 

- I - ANTECEDENTES E CIRCUNSTANCIAS DA VISITA 

1 E s s a e a sua primeira visita ao C C B N B ? 
[ ]S IM 
[ ] N A O 

2 Quando foi sua ultima visita (sem considerar a visita de hoje)? 
[ ] Ontem 
[ j Na semana passada 
[ ] No mes passado 
[ ] No ano passado 

3 Mensalmente, quantas vezes voce vem ao C C B N B ? 
[ ] 1 vez 
[ ] de 2 a 4 vezes 
[ ] 5 a 10 vezes 
[ ] 11 a 20 vezes 
[ l Todos os dias 

4 Desde quando voce sabe a existencia deste Centro Cultural? 
[ ]Hoje 
[ ] Ha menos de 1 semana 
[ ] Entre 1 semana e 1 mes 
[ ] Entre 1 e 6 meses 
[ ] Entre 6 meses e 1 ano 
[ ] desde sua inauguragao. em 2007 

5 Como voce ficou sabendo da existencia deste Centro Cultural? 
[ ] Na inaugura?ao 
[ j Pelo radio 
[ j Atraves de panfleto ou cartaz 
[ ] Passando em frente 
[ ] Lendo jornais 
[ ] Por recomendagao de amigos 
[ j Por recomendagao de professores 
[ ] Por recomendagao de parentes 
[ j Pela Internet 
[ ] Pela sinaliza?ao de rua 
[ ] outra fonte. 
Moro na mesma rua 
Trabalho na mesma rua 
Desde a realizacao dos debates 

6 Quais os principals motivos de sua visita? 
(marque SIM ou NAO em cada linha) 

SIM NAO 6 
6.1. Conhecer o Centro Cultural 

6 
6.2. Visitar a exposicao de arte 

6 
6.3. Assistir a um espetaculo (musica ou teatro) 

6 

6.4. Participar de atividades especificas (curso, seminario ou oficina) 

6 

6.5. Utilizar a Biblioteca Virtual (acesso a Internet) 

6 

6.6. Trazer os filhos 

6 

6.7. Utilizar a biblioteca 

6 

6.8. Acompanhar ou encontrar amigos ou parentes 

6 

6.9. Alargar horizontes ou conhecer novas coisas 

6 

6.10. Divertir-se 

6 

6.11. Entrada gratuita 

6 

6.12. E a unica opcao da cidade 
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6.13. Pesquisar ou estudar um tema 
6.14. Outro motive Qual? 
Fazer Novos Amigos 
Simpatia dos funcionarios 
Conhecer Amigos 
[Ambiente agradavel 
Relaxar 
Gosto de Ler Jornais 
Voce esta visitando o CCBNB sozinho(a)? 

] Sim 
1 Nao 

8 Com quantas pessoas voce esta visitando o C C B N B ? 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
10 
Com quern voce esta visitando o C C B N B ? (pode marcar mais de uma resposta) 

] Conjuge / Namorado(a) / Companheiro(a) 
] Com pai/mae 
] Com 1 ou mais filhos 
] Com outros membros da familia 
] Com amigos 
] Com grupo organizado 

Outro. Descreva: 

Quanto tempo, aproximadamente, voce ficou no C C B N B ? 
] Ate 30 min. 
] De 30 min a 1 hora 
] De 1 a 2 horas 

Mais de 2 horas 

10 Como voce se informa sobre a programacao do C C B N B ? 
] Pela agenda mensal 
] Pelo radio 
] Pela Escola/Faculdade 
j Pelos amigos 

Por outro meio. Qual? 
- CONHECENDO SUA OPINIAO S O B R E O CCBNB 

11 Em relagao a visita que voce acabou de realizar, voce ficou: 
[ ] Muito satisfeito 
[ ] Satisfeito 
[ ] Pouco satisfeito 

j Insatisfeito 

12 Como voce avalia os nossos 
serv icos? (marque apenas uma 
resposta em cada linha) 

Otimo Bom Regular Ruim Pessimo Nao sei 12 
12.1. Sinalizacao interna (orientacao de 
espacos, indicacoes de entradas e 
saidas etc.) 

12 

12.2. Conforto (teatro, sala de aula, 
biblioteca, banheiros etc.) 

12 

12.3. Conservacao e manutencao (dos 
objetos expostos, dos equipamentos etc.) 

12 

12.4. Limpeza 

12 

12.5. Seguranca 

12 

12.6. Iluminacao 

12 

12.7. Informacoes e explicacoes 
disponiveis (paineis, textos, agenda, 
folders etc.) 
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12.8. Acolhimento (recepcionistas, 
seguranca, equipe tecnica) 
12.9. Horarios de funcionamento 
Tem alguma sugestao de horario? 
Pela Manha 13 
12.10. Dias de funcionamento 
Tem alguma sugestao de dias ? 
Domingo 17 
Todos os Dias Uteis 6 

12.11. Localizacao do C C B N B 

13 Voce acha que voltara ao C C B N B ? 
[ ] S I M 
[ ] Provavelmente S I M 
[ ] Provavelmente N A O 
[ ] N A O 

14 Caso voce pense em retornar ao CCBNB, com que objetivos 
retornaria? 
(Marque SIM ou NAO em cada linha) 

SIM NAO 14 
14.1. Para rever o que mais interessou 

14 
14.2. Para completar ou aprofundar a visita de hoje 

14 

14.3. Para visitar uma nova exposicao 

14 

14.4. Para trazer amigos ao C C B N B 

14 

14.5. Para trazer os filhos 

14 

14.6. Para trazer outros familiares 

14 

14.7. Para pesquisar na Biblioteca 

14 

14.8. Para utilizar a Internet 

14 

14.9. Para assistir a um espetaculo de musica ou teatro 

14 

14.10. Para participar de atividades especificas (curso, seminario ou oficina) 

14 

15.11. Por outro motivo. Qual? 
Expor materials de fotografia amador 
Estudar 
Assistir Filmes 

15 Aponte outras atividades que voce gostaria de realizar no C C B N B . 
(ASSISTIR A F I L M E S N A C I O N A I S 
DAR A S S I S T E N C I A A O A C E S S O A I N T E R N E T 
A S S I S T I R P E C A S EDUCATIVAS 
C U R S O S N A A R E A D E I N F O R M A T I C A 
C U R S O S D E T E A T R O 
C U R S O S D E M U S I C A 
C U R S O S D E P I N T U R A 
P A L E S T R A S S O B R E A T U A L I D A D E S 
P A L E S T R A S S O B R E P O E S I A E A R T E S P L A S T I C A S 
OF IC INAS A N O I T E 
E S P O R T E 
L E R 
E X P O S I Q A O D E F O T O G R A F I A 
S O R T E I O D E B R I N D E S 
F E I R A D E C IENCIAS 
A C E S S A R O R K U T E M S N 
T R A B A L H A R L I V R O S D O V E S T I B U L A R (mat e port) 
E M P R E S T I M O S D E L I V R O S PARA P U B L I C O 

- CONHECENDO S E U S HABITOS DE VISITA A EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS 
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16 Voce visitou outros equipamentos culturais (centros culturais, teatro, museu, cinema 
etc.) nos ultimos 12 meses? 
[ ] Sim. 
TEATRO DE RUA 
MUSEU 
CINEMA 
GALERIADE ARTE 
CENTROS CULTURAIS 
CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA 
BIBLIOTECA 
TEATRO 
[ ]Nao 

[ ] Nao, o CCBNB e o unico espaco cultural que visitei 

17 Nos ultimos 12 meses, com que freqiiencia voce visitou outros equipamentos 
culturais 
[ ] 1 vez 
[ ] 2 a 5 vezes 
[ ] 6 a 10 vezes 
[ ] mais de 10 vezes 

18 Voce costuma visitar os equipamentos culturais (pode marcar mais de 1 opgao): 
[ ] Aos sabados 
[ JAosdomingos 
[ ] Em outros dias da semana 
[ ] Em feriados 

19 Voce costuma visitar equipamentos culturais em quais horarios? (marque somente 1 
opgao) 
[ ] Pela manha 
[ ] Na hora do almoco 
[ ]A tarde 

] A noite 

20 Na sua opiniao, que fatores dificultam sua visita a um equipamento 
cultural? 
(Marque SIM ou NAO em cada linha) 

SIM NAO 

20.1. Disponibilidade de equipamento cultural em sua cidade 
20.2. Custo do ingresso 
20.3. Dificuldade de estacionamento 
20.4. Dificuldade de transporte 
20.5. Inseguranga (violencia urbana) 
20.6. Falta de divulgacao sobre as atividades 
20.7. Dias e horarios de funcionamento 
20.8. Entendimento das atividades oferecidas 
20.9. Falta de tempo 
20.10. Outros custos da visita (transporte, alimentacao etc.) 
20.11. Outro fator. 

IV - CONHECENDO VOCE 

21 Qual sua Idade? 
1 0 - 1 5 
1 6 - 1 8 
1 9 - 2 2 
2 3 - 2 8 
2 9 - 3 5 
3 6 - 4 0 
4 1 - 5 0 
+ 50 
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22 Qual o seu estado civil / situacao conjugal? 
] Solteiro(a) 
j Casado(a)/uniao estavel 
j Viuvo(a) 
j Separado/Divorciado 
I Outro 

23 Qual a sua escolar idade? 
] Sem instrucao escolar 
j Ensino fundamental incompleto 
J Ensino fundamental completo 
j Ensino medio incompleto 
j Ensino medio completo 
j Ensino superior incompleto 
j Ensino superior completo 
I P6s-graduacao 

24 O que voce mais gosta de fazer em suas horas de lazer? (assinale no maximo 3 
opcoes) 

] Ver filmes 
] Ler livros 

] Ler revistas e jornais 
] Praticar esporte 
] Assistir TV 
] Passear em lugares publicos (parques, pragas etc.) 
] Ir a restaurantes 
] Navegar na Internet 
] Ir a festas (shows, danga etc.) 
] Ouvir musica 
] Irao CCBNB 

Outra atividade. 

25 Voce exerce alguma atividade remunerada? 
] SIM 
1 NAO 

26 Se voce exerce alguma atividade remunerada, indique sua situacao (marque apenas 
1 opgao): 
[ ] Empregado do setor privado 

Empregado do setor publico 
Profissional liberal 

[ ] Autonomo/por conta propria 
[ ] Empresario 
[ JBolsista/estagiario 

Outra. Qual? 
[Agricultor 1 

27 Se voce NAO exerce atividade remunerada, indique sua situacao (marque apenas 1 
opgao): 

Desempregado/procurando trabalho 
Cuida de afazeres domesticos 
Estudante 
Aposentado / pensionista / bolsa-familia 
Outro. Qual? 

28 Qual e a sua renda domiciliar mensal? (Inclua salarios, pensoes e outros ganhos de 
odos os que moram em sua casa) 

]Ate R$ 415,00(1 salario minimo) 
| De R$ 416 a R$ 1.000,00 
j De RS 1.001,00 a R$ 2.000,00 
| De RS 2.0001 a R$ 4.000,00 

Nao sei informar 
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29 Onde voce mora? 
BAIRRO/LOCALIDADE: 
lAlto do Cruzeiro 
Alto do Capanema 
Angelim 
Areias 
Centro 
Conjunto Frei Damiao 
Conjunto Zu Silva 
Dr. Zeze 
Esta ga o 
Estreito 
Gato Preto 
Guanabara 
Jardim Sorrilandia 
Jardim Iracema 
Raquel Gadelha 
Sao Jose 
Silva Mariz 
Zona Rural 
Nao Informado 

ESTADO: 
Paraiba 

PAJS: 
Brasil 

30 Voce gostaria de deixar outro comentario ou sugestao? 


