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i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The possibility of the civil society participation in the work out of public politics 

and, therefore, democratizing the local powers, turned real with the process of 

redemocratizing of the country and materialized in the 1988's Constitution, that created 

mechanisms and spaces that the allow the participation on three levels of govern, trough the 

administration council at a municipal level, at stipulate how precept to the Organic Law of 

all communities the cooperation of the representatives associations in the municipal 

planning. But, the public manageament model that has prevailed in the country, as a rule, is 

most characterized by the fraudulent use of the public resources, while the population take 

part just in the moment to elect politicians. However, in some brazilian communities have 

arised experiences that incorporate the civil society participation in the work out of public 

politics, as the Participating Bugdet. In Campina Grande town, this experience didn't 

promote an inversion of priorities in the use way of the public resources yet, in three years 

only 27 of 457 works required were carried out, representing just 5,9%, as also there is not 

an integration intra-govern yet, since the govern at all did not incorporate in its practice the 

Participating Budget proposal. It 's concluded so that, although the objective of this process 

be democratize the govern actions, it doesn't have as unique result this objective, since they 

will depend on the local politics state of affair, the capacity of face existing among the 

strength coalition that hold the power in each historical moment and the civil society 

leaders envolved in this process. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 

A possibilidade de participacao da sociedade civil na elaboracao de politicas 

publicas e portanto de democratizacao do Poder Local, tornou-se efetiva com o processo de 

redemocratizacao do Pais e se materializou na Constituicao de 1988, a qual criou 

mecanismos e espacos que permitem a participacao nos tres niveis de governo, atraves dos 

Conselhos de Administracao Setorial e a nivel municipal, ao estipular como preceito para a 

Lei Organica de todos os municipios a cooperacao das associacoes representativas no 

planejamento municipal. Mas, o modelo de gestao publica que tern prevalecido no pais, via 

de regra, caracteriza-se em sua grande maioria, pelo uso fraudulento dos recursos publicos, 

enquanto a populacao participa apenas no momento de eleger seus representantes. 

Entretanto, tern surgido em alguns municipios brasileiros, experiencias que incorporam a 

participacao da sociedade civil na elaboracao de politicas publicas, como e o caso do 

Orcamento Participativo. No municipio de Campina Grande tal experiencia ainda nao 

promoveu uma inversao de prioridades na forma de utilizacao dos recursos publicos, na 

medida em que, o atendimento das demandas apresentadas pela populacao, nos tres anos de 

execucao, foi de apenas 27 obras num total de 457 demandadas, representando apenas 

5.9%, como tambem nao se tern ainda a integracao intra-governo, pois o governo como um 

todo ainda nao incorporou na sua pratica a proposta do Orcamento Participativo. Conclui-

se entao que, embora esse processo tenha como objetivo democratizar as acoes do governo, 

nao se tern como resultado unico tal objetivo, ja que os mesmos irao depender da 

conjuntura da politica local, da capacidade de enfrentamento existente entre a coalizao de 

forcas que ocupa o poder em cada momento historico e as liderancas da sociedade civil 

envolvidas nesse processo. 
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INTRODUCAO 

A participacao da sociedade civil organizada na gestao publica surge no 

periodo de redemocratizacao do Pais, atraves de iniciativas de algumas 

administracdes municipais que passaram a incorporar nas suas acoes a participacao 

das entidades representalivas, como e o caso de Lages (SC), Vila Velha e Boa 

Esperanca (ES). 

E a partir do exito dessas experiencias, que comecam a surgir expressoes 

como "gestao democratica" e "invers3o de prioridades" alem do fato das mesmas 

terem influenciado toda a mobilizacao/pressao, no momento da elaboracao da 

Constituicao, pela descentralizacao e pela inclusao nesla Lei, de mecanismos e 

instrumentos que tornassem possivel a participacao, especialmente a nivel local, 

independente das forcas politicas que ocupassem o Poder em cada momento 

historico. 

A Constituicao de 1988, denominada Constituicao Cidada, absorveu esses 

anseios da sociedade civil organizada e criou varios instrumentos e mecanismos que 

possibilitam tal participacao, como os Conselhos Setoriais e a prerrogativa que todo 

municipio deveria incluir na Lei Organica que elaborasse "a cooperacao das 

associacdes representalivas no planejamento municipal" (Art. 29, XII). 

Alem disso, a Constituicao instituiu o Ciclo do Planejamento Orcamentario, 

que compreende as seguintes Leis: o Piano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orcamentarias e a Lei Orcamentaria Anual. O objetivo de tais Leis e o de assegurar a 

realizacao do planejamento nos tres niveis de governo, e possibilitar uma maior 

fiscalizacao dos gastos publicos por parte do Poder Legislative. Para a sociedade 
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civil, especialmente a nivel municipal, amparada pela delerminacao do arligo 29 da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ConslUui$&o Federal, signiilcou a possibifidade de tambtfm acomponhar/contribuir 

no momenlo de elaboracao destas Leis. 

Entretanto, esses avangos conquistados pela populagao - com a garantia 

formal de espacos de participacao na gestao publica - significam apenas, urn 

primeiro passo para a consolidacao dos mesmos. Tal fato torna-se concreto quando 

se sabe que dos 5.507 municipios existentes atualmente no Pais, apenas cerca de 70, 

incorporam em suas praticas administrative a participacao da sociedade civil, 

alraves de suas entidades representativas. 

Isso porque, em paises com uma cultura politica traditional, como e o caso do 

Brasil, nos quais, a relacao entre o Estado e a Sociedade ainda e pautada por relacoes 

pessoais e de amizade, e a aplicacao das Leis ainda e uma excecao, a formalizacao 

desses espacos nao e garantia de sua efetivacao. 

O presenle trabalho tern como objetivo analisar a experiencia de participacao 

da sociedade civil organizada na gestao publica no Municipio de Campina Grande-

Pb. 

Para tanto, o Capitulo 1 - Discussao sobre as Teorias Democraticas 

Con tempo raneas - apresenta uma discussao teorica acerca dos conceitos de 

democracia, partindo-se de uma abordagem mais geral, que relrata a origem das 

discussoes sobre e lema, concentrando-se, porem, na abordagem da democracia 

representative e da democracia participativa, buscando entender o significado destes 

conceitos e interrelaciona-los com a experiencia que acontece atualmente a nivel 

municipal, com o objetivo de perceber se tal experiencia aprofunda os mecanismos 

da democracia representativa; abre espaco para mecanismos da democracia 
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participativa ou e urn instrumenlo de legilimacao, utilizado pela adminislracao local, 

como forma de imprimir-Ihe um carater mais democratico, mas que na sua execucflo, 

reproduz os vicios do clienlelismo, caracleristicos da cultura politica traditional. 

Apos essa discussao, o capitulo 2 - O Municipio e a Participacao Politica -

resgala o papel que o municipio passa a ter a partir da Constituicao de 1988, no que 

se refere a descentralizacao administrativa e a autonomia financeira, e especialmente 

a nova forma como o municipio passa a ser visto, nao mais, como um locus onde se 

materializam os mecanismos da cultura politica tradicional, mas como um espaco 

onde Estado e Sociedade podem construir novas relacoes e uma nova forma de gerir 

os recursos publicos, pautadas na co-gest3o e na transparencia 

Esse novo conceito de administracao municipal surge como resultado de 

experiencias exitosas, como ja apontado inicialmenle, que v3o se refletir na 

Constituicao de 1988 e de loda a mobilizacao/pressao da sociedade civil para que os 

novos espacos e mecanismos criados pela Lei Maior fossem implementados, o que e 

fato em alguns municipios. 

E nessa nova conjuntura, a participacao tambem adquire um novo significado, 

deixando de ser de enfrentamento com o Estado, considerando-o como um inimigo a 

ser superado, e passando a ser propositiva, buscando construir uma nova relacao 

alraves do dialogo, sem se deixar cooptar por ele. 

Esse novo papel, tanto do municipio quanlo da participacao, so tomou-se 

possivel a partir da Constituicao de 1988, que representa um marco no processo de 

redemocratizacao do Pais. Apresentar os mecanismos criados pela mesma e os 

desdobramentos que estes terao nos oulros dois niveis de governo (estadual e 

municipal) e o objetivo do Capitulo 3 - A Constituicao e os Novos Mecanismos de 
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Participacao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alem disso, tambem sao apresenlados os mecanismos de participacao 

incorporados/criados pela Constituicao do Estado da Paraiba e a Lei Organica do 

Municipio de Campina Grande, os quais servem como base para a implementacao de 

experiencias participativas no ambito municipal, tenia discutido no capitulo 4. 

O quarto e ultimo capitulo - Participacao na GestAo Publica Local: o Caso 

de Campina Grande - tern como objetivo analisar a experiencia vivida pelo 

Municipio no periodo de 1997-1999, o Orcamento Participativo, que surge como 

uma iniciativa do Poder Executivo que implanta alraves de decreto, a participacao na 

elaboracao, fiscalizac3o e execucao das Leis Orcamentarias. 

A analise tern o intuito de perceber se esta experiencia, ao se inserir nesse 

novo contexlo, no qual o municipio passa a ser percebido como um locus capaz de 

desenvolver uma nova forma de relacionamenlo enlre Estado e Sociedade, baseadas 

na participacao, o que se tornou possivel a partir dos mecanismos instituidos tanto 

pela Constituicao Federal como pela Lei Organica Municipal, permite uma maior 

democratizacao da gestao local, tornando transparente e compartilhada a aplicacao 

dos recursos publicos, ou, se tal perspectiva esbarra na cultura politica traditional 

que ainda se encontra arraigada na maioria das adminislracoes publicas, nos tres 

niveis de governo. 

Inicialmente procura-se resgatar outras experiencias que ocorreram no 

Municipio, a partir da decada de 80, como forma de perceber e analisa-las da 

perspectiva de aprofundamento ou nao dos mecanismos democraticos e do carater 

que a participacao assume em cada momento especifico. 

Para tanto foi utilizada a tecnica da entrevista livre, na qual o entrevistado nao 

se guia por uma relacao fixa de quesloes, mas descreve sua percepcao em relacao a 
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experiencia da qual parlicipou. Foram entrevistadas liderancas comunitarias e 

politicas, que se envolveram nessas experiencias, como tambem tecnicos da 

Secretaria de Planejamento e Gestao do Municipio. Realizou-se tambem pesquisa 

nos arquivos da Camara Municipal de Campina Grande, da Secretaria de 

Planejamento e Gestao e do Cenlro de Acao Cultural (CENTRAC). 

A partir desse levantamento, percebeu-se que essas experiencias ocorreram 

em momentos distintos e com carater e objetivos diferenciados. As mesmas 

surgiram, ora como iniciativas do proprio Poder Executivo como a Comissao 

Tarifaria Municipal (1983/84) e mais recentemente o Programa Prefeitura na 

Comunidade (1993/94), ora como iniciativa da sociedade civil organizada, alraves de 

suas enlidades e associacoes, como foi o caso da participacao no momento de 

elaboracao da Lei Organica Municipal (1990) e do Piano Diretor (1992/93), ou ainda 

atraves de iniciativa do Poder Legislative, como foi o caso das Audiencias Publicas 

para discussao das Leis Orcamentarias que teve inicio em 1993 e se consolidou como 

um espaco de discussao entre este Poder e a sociedade nos momentos de 

discussao/aprovacao dessas Leis. 

Nas Consideracoes Finais sao apresenladas as reflexoes finais da autora 

sobre a experiencia analisada e sobre os questionamentos levantados durante a 

analise. 
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CAPiTULO 1 
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O estudo acerca da democracia tern sido reposto e reformulado em lodas as 

epocas, destacando-se sua importancia e caracteristicas. Esse capitulo tern como 

objetivo, apresenlar a teoria democratica liberal e a leoria demcratica participative 

com o intuito de subsidiar o estudo sobre a experiencia de Orcamento Participativo 

no municipio de Campina Grande. 

1 - O CONCEITO DE DEMOCRACIA ATRAVES DA HISTORIA 

Embora a democracia enquanto discussao teorica lenha como marco inicial os 

sec. XVI e XVII, de acordo com Macpherson (1978), tem-se registro de uma 

experiencia concreta de democracia no Mundo Antigo, o caso da cidade de Alenas, 

na qual as decisoes eram tomadas coletivamente na "agora" ou praca publica. 

Segundo Rosenfield (1989): "A "praca publica" torna-se efetivamenle um lugar de 

encontro, de reuniao, de discussao e de acOes politicas, onde as decisoes sao 

elaboradas gracas a confronlacao de opinioes e a sua deliberacao publica atraves do 

voto" (ROSENFIELD. 1989:08). No entanto, participavam dessas discussOes apenas 

os homens livres, aqueles que se dedicam as tarefas de reproducao fisica e material, 

os escravos, estavam excluidos, mas segundo o autor, a escravidao no mundo 
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aleniense era um eslatuto juridico que nao feria os principios polilicos e morais de 

organizacao da "cidade". 

Na Idade Media, as revolucoes que ocorriam tinham como bandeira a 

igualdade de categorias e de propriedade, mas nao apresentavam reivindicacoes 

quanto a estruturas politicas democraticas, isso ocorria certamente, porque naquele 

momento nao existia a percepcao de que mudancas na estrulura de poder poderiam 

ser conquistadas alraves do voto, ja que naquela epoca, o poder nao consistia em 

corpos eleilorais, mas onde prevalecia o feudalismo, estava vinculado ao status 

social, herdado ou adquirido alraves de lutas armadas, e assim, as aspiracoes dessas 

revolucoes eram baseadas na conquista de uma sociedade sem classes ou numa 

sociedade onde todos pudessem ter acesso a propriedade. 

E somente nos sec. XVI e XVII que surgem teorias democraticas na 

Inglaterra. Essas teorias, segundo Macpherson, formavam basicamente duas 

correntes democraticas, uma lendo como base uma sociedade sem classe (Teorias 

Utopicas) e a oulra uma sociedade de classe unica (o Puritanismo Ingles). A primeira 

corrente vislumbrava a democracia como uma forma de substiluir as sociedades 

divididas em classe, substituindo a propriedade privada pela propriedade e pelo 

trabalho comunal, em sociedades fundamentalmente iguais, sem a existencia de 

classes sociais, e por isso, nao tinham na democracia um mecanismo politico para 

ajustar-se a sociedade, mas para eles, a democracia so era possivel numa sociedade 

sem classes. 

Por oulro lado, o puritanismo ingles, segundo o autor, era abundante em 

ideias democraticas, mesmo que nem todos os movimentos que integravam essa 

corrente fossem politicamente democraticos, os seus idealizadores imaginavam uma 
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sociedade em que lodos livessem propriedade suficienle para trabaJhar como 

produtores independentes, ou seja, uma sociedade de classe unica. 

No sec. XVIII surgem as teorias democraticas de Rousseau e de Jefferson. 

Essas teorias tinham como ponto em comum a reivindicacao por uma sociedade na 

qual todos tivessem ou pudessem ter propriedade suficiente para nela trabalhar, ou 

seja, uma sociedade de produtores independentes e nao dividida em classes de 

proprietaries de terra e de capital e de assalariados dependentes, em sinlese, uma 

sociedade de classe unica Rousseau via na propriedade um direito sagrado, mas esse 

direito deveria ser limilado, pois o direito ilimitado a propriedade e fonle de futura 

exploracao e sujeicao. So o direito limitado e consistente com a soberania da vontade 

geral, e uma sociedade verdadeiramente democratica requer a igualdade de 

propriedade em que nenhum homem esteja sujeito a outro por conta de ter maior 

posse. Rousseau considera ainda como uma das funcoes mais imporlanles do 

governo impedir a extrema desigualdade de fortunas. 

Para Tomas Jefferson, a democracia exige uma sociedade em que todos sejam 

economicamente independentes, embora isso nao signifique a nao existencia do 

trabalho assalariado, mas significa apenas, que lodos tern acesso a propriedade da 

terra, podendo assalariar-se ou nao, dependendo de sua propria vontade. 

Pode-se afirmar, de acordo com Macpherson, que todas as teorias anteriores 

ao sec. XIX baseavam-se em uma sociedade sem classe ou de classe unica, e que 

viam na sociedade dividida em classes sociais, o grande entrave para a democracia 

na medida em que esta signilicava igualdade entre lodos os individuos. 

A democracia liberal surge no sec. XIX, e ao contrario das teorias anteriores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

admite a divisao de classe e elabora-se sobre essa divisao. Essa teoria assenta-se em 
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uma cadeia de raciocinios que parte do pressuposto de uma sociedade capitalista de 

mercado e das leis da economia politica classica 

Ainda segundo Macpherson, a democracia liberal assume em momentos 

variados da historia, caracteristicas distintas, as quais balizam o carater que esta 

assume em cada momento hislorico: inicialmente a democracia liberal e apresenlada 

como o sistema de governo capaz de proteger os governados da opressao dos 

governos liranos e evolui em seguida para uma concepcao que carrega consigo uma 

nova dimensao etica, na qual a democracia passa a ser vista como um meio de 

desenvolvimento individual e por fim, tem-se o abandono desse conteudo moral e a 

democracia liberal passa a caracterizar-se pela concorrencia entre as elites, tal 

concorrencia e responsavel pelo equilibrio, sem necessidade portanlo, de muila 

participagao popular. 

Uma outra abordagem teorica sobre democracia e que vem sendo 

desenvolvida especialmenle a partir dos anos 60 e a democracia parlicipativa, que 

retoma a Rousseau e tern como caracteristica central a enfase na participacao 

popular. 

1.1 - A DEMOCRACIA LIBERAL E SUAS DIVERSAS FACES 

O conceito de democracia liberal surge como uma contraposicao as 

teorias anteriores que tinham como caracteristica central a rejeicao a sociedade 

dividida em classes e aspiravam uma sociedade sem classes sociais ou de classe 
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unica. Contraria a essa visSo, a Teoria Democratica Liberal nao apenas aceita a 

divisao de classes como se elabora sobre ela. 

Os primeiros sistemalizadores, de acordo com Macpherson, desta teoria 

foram Benthan e Mill, os quais consideravam que a unica forma de democracia 

compativel com o estado liberal, seria aquela onde o Estado garanlisse e 

reconhecesse alguns direitos fundamentais como os direitos de liberdade de 

pensamento, de religiao, de imprensa, de reunite Seria a democracia representative 

onde o dever de fazer leis diz respeito nao ao povo reunido em assembleia, como 

ocorria na cidade de Atenas no Mundo Antigo, mas a um corpo restrito de 

representantes eleitos pelos cidadaos que possuem seus direitos eleitorais 

reconhecidos. 

Essa teoria so lornou-se possivel com a percepcao de que a "cada homem um 

voto" nao colocaria em risco a propriedade privada nem a continuidade das 

sociedades divididas em classes. Baseou-se num modelo de homem burgues, 

maximizador de utilidade, com interesses conflitanles, do que e possivel deduzir que 

todos tern interesse em manler a propriedade privada e que as classes "inferiores" 

continuaram a ter a habitual deferencia pelas classes "superiores". E entao a partir 

desse modelo de homem e de um principio teorico utilitarista, que esses aulores 

deduzem a necessidade de governo, as desejaveis funcOes desse governo e o sislema 

desejavel de escolher e autorizar governos. 

Mas, o lipo de Estado necessario nesta visao, para a sociedade preconizada 

pelos democratas liberals, apresentava um duplo problema: o sistema politico deveria 

produzir governos que tanto estabelecessem e fomentassem uma sociedade de 

mercado livre, quanto protegessem o cidadao contra possiveis tiranos. A questao 
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crucial para a solucao desse problema vinha a ser o grau de franquia (liberdades), 

juntainente com outros instrumenlos como o voto secreto, eleicOes periodicas e 

frequentes e liberdade de imprensa 

Para Bentham as franquias democraticas deveriam ser limitadas, na medida 

em que a sociedade ainda nao estava preparada para a franquia universal, para Mill 

ao contrario, a franquia deveria ser universal, pois para ele, o voto era uma forma de 

autoprotecao do cidadao contra o governo. 

A Teoria Democratica Liberal naquele momento nao apresenta entusiasmo 

pela democracia por si mesma, nenhuma nocao de que esta poderia ser uma forca 

transformadora do ponto de vista moral, a democracia era uma exigencia logica para 

um governo de individuos inerentemenle conflitando nos seus proprios interesses 

privados. A defesa dessa democracia reside no pressuposto de que o homem e um 

consumidor ao infinito, e que sua motivacao preponderante e a maximizacao de suas 

salisfacdes ou utilidades, obtendo-as da sociedade para si mesmo. Desla forma, 

segundo Macpherson, e necessario a existencia de um governo com grau de 

responsabilidade para com o eleitorado democratico, para proteger os individuos e 

fomentar o desenvolvimento economico. 

Duas mudancas ocorridas em meados do sec. XIX moldam uma nov a face 

para as ideias em torno da democracia liberal: a) a classe trabalhadora comeca a 

aparecer como perigosa para a manutencao da propriedade e, b) a exploracao desta 

classe atingia niveis tao altos que nem mesmo os liberals podiam aceita-la como 

moralmenle defensavel ou economicamente inevitavel. 

Stuart Mill e o primeiro teorico a empreender uma "adaptac3o" para a teoria 

democratica liberal para a nova situacao historica que se apresenta. Para ele, alem de 
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significar protecao conlra o governo, funcao principal atribuida a democracia pelos 

teoricoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anteriores, esta deveria contribuir para o desenvolvimonto humnno. O que 

caracleriza a teoria democratica de Stuart Mill e sua visao moral, pois uma sociedade 

democratica deve ser aquela que permite/possibilita um autodesenvolvimento pessoal 

em seus membros. 

A concepcao de homem apresenlada por ele, e completamente diversa da 

concepcao de homem enquanto consumidor e apropriador, o homem e aquele que 

exerce, desenvolve e desfruta dos resullados de sua capacidade. 

Essa nova concepcao democratica prevaleceu ate meados do sec. XX pelo 

menos na sociedade americana e e retomada mais recenlemenle (como sera visto 

adiante) pela Teoria Democratica Participative 

Uma oulra face da democracia liberal pode ser percebida na teoria elaborada 

por Schumpeter e que Macpherson a caracteriza como a teoria do equilibrio e a 

considera pluralista e elilista. De equilibrio por apresentar o processo democratico 

como um sistema que manlem cerlo equilibrio entre a oferta e a procura de bens 

politicos. Elitisla e pluralista por atribuir a principal funcao no processo politico a 

grupos escolhidos de dirigentes e por partir da pressuposicao de que a sociedade a 

que se deve ajustar um sistema politico democratico e uma sociedade plural, 

constituida por individuos compelidos a muitas direcdes e por seus muilos interesses. 

Schumpeter ao sistemalizar essa teoria, apresenta como conceitos centrais os 

seguintes: a) a democracia e simplesmente um mecanismo para escolher e autorizar 

governos e nao uma sociedade nem um conjunlo de fins morais; b) o mecanismo 

central dessa teoria consiste na competicao entre dois ou mais grupos politicos (elite) 

agrupados em partidos. 
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Schumpeter foi o primeiro JeoricozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a empreender uma revisao da teoria 

democratica liberal e seu ponto de partida foi uma critica a nocao de democracia 

enquanto uma teoria de meios e fins, para ele, a democracia e uma teoria dissociada 

de quaisquer ideais ou fins, e, portanto cientifica e empirica, n3o contendo juizos de 

valor, e um metodo politico para se chegar as decisoes politicas legislativas e 

administralivas complelamente esvaziada de conteudo moral. 

A principal critica de Schumpeter a teoria desenvolvida por Stuart Mill e a de 

que o papel central da participacao e de tomada de decisoes baseava-se em 

fundamenlos empiricamente irrealistas, ja na sua teoria, o ponto vital e a competicao 

dos que potencialmente lomam as decisoes pelo voto do povo. As condicOes 

necessarias para a realizacao do metodo democratico s3o: as liberdades civis, a 

tolerancia para a opiniao dos outros, o carater e os habitos nationals e que todos os 

interesses envoividos sejam unamines em sua lealdade aos principios da sociedade 

existente. 

A definicao apresentada por ele para o metodo democratico e a seguinle: 

"aquele arranjo institutional para se chegar a decisoes politicas, no qual os 

individuos adquirem o poder de decidir ulilizando para isso uma luta competitiva 

pelo voto do povo". (SCHUMPETER. Apud, PATEMAN, 1992: 13). Nessa teoria, 

os unicos meios de participacao abertos aos cidadaos sao o voto e a discussao, ja que 

a participacao nao tern um papel central, ela acontece apenas para um numero 

suficiente de cidadaos, com o objetivo de que seja mantida a maquina eleitoral 

funcionando salisfatoriamente, pois a participacao excessiva ou ampliada da 

populacao pode produzir a mobilizacao do "demos" com consequencias negativas. 

Do exposto se conclui que para o autor, o envolvimento politico deve ser minimo, ja 
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que, em certas condicoes o excesso de participacao e fonle de inslabilidade e 

possivelmente de decadencia politica. 

Essa teoria considera tambem que o eleitorado nao controla seus lideres, a 

nao ser quando o substitui por outros nas eleicOes periodicas. Para Schumpeter, a 

funcao do eleitor nao e a de inicialmente apresentar solucoes para problemas 

politicos e depois escolher os seus representantes para executarem essas decisoes, 

cabe a eles apenas, escolher os representantes que facam as decisoes, ou seja, 

consiste na delegacao de poder a outrem para definir solucoes para os problemas 

politicos. 

O funcionamento da democracia nesta teoria e visto como o funcionamento 

de um mercado em equilibrio, onde os votantes sao consumidores e os politicos s3o 

os empresarios, os quais apresentam-se como maximizadores racionais, disso 

resultando um sistema politico em equilibrio entre insumos e produtos: das energias 

e recursos que o povo aplica nele e das recompensas que dele obtem, e o primado do 

mercado. 

A teoria de Schumpeter e considerada de importancia fundamental para as 

teorias democratica posteriores, tanto a sua nocao de teoria classica e a 

caracterizacao do metodo democratico quanto do papel da participacao, os quais sao 

aceitos quase que universalmente nos textos sobre teoria democratica.(PATEMAN, 

1992:14). 
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1.2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TEORIA DEMOCRATICA DA PARTICIPACAO 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA democracia participaliva surgiu com os movimentos estudantis nos anos 60 

e difundiu-se pela classe trabalhadora em conseqiiencia da crescente insalisfacao 

com as relacSes de trabalho existentes. Segundo Macpherson, a ideia de que deveria 

ter algum tipo de participacao dos cidadaos nas decisoes governamenlais fez com 

que varios governos incluissem, pelo menos formalmente, programas que previam 

ampla participacao popular.1 

A maior participacao da populacao nao significa o fun das desigualdades na 

sociedade, significa apenas que uma sociedade mais equanime e mais humana exige 

um grau maior de participacao politica. 

O principal problema quanto a democracia participaliva, para alguns teoricos, 

nao e quanto a faze-la funcionar, mas como atingi-la. A democracia liberal ajusta-se 

a uma sociedade baseada na desigualdade entre consumidores e apropriadores. E 

nessa sociedade, apenas um sistema com elites politicas concorrentes, aliada a apatia 

dos votantes pode mante-la coesa. 

Ai reside a questao. diante de uma sociedade como essa, para que se possa 

atingir uma democracia participative dois requisitos s a o necessarios: 1) mudanca no 

nivel de consciencia dos individuos para que os mesmos nao mais se vejam apenas 

como consumidores, mas como executores e desfrutadores do desenvolvimenlo de 

suas capacidades e 2) reduc3o dos niveis de desigualdade social e economica, 

impeditivos da participacao. 

1 Essa "onda" de participacao nos programas governamenlais tambem pode ser percebida no Brasil 

com o processo de redemocralizacSo ocorrido nos anos 80, nem que seja apenas formalmente, como 

sera demonslrado posteriormente. 
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Macpherson considera que se sflo estes os prerequisites para uma maior 

participacao, a democracia participativa encontra-se dianle de um circulo vicioso, ja 

que nao e possivel atingir aqueles pre-requisitos sem que se tenha uma participacao 

democratica maior do que a existente. Os teoricos que apresentaram no sec. XIX 

alternativas para a superacao desse impasse foram Karl Marx e Stuart Mill. 

Marx pressupunha que o desenvolvimento do capitalismo levaria ao 

agucamenlo da consciencia de classe, o que levaria por sua vez a varios tipos de 

acSes politicas pela classe trabalhadora, aumentando sua consciencia de classe e 

promovendo uma organizacao revolucionaria e consequenlemenle a revolucSo e a 

ditadura do proletariado, que romperia a desigualdade social e economica e 

subslituiria o homem consumidor maximizanle pelo homem capaz de desenvolver e 

usufruir suas capacidades. 

Stuart Mill por outro lado, acreditava que duas condicoes eram necessarias 

para o alargamento das franquias democraticas e em conseqiiencia a maior 

participacao popular: a ampliacao da franquia levaria a uma participacao politica 

mais generalizada, o que tornaria o povo mais capacilado para ampliar a sua 

participacao politica e consequenlemenle contribuiria para uma mudanca no nivel de 

consciencia dos individuos, o que levaria tambem a uma mudanca na relacao 

proprietario/trabalhador com a difusao de cooperativas de trabalho, na medida em 

que elas subslituissem o padrao capitalista, e entao, estariam dadas as condicoes para 

que os individuos nao mais se vissem como consumidores, e com isso, a 

desigualdade social, caracteristica desse padrao capitalista, tenderia a diminuir. 

Macpherson vislumbra Ires saidas para esse circulo vicioso, a partir da 

realidade existente em uma sociedade capitalista desenvolvida: 
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os individuos enquanto maximizadores do lucro e consumidores ao inflnilo, aos 

poucos, na sociedade atual, passam a ter consciencia dos custos do crescimento 

(poluicao, danos irreversiveis ao meio ambiente), um custo que nao existia 

anteriormente e que agora passa a ser levado em consideracao e embora sendo um 

custo referente a qualidade de vida, pode-se esperar o surgimenlo de certa 

consciencia geral acerca desse problema, e que nao seja apenas tratada pelo inleresse 

privado de cada um, nem apenas pelas elites politicas em competicao; 

1) Aumento, na atualidade, da consciencia quanto aos custos da apatia politica, na 

medida em que, segundo o autor, os cidadaos comecam a perceber que a nao 

participacao, ou mesmo a pouca participacao, permile a concentracao de poder 

nos chamados complexos politico comerciais urbanos. E aos poucos, nos Estados 

Unidos, tern surgido movimentos contra as vias expressas, a expansao da 

propriedade, a depredacao ecologica, etc., os quais atraem "... muilos, sobretudo 

dos estratos economicos inferiores, a participacao politica, que estiveram por 

muito tempo politicamente apaticos". (MACPHERSON. 1978:106) 

2) a grande desigualdade social provocada pelo atual estagio do capitalismo, coloca 

em duvida a sua capacidade de responder satisfaloriamente as expectativas do 

consumidor. O capitalismo reproduz a desigualdade e a consciencia de 

consumidor nos individuos e deve fazer isso para conlinuar operando, mas sua 

capacidade crescente para produzir mercadorias e lazer encontra um obstaculo, 

qual seja, a crescente necessidade de expandir essa producao incessanlemente, e 

de encontrar mercado consumidor para essas mercadorias, pois a producao das 

mesmas tern como objetivo a sua venda, e quando esta nao se realiza, estao dadas 

as condicOes gerais para a existencia das crises no capitalismo. 
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Na medida em que o objetivo find do modo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prodwfSo capitalist*) nXa 4 n 

producao de mercadorias por si so, mas 6 a valorizacao do capital, o que so e 

possivel, "com a producao de mercadorias que contenham mais trabalho do que o 

pago pela forca de trabalho que as gerou" (ARAUJO, 1992: 16), e consequentemente 

a sua realizacao atraves da venda, essas crises sao, segundo Araujo (1992), a 

expressao visivel do conjunto de conlradicSes da producao capitalista e expressam o 

confiito entre o desenvolvimenlo das forcas produtivas e as relacoes de producao 

capitalista. 

Entretanto, de acordo com o entendimento de Macpherson, o capitalismo teria 

como "saida": expandir os bens reais a um universo maior de individuos, o que 

tenderia a diminuir a desigualdade social ou entao o sistema fracassaria e nao teria 

condigoes de continuar reproduzindo a desigualdade social e a consciencia de 

consumidor nos individuos. 

Esses tres fatores, consciencia do onus do crescimento economico, crescente 

consciencia dos custos da apatia politica e as duvidas quanto a capacidade do 

capitalismo responder as expectalivas do consumidor enquanto reproduz a 

desigualdade, contribuem, embora de forma embrionaria, segundo a autor, para o 

declinio da consciencia de consumidor nos individuos, o que possibilitaria um 

aumenlo da participacao politica, a qual poderia levar a uma reducao na desigualdade 

de classe, isso porque, atraves da participacao seria possivel a ampliacao dos direitos, 

os quais poderiam levar a uma distribuicao de renda mais igualitaria. 

Um oulro enfoque acerca da teoria participativa e apresentado por Pateman 

(1992) que baseia a sua concepcao na relomada dos autores classicos Rousseau, 

Stuart Mill e G. D. Cole. Para a autora, Rousseau apresenta-se como o teorico por 
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excelencia da participacffo, ja que toda sua teoria pot/tica apoia-se na participacao 

individual de cada cidadao no processo politico de tomada de decisSes, e considera 

que a participacao nao se restringe a uma s6rie de arranjos inslitucionais, mas que 

esla provoca um efeito psicologico sobre os que participam, assegurando uma inter-

relacao conlinua entre o funcionamento das instiluicoes e as qualidades e atitudes 

psicologicas dos individuos que interagem dentro delas. 

Embora a teoria rousseauniana tenha surgido antes do desenvolvimento das 

instituicSes modernas de democracia e antes do desenvolvimento industrial, 

Pateman, enfatiza que se podem perceber nessa teoria as hipoteses basicas a respeito 

da funcao de participacao em um Estado democratico. 

Para se compreender o papel da participacao na teoria politica de Rousseau, e 

necessario compreender inicialmente a natureza de seu sistema politico participativo 

ideal. Uma primeira condicao de seu sistema e a de que cada individuo deve ter 

direito a propriedade, o que permite a igualdade e independencia economica e 

consequenlemenle a igualdade e independencia politica. Sendo alendida essa 

condicao, os cidadaos poderiam se agrupar enquanto individuos iguais e 

independentes, ja que nao haveria uma relacao de dependencia, mas de 

interdependencia levando a uma situacao na qual, cada cidadao e impolente para 

realizar qualquer coisa sem a cooperacao da maioria. Isso ocorreria porque a 

formulacao do papel da participacao baseia-se no pressuposto de que os individuos 

devem ser governados pela situacao politica que eles mesmos criaram, e essa 

situacao deve constituir-se de tal forma que impossibilite automaticamenle a 

existencia de governanles individuals. 
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Nessa leoria, a unicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politica a ser aceilnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 nquelo em que os beneficing e 

encargos s3o igualmente comparlilhados. O processo de participacao assegura que a 

igualdade politica seja efelivada nas assembleias em que as decisoes sao tomadas. 

Nas palavras de Rousseau: "A lei emergiu do processo participatorio, e e a lei, e n3o 

os homens, que governa as acSes individuals" (apud, PATEMAN, 1992:32). A 

situacao ideal apontada para tomada de decisOes seria aquela que conlasse apenas 

com individuos e nao grupos organizados para que nao prevalecesse a vontade desses 

ultimos. 

Da analise apresentada ate agora da teoria de Rousseau, a autora destaca que 

se pode concluir que a participacao ocorre no momento da tomada de decisao e que a 

mesma constitui um modo de proteger os interesses privados. 

A participagao na teoria de Rousseau tern tres funcoes: a educativa, a de 

permitir que as decisoes coletivas sejam aceitas facilmente pelo individuo e a de 

integracao, a qual permite que cada individuo isolado sinta-se como membro de sua 

comunidade. 

Entre estas funcoes, segundo Rousseau, a principal e a educativa, na medida 

em que, como resultado de sua participacao, o individuo e ensinado a dislinguir entre 

seus proprios interesses e impulsos, aprendendo assim, a ser tanto um cidadao 

publico quanto privado. Alem disso, o individuo desenvolve ou e levado a 

desenvolver uma acao responsavel social e politicamente. 

"Durante esse processo o individuo aprende que a 

palavra "cada" aplica-se a ele mesmo; o que vale 

dizer que ele tern que levar em consideracao assuntos 

bem mais abrangentes do que seus proprios e 

imediatos interesses privados, caso queira a 

cooperacao dos outros; e ele aprende que o inleresse 

publico e privado encontram-se ligados". (apud, 

PATEMAN, 1992:38). 
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O processo participativo e nesse caso auto-suslenlavel, pois as qimlidades 

exigidas de cada cidadao para que o sistema funcione de forma adequada, s3o 

aquelas que o proprio processo estimula e desenvolve e, portanto, quanto mais o 

cidadSo participa, mais se torna capacitado para faze-lo. 

Um outro aspecto a ser destacado da teoria rousseauniana e a relacao 

existente entre a participacao e o controle, pois a primeira possibilita ao individuo 

um grau real de controle sobre o curso de sua vida e sobre a estrutura do meio em 

que vive. 

Quanto a teoria democratica elaborada por Mill, esta tambem destaca as 

funcoes apresentadas por Rousseau a respeito da participacao, considera-a como 

uma forma de ampliar os horizontes dos individuos, fazendo-os deixar de inleressar-

se apenas pelos seus interesses privados para interessar-se pelos interesses publicos. 

Segundo o proprio Mill: "A democracia tornaria assim o povo mais atraente, mais 

dinamico; faria o povo progredir em intelecto, virtude, atividade pratica e eficiencia". 

(MACPHERSON apud Mill, 1978:55). 

Alem destes. Mill acrescenla um outro aspecto no tocanle a participacao, que 

e a participacao a nivel local como uma forma de aprendizagem para a participacao a 

nivel de um "grande Estado", ja que as qualidades necessarias para esse nivel de 

participacao devem ser fomentadas e desenvolvidas a nivel local, na medida em que 

apenas o sufragio universal e a participacao a nivel national, para ele, nao sao 

suficientes para motivar/educar para a participacao, e e apenas com a participacao a 

nivel local que o individuo aprende a se auto-governar. E a nivel local que se cumpre 

o verdadeiro efeilo educativo da participacao, pois e nesse nivel onde sao tratadas as 
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como um metodo voltado exclusivamente para a selecao de liderancas encarreitadas 

do processo decisorio, mas a democracia deve ser percebida como um fenomeno de 

dupla face, preocupada com a reforma do poder do Estado e com a reeslruluracao da 

sociedade civil. 

Held defende a aulonomia como o pilar basico sobre o qual se assentaria a 

reforma do estado e a reestruturacao da sociedade, o que implica na existencia de um 

estado democratico que promova o redistributivismo. 

Para este autor, os individuos deveriam ser livres e iguais no que se refere a 

determinacao das condicOes de suas proprias vidas, o que implicaria no gozo dos 

direitos e obrigacoes na especificacao do quadro geral que permite e ao mesmo 

tempo limita as oportunidades que se encontrariam a sua disposicao, desde que nao 

se ulilizasse desse quadro para negar direitos aos demais. Para a manulenc3o da 

ordem social reformada, seriam necessarias algumas condicoes sociais gerais: 

disponibilidade de informacao para garantir decisoes bem fundamenladas em toda e 

qualquer materia de natureza publica, politica geral de investimentos estabelecidas 

pelo governo associada a exlensa regulamentacao dos mercados de bens e trabalho, 

minimizacao de centros de poder que agem autonomamente nas esferas publicas e 

privadas, manulencao de uma estrulura inslitucional receptiva a experimenlacao de 

formas organizacionais e responsabilidade coletiva pelas tarefas cotidianas e reducao 

ao minimo do trabalho rotinizado. 

Essa corrente democratica acredita que a democralizacao da sociedade requer 

uma serie de medidas que representam a aplicacao combinada dos principios de 

ampliacao da participacao e dispersao do poder, ja que a organizac3o social seria 

guiada por uma multiplicidade de agendas autonomas e descentralizadas : 
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diversidade de tipos de unidades familiares, fontes de informacao, insliluicoes 

culturais, organizacSes de consumidores governadas pelo principio da participacao 

direta de grupos de cidadaos; servicos comunitarios com a participacao direla de 

cidadaos e prioridades por eles estabelecidas; empresas auto-administradas; 

variedade de propriedades privadas que promovam a inovacao e a diversidade. 

Do exposto acima, percebe-se que a democracia participaliva contrariamente 

as teorias democraticas apresentadas anleriormente - que se baseavam em uma 

sociedade sem classe ou de classe unica, no individuo enquanto consumidor e na 

democracia enquanto arranjo institucional sem incluir a participacao popular em 

grande escala - propoe o maior envolvimento direlo do cidadao nas insliluicoes 

sociais e politicas, o que significa mais democracia direla e maior descenlralizacao 

do processo decisorio. Mesmo mantendo-se a representacao politica, ela deixa de ser 

o mecanismo central de participacao e coloca a participacao dos individuos como 

eixo central do seu sistema democratico e o considera como um ser capaz de 

desenvolver suas capacidades alraves do processo participativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 - PERSPECTIVAS DA DEMOCRACIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

Alguns teoricos, na atualidade, passaram a questionar-se sobre as perspective 

da democracia na sociedade atual, configurada pela "onda neoliberal" do Estado 

minimo e de "deseslrulurac3o" ou perda de identidade dos movimentos populares 

reivindicativos. 

1. 
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Essa onda neo/iberal, segundo AndersonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1995), passou a vigorar nos poises 

capitalistas cenlrais (Estados Unidos, Inglalerra e Alemanlia) no final dos anos 70, 

muito embora enquanlo reacao leorica e politica contra o Estado Intervencionista e 

do Bem-estar, tenliam surgido logo apos a II Guerra Mundial, quando o capitalismo 

vivia a sua "idade de ouro", apresenlando o crescimento mais rapido de sua historia. 

No entanlo, e somente com a crise desse modelo de crescimento do pos-

guerra, que estao dadas a condic3o para que as ideias neoliberais fossem postas em 

pratica. 

Para os teoricos neoliberais essa crise, que combinava baixas taxas de 

crescimento com altas taxas de infiacao, seria conseqiiencia do poder excessivo dos 

sindicatos e do movimento operario em geral, que havia corroido as bases de 

acumulacao capitalista com as pressoes reivindicativas sobre os salarios e sobre o 

Estado, para que este aumentasse os gastos sociais. E esses dois processos, 

deslruiram os niveis de lucro das empresas e desencadearam processos 

inflacionarios. 

Diante desse quadro, a saida era: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Man ter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 

romper o poder dos sindicatos e no controle do 

dinheiro, mas pouco em todos os gastos sociais e nas 

intervencdes economicas. A estabilidade monetaria 

deveria ser a mela suprema de qualquer governo. 

Para isso seria necessdria uma discipline! 

orcamenldria, com a contengao dos gastos com bem-

estar, e a restauracao da taxa "natural" de 

desemprego, ou seja, a criacao de um exercito de 

reserva de trabalho para quebrar os 

sindicatos."(ANDERSON, 1995: 11) 

Na America Latina a "adesao" ao neoliberalismo ocorreu no final da decada 

de 80, e segundo Sader (1995:35) "cada pais retomou uma versao do neoliberalismo, 



conforme as herancas deixadas pelos modelos hegemdnicos anteriores". No Brasil, 

de acordo com este autor, ao longo dos anos 80, a economia vivenciou processos de 

"acomodamento" com a imposicao da hegemonia do capital financeiro, que 

desemboca no final da decada, no neoliberalismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"um liberalismo que nao podia contar com as 

solucdes de forga - como o chileno, com Pinochet - e 

ainda linha que enfrentar-se com uma forte 

burguesia industrial protegida pelo Estado e com tun 

movimento social e politico de esquerda com 

capacidade de resistencia superior ao dos oulros 

paises da regiao. "(ibid: 36) 

No entanto, o aprofundamento da crise economica dos anos 80, materializada 

na crise fiscal do Estado e na hiperinflacao, proporcionou as condicoes necessarias 

para que o "receituario neoliberaT fosse poslo em pratica: 

"disciplina fiscal, priorizacao dos gastos publicos, 

reforma tributdria, liberalizacao fiscal, regime 

cambial, liberalizacao comercial, investimento direto 

estrangeiro, privatizacao, desregulacao e 

propriedade intelectual". (CARCANHOLO. 1998: 

25) 

De acordo com Andersom, nessa nova conjuntura mundial, para os teoricos 

neoliberais, a democracia em si mesma nao e um valor central, ja que "a liberdade e 

a democracia (...) podiam facilmente lornar-se incompativeis, se a maioria 

democratica decidisse interferir com os direitos incondicionais de cada agente 

economico de dispor de sua renda e de sua propriedade como quisesse."(ibid:20) 

Entao, diante dessa nova realidade mundial, Schimiler (1997) aponla tres 

perspectivas para a democracia: mais liberal, pre-liberal ou pos-liberal. 
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A conjuntura atual, segundo o aulor, parece aponlar para o prevalecimento da 

estrategia "mais liberalismo e implicitamenle menos democracia", ja que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a privatizacao de empresas publicas, a extincao de 

regulacoes sobre as profissoes, industria e comercio, a 

liberalizacao de fluxos financeiros, a conversdo de 

demandas politicas por contribuicoes individuais, a 

sacralizacao dos direitos de propriedade, a diminuicao 

do tamanho das burocracias publicas e emolumentos, 

descredito dos "politicos" a favor de empresdrios, o 

fortalecimento do poder das instiiuicQes "tecnico-

neutras" como os Bancos Centrais, as custas daquelas 

consideradas "tendenciosas e politicas." 

(SCHIMITER,1997:35) 

Todas essas modificacoes tern duas conseqiiencias: a diminuicao das 

expectativas populares em relacao ao exercicio das escolhas publicas, e, tornam mais 

dificil reunir maiorias para superar a resistencia de minorias, especialmenle daquelas 

que se encontram bem entrincheiradas e privilegiadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H I 

Diante desse quadro, o autor considera que a participacao politica e o governo 

representative nao ocupam espaco relevante frente ao Estado Minimo, pois em paises 

que estao expostos a mais liberalismo evidencia-se uma tendencia a queda 

proportional na afluencia eleitoral, na filiacao sindical, no presligio dos politicos, no 

interesse do cidadao por questoes politicas, no papel percebido a respeito do 

parlamento e por outro lado, as taxas de litigio, as acusacoes de corrupcao e as 

candidaturas antipartidos aumentaram, ou seja, tem-se uma sociedade mais liberal e 

menos democratica, ou, como afirma Schimiter, tem-se uma "desdemocralizacao". 

A justificative para a manutencao desse processo liberalizanle e que tern 

como conseqiiencia um afastamento dos individuos dos principios democraticos, 

sustenla-se, segundo o autor, quase que exclusivamente no desempenho economico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * 

i 
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de tal modelo, que se supoe, aumenta em um sistema liberalizado de producao e 

distribuicao. 

Contrarios a essa visao, os pre-liberais consideram como essentia o revivio 

da cidadania, do papel dos individuos que agem direlamente na esfera publica, 

deliberam coletivamente na formacao das preferencias e decidem a respeito de uma 

distribuicao mais igualilaria dos bens publicos. Os defensores desta concepcao, 

rejeitam os principios liberais do individualismo, voluntarismo, eleiloralismo, 

nacionalismo e a indiferenca a persistenle desigualdade, e, prescrevem para o pre-

liberalismo a descentralizacao radical e dispers3o da autoridade estatal, maior recurso 

a referendos populares e iniciativas plebiscitarias, limites em lermos de cargos de 

representantes eleitos, financiamento publico dos partidos politicos com reslricao a 

contribuicoes privadas, maior espaco para a educac3o civica e incentivo a 

participacao em movimentos populares. 

Para Schimiter, o futuro da democracia dependent mais do desenvolvimento 

de uma alternativa pos-liberal, na qual se tenha como base as realizacoes da 

democracia liberal e a partir dessas realizacoes, ajustar sua praticas a escala ampliada 

de trocas e comunicacSes que constituem partes irreversiveis de um futuro sistema 

global (ibid, 37). 

Bobbio (1996) ao disculir as perspectivas da democracia, ou qual o seu 

futuro, considera que apesar da democracia real nao ter conseguido cumprir algumas 
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"promessas" da teoria democratica, assiste-se a um processo de democratizacao, que 

ocorre em duas frenles. descendente e ascendente, sendo que este ultimo e o que 

predomina e esta se estendendo da esfera das relacoes politicas, nas quais os 

individuos sao considerados nos seus papeis de cidadaos, para a esfera das relacoes 

sociais, onde o individuo e considerado na variedade de seus status e de seus papeis 

especificos. 

O atual processo de democratizacao consiste nao tanto na passagem da 

democracia representativa para a democracia direta, mas na passagem da democracia 

politica, no senlido reslrito, para a democracia social, isto e, na extensao do poder 

ascendente para a sociedade civil em suas varias articulacoes. Segundo Bobbio: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o que acontece hoje quanto ao desenvolvimento 

da democracia nao pode ser interpretado como a 

afirmacao de um novo tipo de democracia, mas deve 

ser entendido como a ocupacao, pelas formas ainda 

tradicionais de democracia, como e a democracia 

representativa, de novos espacos, isto e, de espacos 

ate agora dominados por organizacdes de tipo 

hierdrquico ou burocrdtico" (BOBBIO, 1986: 55). 

Assiste-se, segundo o autor, uma reviravolta no desenvolvimento das 

inslituicOes democraticas que e a passagem da democratizacao do Estado para a 

democratizacao da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 A critica aos "modelos" existentes de democracia frente a democracia real e apresentado |x>r Bobbio 

e resume-se especificamente aos ideais democraticos que nao conseguiram ser atingidos pela 

democracia real, os quais sao de forma geral os ideais de uma sociedade com um unico poder de 

representacao, da superacao do poder da oligarquia, do preencliimento de outros espacos pela 

democracia alem do espaco politico, da superacao do poder invisivel e da educacao para a cidadania. 

ti 
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1.4 - AS TEORIAS DEMOCRATICAS E O ORCAMENTO PARTICIPATIVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do que foi visto acima, podemos sintetizar as seguintes conclusoes: (1) as 

teorias democraticas apresentadas possuem caracteristicas distintas no que se refere 

ao conceito de democracia: 

a) as teorias democraticas utopicas acreditavam num tipo de democracia que 

funcionaria em uma sociedade de classe unica ou sem classe; 

b) a teoria democratica liberal percebe a democracia como um arranjo institutional 

que consiste na competicao entre elites politicas pelo voto dos individuos e como 

uma exigencia logica para o governo de individuos que vivem em permanente 

conflito nos seus proprios interesses privados, ja que o homem e um consumidor 

ao infinito, movido por suas proprias motivac5es e interesses particulates e 

necessario a existencia de um governo com certo grau de responsabilidade pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

seu eleitorado, para proteger os individuos e fomenlar o desenvolvimento 

economico; 

c) a teoria democratica da participacao tern como eixo central a participacao no 

processo de tomada de decisao, tendo por isso, efeitos psicologicos sobre os que 

participant desse processo, assegurando assim, uma continua inler-relacao entre 

o funcionamento das instiluicoes e o desenvolvimento das capacidades 

psicologicas dos individuos, tornando-os aplos a participar cada vez mais e de 

melhor forma, pois as qualidades exigidas de cada individuo para que o sistema 

funcione de forma adequada, sao aquelas que o proprio processo desenvolve e 

estimula; 
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(2) as perspeclivas da democracia sao apresentadas por alguns aulores como sendo a 

de intensificacao da democracia, ja que se tern o seu alargamento tla esrfera politica 

para a esfera social, ou seja, existe uma tendencia a democralizacao da sociedade. 

Por outro lado, existem autores, que baseados na conjuntura mundial de 

neoliberalismo e de Estado Minimo percebem um processo de "desdemocratizacao" 

da sociedade com o aprofundamento da apatia politica e "desmobilizacao" da 

sociedade civil. 

Paradoxalmente, diante dessa conjuntura mundial de Neoliberalismo e Estado 

Minimo, surgem algumas experiencias de participacao em governos municipals que 

tern chamado a alencao da academia e da sociedade civil, sao as experiencias de 

Orcamento Participativo, nos quais a sociedade e chamada a decidir junto com o 

governo municipal sobre a aplicacao dos recursos publicos, mediante a defmicao de 

prioridades que sao incluidas na peca orcamentaria. 

Esse tipo de participacao parece apontar para um movimenlo de 

intensificacao dos mecanismos da democracia, como apontam alguns aulores, entre 

eles, Bobbio. No entanlo, pressupoe-se que essa intensificacao vai depender tanto da 

instilucionalizacao de espacos de participacao quanto da forma de ocupacao dos 

mesmos pela sociedade civil organizada 

Por isso, entender a conceituacao e as implicacoes da participacao politica 

no ambito do governo municipal, e o objetivo do capitulo seguinte. 
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CAPITULO 2 

O MUNCIPIO E A PARTICIPACAO POLiTICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o processo de redemocratizacao instituido, formalmente, a partir da 

Constituicao Cidada, o municipio passou a ocupar um importante papel enquanto 

ente federativo aulonomo, suscitando todo um debate em lomo de suas 

potencialidades como locus apropriado para o florescimento e forlalecimento de uma 

cultura politica democratica e participativa. 

Apresentar o novo papel que o municipio assume nesse contexto de 

redemocratizacao do Pais e descentralizacao administrativa, em conlraposicao ao seu 

papel anterior caracterizado por relacSes clienlelisticas e paternalistas ressaltando os 

fatores que permitiram tal trans formacao, como tambem apresentar o conceito de 

participacao e sua importancia a nivel municipal e o objetivo do presenle capitulo. 

2.1 - O MUNICIPIO E O SEU NOVO PAPEL 

A Constituicao de 1988, ao considerar o municipio enquanto ente federativo 

autonomo, concedendo-lhe autonomia politica, administrativa e financeira, consolida 
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um processo que vinha se desenvolvendo desde a metade dos anos 70 junlamente 

com o processo de redemocratizacao do Pais. 

O local4 nesse novo contexto passa a ter um novo significado, o de locus 

privilegiado capaz de servir de "laboratorio" para experiencias de democratizacao e 

de desenvolvimento de novas relacoes entre o Estado e a sociedade civil. Essa 

ressignificacao do local ocorreu durante a transicao do regime autoritario para a 

democracia politica, em que impulsionados pelos novos atores sociais e politicos que 

emergiram no periodo, o tema do local incorporou-se a agenda politica national, 

juntamente com temas como democracia e participacao popular. Esta nova visao 

sustenta-se em dois movimentos dislintos que se reforcaram reciprocamente e 

ganharam forca nos anos 80: um movimento de reafirmacao da cidadania alraves da 

organizacao da sociedade civil e outro movimento por autonomia e descentralizacao 

de recursos e competencias, em oposicao ao centralismo autoritario do regime 

militar, e que foi especialmente capitaneado pelos municipios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ai6 os anos 80, a imagem do local vinculado aos pequenos e medios 

municipios era caracterizada pela negatividade, ou seja, o municipio era o lugar de 

captura da esfera publica pela esfera privada, de praticas coronelistas, 

i! 

patrimonialistas e clientelisticas e ainda como o primado de relacOes de 

reciprocidades hierarquicas. No entanto, a partir do movimento de redemocratizacao, 

toma-se possivel perceber uma mudanca no perfil de alguns governos municipals, 

especialmente alraves de experiencias exitosas que eslimularam a participacao da 

sociedade como e o caso das cidades de Lages (SC), Vila Velha e Boa Esperanca 
4.Adotou-se a concepcao de local utilizada por Marinho (1999), na qual " o local e coinpreendido 

como um espaco delimitado por fatores cullurais, sociais, economicos e politico administrativos, no 

qual interagem diversos sujeitos colelivos e individuais, portadores de necessidades e interesses, cujas 
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(ES) e Piracicaba (SP). De acordo com Minoiro el ni (1992) , 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ntf*v4a rtgmm 

experiencias que surgem expressOes como "gestao democratica" e "inversao de 

prioridades" que, mais do que apontar para uma filosofia de gestao inovadora, 

expressam a real possibilidade dos governos municipals serem um espaco de disputa 

dos interesses dos selores mais comprometidos com a democratizacao5 do poder 

local, que pOem em xeque a longa heranca do populismo e do clienlelismo classico. 

A partir desse novo conlexto, o local passa a ter uma imagem caracterizada 

pela positividade, expressando mudancas tanto no que se refere ao novo estatuto 

juridico-inslitucional com a Constituicao de 1988, como nos discursos dos atores 

politicos e nas abordagens teorico-metodologicas. 

Por outro lado, Costa (1996) argumenta que, o esgotamento do regime 

autoritario, as imensas contradicOes urbanas geradas pelo ciclo do proprio regime e 

um Estado hermetico em relacao as demandas das classes populares, compoem o 

conlexto de emergencia de uma fase de mobilizacao e reivindicacoes, originando os 

"novos movimentos sociais"6 os quais influenciaram quanto ao novo significado que 

o local assume ao dar visibilidade as demandas que instituiram a trilogia democracia, 

descentralizacao e participacao popular, ao estar presenle nas dispulas no momento 

da elaboracao da Constituicao e das Leis Organicas Municipals, defendendo um 

novo estatuto juridico-instilucional para o municipio e pela influencia que tiveram 

capacidades de interferir no desenvolvimento podem estar fundamenladas dentro do proprio local ou 

derivado de fatores externos que influenciam o ambito local" (MARINIIO,1999: 01). 
5 Democratizar o poder local significa para estes autores: 1) coloca-lo ao alcance das entidades da 

sociedade civil, que estas possam participar da elaboracao de politicas publicas; 2) tornar transparenle 

os mecanismos e as engrenagens da maquina administrativa de forma que ela n3o funcione como 

fonte de poder e de controle ilegitimos e 3) estreitar suas ligacoes com o poder Legislative, 

respeitando a autonomia e a funcao deste poder. 
6 Novos no scntido de que nao se colocavam mais na posicao de enfrentamento com o Estado, 

considerando-o como um inimigo a ser superado, mas colocava-se numa posicao de conciliacao, 

embora reconhecendo ainda os problemas advindos do Estado, buscavam uma forma de conviver e 

aos poucos ir conquistando seus espacos, sem contudo ser cooptado por ele. 
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no acolhimento do tema da participacao pelos partidos politicos. Alem desses novos 

movimentos sociais, contribuiram tambem para a nova imagem do local, as 

experiencias de gestoes democraticas inovadoras a partir de 1989, especialmente no 

que se refere a participacao popular nos processos de elaboracao/acompanhamenlo e 

fiscalizacao do orcamento municipal. 

Esses movimentos sociais primavam pela reafirmacao da cidadania e 

moviam-se dentro de uma nova logica7 e constroem a cultura politica dos direitos, 

passando a manter um novo dialogo com os poderes municipais constiluidos 

(Executivo e Legislativo). Esse dialogo e caracterizado como novo por conceber n3o 

como concessdes, mas como deveres do Estado e direito de cidadania politicas 

publicas com vistas a satisfazer as necessidades basicas urbanas, como saneamento, 

saude, educacao, moradia entre outras. 

Diferentemente da relacao paternalista e clientelislica que caractei izava as 

relacQes no ambito do municipio, essa cultura dos direitos permite aos movimentos 

sociais estabelecerem uma relacao autonoma com o Estado, tornando assim visivel 

os amplos espacos nos quais poderiam atuar, sem serem cooplados por este. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E portanto, so a partir dessa autonomia que os 

movimentos sociais podem questional- os interesses 

estabelecidos no Estado, que por decadas privatizam-

no. A luta pela desprivatizacao do Estado e sua 

replubicizacao a partir da cultura dos direitos, 

inicialmente em nivel municipal e a grande inovacdo 

dos movimentos sociais surgidos a partir da decada 

de 70" (MINEIRO et al, 1992:04). 

Enlrelanto, os aulores ressaltam que, a principal dificuldade da afirmacao 

dessa cultura politica dos direitos reside no fato de que, ao mesmo lempo em que a 

7 Essa nova logica primava pelo dialogo com o Poder constiluido e nao mais pelo cnfrenlamenlo com 

o objetivo explicito de supera-lo. 



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

proximidade geografica destes movimenios com o poder municipal e a chave para a 

sua construcao, o coronelismo e o populismo enquanto pactos de poder hegemonicos 

tambem tinham como elemenlo imporlante essa mesma proximidade. Isso porque o 

mecanismo de dominacao de entao, possibilitava uma aparenle despolitizac3o das 

relacoes politicas, dando-lhes carater de relacoes pessoais, na medida em que o 

compadrio, o paternalismo, a troca de favores entre os lideres politicos e seus 

eleitores, sem uma inlermediacao institutional, tornavam a relacao politica uma 

relacao direta, quase pessoal. 

Reforcando essa analise, Roberto da Mala citado por Daniel (1994), afirma 

que a sociedade brasileira e atravessada pela convivencia ambigua de dois diferentes 

dominios eticos: 1) o primeiro e vinculado ao dominio das relacoes impessoais, da 

formalidade e da Lei e, 2) o segundo e marcado pelo primado das relacoes pessoais, 

das relacoes familiares, de amizade, das relacoes clientelisticas, da relacao entre o 

lider politico e a populacao. 

Esse primeiro dominio caracteriza-se pela aplicacao das Leis, sejam elas 

economicas, do chamado "capitalismo selvagem", segundo o autor, ou das leis 

juridicas, as quais, em alguns casos dao suporte para novos direitos, mas com 

frequencia, reafirmam a exclusao social, permilindo a aplicacao da "letra dura da lei" 

para alguns e as benesses para outros. 

Para Daniel "o fato e que, no Brasil, quando predominam as relacoes 

impessoais, os individuos sao portadores de deveres, mas desprovidos de direitos, 

sao subcidadaos" (DANIEL, 1994: 24). No caso em que dominam as relacoes 

pessoais, ainda segundo este autor, os individuos possuem todos os direitos e 

nenhum dever, ou seja, sao supercidadaos. E exalamente a convivencia dessas duas 
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diferentes formas eticas, que alem de negar a cidadania, geram uma inlerpenelracao 

entre as esferas publica e privada, tornando imprecisos os seus contornos e criando 

condicOes favoraveis para o aprofundamento da privalizacao do Eslado. 

Tal privatizacao caracteriza-se especialmente atraves do "dominio" e do 

"uso" que alguns grupos politicos fazem com os recursos e o patrimonio publicos, o 

que se torna mais evidente a nivel local, onde Prefeitos administram os municipios 

como se fossem propriedade privada, baseando-se em relacoes de parentesco, onde 

os principals cargos de confianca sao ocupados por uma rede de parentela e de 

amigos, e a execucao das obras/servicos publicos, tern como crilerio principal o 

atrelamento de liderancas comunitarias as formas politicas que se enconlram no 

poder, fazendo valer a maxima popular "toma la , da ca". 

Este parece ser o grande entrave para que o municipio consiga de fato 

ser o locus onde se gestara uma nova cultura polilica, isso porque, se de uma lado a 

sociedade civil esta mais proxima dos poderes municipais podendo estabelecer com 

estes novas relacoes e cobrar direitos de cidadania, tambem estes poderes eslao mais 

proximos da sociedade, e pela forca da cultura politica traditional, tenlam subjuga-la 

ou coopta-la e para isso contain com um forte aliado, uma significaliva parcela da 

sociedade civil, que ainda se enconlra marcada pela cultura politica traditional, pois 

ao longo de nossa historia politica, os Executives municipais tern sido o espaco em 

que se consolidam os interesses das oligarquias locais por concentrarem o exercicio 

da maior parcela do poder politico das cidades. 

8 FreqUentemente, os meios de comunicacao noticiain casos de nepolismo, desvios e desmandos 

praticados pelos adniinistradores publicos, especialmente a nivel local, os quais se utilizam de varios 

artificios, como compra a parenles e muitas vezes superfaturadas, realizaeao de obras sem licitacao, 

entre outros, que na maioria das vezes beneficiam amigos/parentes, caracterizando assim a 

privatizacao do Estado. 
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Alern desse fator, um outro concorre para que as decisoes polilicas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

interesse de toda a populav&o sejam tornados levsmdo em consideracao os inleiesses 

de grupos determinados, e de forma que exclui a parlicipacao da populacao, e o 

predominio do poder Executive sobre os outros poderes conslituidos. 

Diante do exposto ate o momento, e possivel perceber que, na realidade dos 

municipios a ressignificacao do local nao ocorre assim tao rapidamente, mas e um 

processo que vem sendo construido aos poucos e se expressa principalmente a partir 

das eleicoes municipais de 1985, quando ocorrem aliancas entre selores mais 

progressistas e a participacao dos movimenlos sociais, que permitem a implantacao 

de experiencias parlicipativas, as quais combinam a descentralizacao administrative 

com a parlicipacao popular. 

No entanto, segundo Leal (1994) citado por Torres (1999), essas experiencias 

mostram-se inacabadas, transitorias e desconlinuas por fatores tanto de nature/a 

politica como pela incapacidade dos movimentos sociais organizados formularem 

propostas de insercao nesse processo e definirem com clareza seu papel frente ao 

Estado. Essas experiencias tern sido inlerrompidas quando o conjunto de forcas que 

lhes da sustentacao e afastado do poder ou mesmo quando o governo que a instituiu 

nao consegue formar uma base de aliancas que possam articular novos espacos de 

hegemonia e assim, dar suporte para a manutencao desses mecanismos inovadores de 

gestao piiblica. 

Arretche (1996) ressalta ainda que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... comportamentos fortemente arraigados na 

cultura politica de uma deierminada sociedade 

podem ser um serio fator limitador da concretizacao 

dos comportamentos e principios democrdticos 

perseguidos, mesmo que se obtenha sucesso na 

implantacao de instituicdes consoanies com aquelas 
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flnalidades"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ARRETCHE, 1996:49 apud 
MAR1NHO). 

Reforcando tal entendimento Mariiiho (1999), enfatiza que a fragilidade das 

instiluicoes democraticas no Pais, n£o permitiu que prevalecesse o universalismo de 

procedimentos, base fundamental da democracia, porque as instituicoes polilicas que 

sao caracteristicas da democracia representativa (parlidos politicos, eleicoes, sufragio 

universal, etc.) tern se orientado historicamente por diferentes pad roes de gestao, o 

que faz prevalecer um "sistema politico hibrido" em que convivem o corporativismo 

que ainda nao desapareceu, o insulamento burocratico que progrediu e o clientelismo 

politico que vem se adequando facilmente aos novos processos alem do 

universalismo de procedimentos que foi enfatizado em certas areas. O grau de 

prevalecimenlo de um desses "modelos" vai depender da cultura politica e do 

comportamento das forcas sociais que atuam em cada caso especifico. 

Por outro lado, Nunes (1996) considera que se deve refutar a imagem que e 

difundida acerca do poder local9 e facilmente aceita: a de que por ser mais proximo 

do cidadao, por ser onde ele vive, o poder local e mais factivel de ser democratizado 

e de servir de palco a uma maior parlicipacao, ao passo que os outros poderes 

(Estados e Uniao) sao mera abslracao. Nunes argumenta que o municipio nao e nem 

mais nem menos abstrato que os demais niveis de governo 

"... o que aconlece mais frequentemenle e que suas 

pautas, geralmenie administrativas, sao mais 

concreias apenas no sentido em que sao mais 

facilmente compreendidas pela populacao, atraves 

Poder local pode ser compreendido como o conjunlo de r e l a t e s politicas estabelecidas entre as 

forcas sociais, com base em interesses nos processos de tomada de decisao e de gestao de servicos e 

recursos publicos. Poder local e governo local nao sao sinonimos, pois a esfera governamental e a 

componente principal do poder a nivel municipal, mas esla ao lado de outras esferas que de forma 

direta ou indireta influenciam nos processos de tomada de decisao, mas como em alguns municipios 

onde o setor empresarial privado e a sociedade civil organizada, nao possuem forca suficiente para 

influenciar tais processos, a capacidade de tomar decisoes esta fortemenle centrada no Executivo, por 

isso a expressao poder local em determinadas circunstancias eqtlivale a governo municipal. 
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da vivencia cotidiana do meio wbano, que os 
problemas politicos submetidos ao escrutinio em 
outras esferas de Poder"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (NUNES, 1996 :34). 

2.2 - O MUNICIPIO E A AUTONOMIA FINANCEIRA: IMPEC1LIIO PARA 

A CONSOLIDACAO DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS A NIVEL 

LOCAL? 

Muito embora alguns estudiosos considerem o municipio como o locus 

privilegiado para a valorizacao e consolidacao de formas inslitucionalizadas de 

democracia participativa, por encontrar-se mais proximo do cidadao e ser a esfera 

mais visivel de poder, e por isso, mais suscelivel a pressao/negociacao politica por 

parte da sociedade civil organizada, existem estudos, como os de Erundina (1992) e 

Nunes (1996) que contestam tal afirmacao. 

Para Erundina, o municipio e a esfera do Eslado mais esvaziada de poder, 

pois nao tern poder economico e o seu poder politico e limilado, mesmo apos ler 

conquistado autonomia politica a partir da Constituicao de 1988, nao foi assegurado 

a estes a autonomia economico-financeira e poder real para promover o 

desenvolvimento local10. Em comparacao com municipios de outros paises que 

possuem autonomia financeira, os municipios brasileiros sao os que detem a menor 

"fatia do bolo orcamentario", pois ficam com apenas 15% da receita publica, ao 

passo que municipios da Suecia ficam com 72%, e nos EUA e no Japao este volume 

oscila entre 40% a 60% das receitas publicas. 

Formalmente, houve desconcentra9ao dos impostos com a Constituicao de 1988, a Uniao fieou com 

7 impostos (porem, o bnposto sobre Orandcs Fortunas nao foi rcgulamcntado); os Estados ficaram 

com 3 impostos e os municipios comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ate 1993, quando foi extinto o Imposto sobre Vendas a Varejo 

de Combustiveis e Lubrificante (IVVC). No entanto, em 1994 tem-se uma "reconcentra9ao" a nivel 

da Uniao, com a criacao do Fundo Social de Emergencia (FSE), formado com recursos do Pundo de 

Participacao dos Municipios (FPM) e do Fundo de Participa93o dos Estados (FPE). Em 1995 o FSE 

passa a ser denominado de Fundo de Estabiliza9ao Fiscal (FEF) com viger.cia ate o ano 2000. 
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Esse quadro revela que os recursos disponiveis sao insuficienles para 

responder aos encargos repassados aos municipios com a descentralizacao11 e a 

municipalizacao12, embora esses mecanismos represenlem um avanco, ao menos 

formalmente, efetivamente nao se consolidam se nao corresponder, segundo a autora, 

a transferencia de recursos financeiros no mesmo nivel, o que ira apenas onerar os 

municipios, sobrecarregar as administracoes e limitar o poder de resposta dos 

govemos municipais as demandas coletivas, principalmente nos grandes cenlros 

urbanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao e por acaso que os municipios sao a esfera de 

poder mais esvaziada de poder. Na tradicdo 

autoritdria, que marca a organizacao politica 

administrativa do Pais, a instdncia que tern uma 

proximidade maior com a sociedade civil, uma 

relacao mais direta com oscidadaos e onde a face do 

Estado e mais visivel, e a que tern menos poder. 

Exalamente por isso nao se dd poder ao municipio, 

porque estando mais sensiveis e suscetiveis as 

demandas e pressdes da sociedade civil, 

consequentemente terao que atende-las e 

democratizar os recursos e a gestao publica" 

(ERUNDINA, 1992: 13). 

Uma outra abordagem sobre a questao da autonomia financeira a nivel 

municipal e levantada por Cossio (1998), para ele, o sistema de transferencias 

intergovernamentais, implementado pela Constituicao de 1988, como forma de 

compensar os municipios pela sua insuficiencia financeira, inibe o esforco fiscal de 

arrecadacao propria por parte dos municipios, e mais, eslas transferencias tern um 

efeilo expansivo sobre os gastos desla esfera de Poder. 

11 No proximo item 2.3 sera aprofundada a discussao sobre a descentralizacao. 
12 A municipalizacao corresponde, segundo Andrade (1998) a transferencia de responsabilidade das 

acOes estatais, de outros niveis de governo, para o nivel local. 
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Isso porque, o esforco de arrecadacao por parte dos municipios gera 

custos politicos, pelos quais os administradores locais nao querem "pagar", o que nao 

existe no caso das transferencias inlergovernamentais, ja que as mesmas, segundo o 

autor, causam a ilusao nos "contribuinles de que parte do custo dos bens publicos 

locais pode ser financiada por oulras comunidades" (COSSiO, 1998: 71). 

O autor considera ainda que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o sistema de transferencias inlergovernamentais 

estimula um comportamento fiscal irresponsdvel por 

parte das unidades inferiores de governo, expresso 

na possibilidade de aumeniar as dcspesas sem ter 

que gerar recursos tributdrios prdprios para 

financiar essa expansao do gasto" (ibid: 70). 

Considera-se, entretanto, que a insuficiencia financeira dos municipios nao 

tern como causa principal a falta de esforco para arrecadacao propria, mas o fato de 

que os impostos mais rentaveis, como o Imposto de Renda (1R) e o Imposto sobre 

Circulac&o de Mercadorias e Servicos (ICMS), encontram-se sob a responsabilidade 

da Uniao e dos Estados, cabendo aos municipios a arrecadacao de impostos, que no 

computo geral, representam uma parcela menor de recursos. 

Por outro lado, a insuficiencia de arrecadacao propria faz com que os 

municipios, especialmente das regiOes mais pobres do Pais - Nordeste, Norte e 

Centro-oeste - dependam para inveslimenlo das "transferencias negociadas" com o 

governo federal, que segundo Clementino (1998) equivalent a 10% dos gastos 

publicos municipais realizados no Nordeste. 

O caso do Municipio de Campina Grande e ilustralivo desse fato, na medida 

em que, no Orcamento de 1998 foram destinados para investimento 4,62% da receita 

total13, o que eqiiivale a R$ 2.861.842,78, um volume pouco expressivo para o porte 

13 Dados pesquisados no Balanco Geral do Municipio de 1998. 
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basico e moradia. Com esse volume de recursos, e possivel apenas realizar obras 

significativas nessas areas atraves de "transferencias negociadas" com o governo 

federal14. 

A dependencia por esse tipo de recurso faz com os governos municipais 

tenham que se manter aliados politicamente ao governo federal, isso porque tais 

recursos sao destinados para os municipios atraves de emendas apresentadas ao 

Orcamento Geral da Uniao (OGU) pelos deputados federais e senadores de cada 

estado. Como o Orcamento Publico e apenas uma Lei autorizativa, a inclus3o das 

emendas na peca orcamentaria nao significa repasse automatico de recursos, mais 

depende para lanto, do alinhamento politico do governo municipal e dos deputados 

federais e senadores que foram responsaveis pela apresentacao de tais emendas. Essa 

forma de repasse de recursos limita as possibilidades de autonomia financeira e a 

liberdade politica dos administradores a nivel local. 

Alem dos recursos repassados atraves de emendas, existem tambem 

programas que se destinam aos estados e municipios, e que segundo a autora, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Caso se destinem a programas reformadores -

educagdo, saude, habitacao, entre outros - estarao 

decisivamente contribuindo para a consolidacao do 

processo de descentralizacao em cur so. Caso sejam 

aplicados mediante negociatas em programas 

compensatorios, terao efeitos arrasadores sobre a 

sonhada e diftcil democratizacao da gestao publica 

no Z?ras/r. (CLEMENTINO, 1998.174) 

Toda essa problematica em tomo da autonomia financeira municipal poe em 

xeque a capacidade do municipio responder adequadamente as novas alribuicoes que 

14 Exemplos desse fato, sao as obras do Canal de Bodocongo e as recuperacoes de moradias, que eslao 

sendo realizadas no Municipio atraves de "transferencias negociadas". 
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lhe foram repassadas com a descentralizacao, visto que a desproporcao existence 

entre essas novas atribuicdes e os recursos disponiveis, ou mesmo o comodismo para 

aumenlar a arrecadacao propria, devido ao onus politico de tal atitude, pode 

comprometer tais respostas, como tambem comprometer a concretizacao de 

experiencias participativas a nivel local, na medida em que a disponibilidade de 

recursos n3o permile que sejani dadas respostas concretas as demandas formuladas 

pela populacao, o que pode levar ao descredilo tais processos, provocando a apatia 

dos participantes e enfraquecendo assim os canais de participacao popular e 

consequentemente a consolidacao da democracia participativa. 

Um outro fator que pode levar ao descredilo experiencias participativaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o 

"desvio" de recursos das prioridades demandadas pela sociedade, atraves de suas 

organizacdes, para atendimento de outras definidas no ambito do Poder Execulivo, 

como forma de manter o atrelamento politico de uma comunidade as forcas politicas 

que se encontram no poder . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . t- . • • • 

2.3 - O MUNCIPIO E A DESCENTRALIZACAO 

Uma questao que tambem merece aprofundamento e a descentralizacao. A 

valorizacao de estrategias descenlralizadoras, segundo Nunes, tern sido uma 

tendencia na America Latina e no Brasil, especificamente a partir de meados da 

decada de 70 sendo que nesse ultimo, foi consolidada com a Constituicao de 1988, 

baseando-se em dois movimentos distintos: a legilimacao do Estado frente a crise 

15 Exemplo desse fato pode ser apontado quando da execucao do orcamenlo/98 no Municipio de 

Campina Grande. Havia sido demandada a construcao de 10 creches pelas discuss5es do OP, as quais 

estavam incluidas na Lei Orcamentaria, no entanto, foi construida uma creche em um conjunto 

residencial (Conjunto Rocha Cavalcante - Cinza), que nao estava entre as demandadas pela 
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economica e financeira e a luta pela conquista de direitos sociais e cidadania, como 

uma resposta a crise dos modelos de centralizacao do Estado. 

No que se refere a crise economica e financeira, ela reflele a crise do 

modelo consolidado no pos-guerra, desencadeada a nivel mundial, no initio da 

decada de 70 e foi provocada pelo choque do petroleo16, resultando em intensa 

recessao e necessidade de ajuste da economia mundial a esta nova conjuntura. 

No inicio dos anos 70, a economia brasileira enconlrava-se em franca 

expansao (o milagre economico)17 a qual tinha como base as importacoes de bens de 

capital, e o ajuste na economia mundial acarreta, a nivel national, um acentuado 

desequilibrio na balanca comercial e no balanco de pagamentos. Era o prenuncio da 

crise dos anos 80, a decada perdida. 

Esses fatos demonstram, de acordo com Brum (1998), o alto grau de 

vulnerabilidade da economia national. No entanto, mesmo dianle dessa nova 

conjuntura economica, que se mostrava ad versa para a continuidade desse modelo de 

desenvolvimenlo, o governo brasileiro mantem o mesmo ritmo de crescimenlo 

acelerado da economia. 

A manulencao desses niveis de crescimenlo tern como consequencia o 

agravamento da crise economica e financeira, com o aprofundamento do descontrole 

na balanca comercial e do desequilibrio no balanco de pagamentos, passando os 

populacao. Nao se questiona, a carencia do servico nesta comunidade, mas qual o criterio utilizado 

para a construcao da mesma e o nao atendimento das creches que foram demandadas pelo OP. 
16 Na decada de 70 ocorreram dois choques do petroleo: o primeiro em 1973 e o segundo em 1979. 

Considera-se como choque do petroleo a siibita elevacSo do preco do barril do petroleo, que segundo 

Brum (1998), subiu em poucos meses de tres para cerca de doze dolares por barril no mercado 

internacional. Essa eleva9§o refletiu-se fortemente na economia nacional, na medida em que, o Brasil 

importava, de acordo com o autor, mais de 80% do petroleo que consumia. 
17 De acordo com Brum por "milagre economico" entende-se um periodo de varios anos consecutivos 

que a economia brasileira, favorecida por varios fatores e circunstancias, teve um crescimento 

acelerado com taxas anual superiores a 10%, enquanto a inflacSo apresentava indices relativamente 

baixos, media anual inferior a 20%. Esse periodo estendeu-se de 1968 a 1973. 
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deficits em conta corrente, a partir de entao, a serem financiados com emprestimos 

do Exterior, o que repercute na acentuada elevacao da inflacSo. 

No inicio dos anos 80, tem-se o aprofundamento da crise, decorrente do 

segundo choque do petroleo (1979), que se reflete mais uma vez nos precos dos 

produlos importados pelo Pais, o que resulla num aprofundamento ainda maior no 

desequilibrio da balanca comercial. Alem desse, outros fatores contribuem para a 

derrocada da economia national: a) recessao economica nos paises capitalists 

centrais, b) elevacao na taxa de juros no mercado international, o que eleva os gastos 

com o pagamento dos servicos da divida externa, e c) suspensao de novos 

emprestimos ao Pais, como consequencia da moratoria decretada pelo Mexico em 

1982. 

E a falencia do modelo de desenvolvimento implemenlado pela diladura 

militar, e o Pais caracterizava-se por uma exacerbada concenlracao de renda, elevada 

divida externa e interna e altos indices inflacionarios. Diante dessa conjuntura, o 

governo submete-se ao monitoramento do Fundo Monetario Internacional (FMI), que 

segundo Brum "passa a adotar as decisoes fundamentals sobre a gestao financeira e 

economica do Pais". (BRUM, 1998:390). 

E dentro dessa conjuntura, que estao dadas as condicoes para a aplicacao do 

"receituario neoliberal" como visto no capitulo 1, mas paradoxalmente e tambem 

nesse periodo, que se tern a valorizacao das eslrategias de descentralizacao e a 

abertura democratica no Pais. 

A descentralizacao, segundo Andrade (1998), era uma reivindicacfto de varios 

selores e apresentava-se como resposta: 

P 
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1) as necessidades de enxugamento das responsabilidades do governo 

federal, especialmente por causa do agucamenlo da crise financeira e da 

pressao politica gerada, segundo a autora, pela ineficiencia do Estado no 

alendimento as demandas da sociedade, especialmente no que diz respeito 

a bens e servicos de nalureza social; 

2) aos anseios de setores progressistas, que encaravam a exacerbada 

centralizacao do poder central, como um impedilivo ao processo de 

redemocratizacao que estava em curso; 

3) aos interesses das elites governamentais de base local, as quais 

reivindicavam a ampliac3o de seus espacos de poder, que foram reduzidos 

com a centralizacao; e 

4) aos interesses dos grupos no poder, que buscavam a ampliacao de suas 

bases eleitorais e legitimidade politica e que, para isso estavam 

dependentes das aliancas polilicas de base local e regional. 

Segundo a autora, a descentralizacao depara-se com problemas de diversas 

ordens politico-institucionais, financeiras, legais, entre outros. Na medida em que os 

municipios tern tradicionalmenle se constiluido em esferas subordinadas de poder. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Subordinacao que se expressa lanto em relacao a 

dependencia financeira da maioria dos municipios 

para transferencias inlergovernamentais, quanto no 

que diz respeito a fragilidade de sua base politico-

institucional, marcada pela inexistencia de capacidade 

tecnica instalada e pela cultura clienlelista dominando 

a mdquina".(ANDRADE 1998:117) 
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Para Melo (1996), a descentralizacao18 pode ser entendida enquanto 

transferencia de poder decisorio aos municipios ou enlidades e 6rga"os locais, 

expressando por um lado, tendencias democratizantes e participativas e por oulro, 

processos de modernizacao gerencial da gestao publica. 

Borja (1989) citado por Nunes (1996), apresenta algumas tendencias que 

aponlam a descentralizacao como um processo de aprofundamento da democracia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"I) crise de representacao politica do Estado 

moderno apresentando-se demasiados estreitos os 

mecanismos de representacao tradicionais, os 

partidos e os sindicatos; 2) cardter tecnocrdtico das 

administrates publicas; 3) desigualdades 

territoriais, sendo que a demanda por 

descentralizacao parte de regides em crise e que nao 

acreditam que possam ser atendidas pela autoridade 

central; 4) reacao de culturas locais (rente a 

uniformizacao da modernidade exponenciada pelos 

meios de comunicaqao; 5) a reacao aos 

corporativismos sociais e territoriais sob a 

intensificacao da competiqao em situacao de crise 

economica" (BORJA, 1989 apud, NUNES : 35). 

Por outro lado, alguns autores, entre eles Nunes (1991) consideram que a 

descentralizacao transforma os governos locais nao apenas em um espaco onde e 

possivel a conquista da cidadania, mas um espaco de luta, na medida em que ocorreu 

tambem a descentralizacao do conflito em torno das novas competencias, da 

apropriacao dos recursos e do gerenciamento das polilicas publicas que passaram a 

ser definidas a nivel local. 

Por isso a descentralizacao nao tern por resultado unico o aprofundamento da 

18 O conceito de descentralizacao, segundo o autor, tern sido desagregado em varias dimensoes como 

a desconcentracao ao se referir a mecanismos de encargos e tarefas entre unidades administrativas ou 

de encargos e tarefas entre unidades administrativas ou politicas sub-nacionais; delegacao quando 

aj>cnas algum grau de poder decis6rio e rcpassado e devolucao quando ocorre a transferencia ao nivel 

inter-governamcntal de poder decisorio sobre as esferas financeiras, administrativas e programaticas. 
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democratizacao, mas pode assumir um carater conservador, dependendo das forcas 

politicas e das motivacoes que levem ao seu estabelecimenlo, podendo ter como base 

o processo de racionalizacao dos recursos, orientado pelas forcas do mercado, 

estimulando assim a privatizacao da coisa publica, ou mesmo ser uma 

descentralizacao apenas de encargos sem a correspondente transferencia de recursos 

financeiros19 

O carater conservador da descentralizacao depende das forcas politicas que 

ocupam o poder em cada momento historico e da capacidade da sociedade civil 

organizada ocupar de forma qualificada esses espacos. Na medida em que a 

descentralizacao de atribuicoes significa, tambem, o repasse de recursos e a criacao 

de Conselhos Setoriais, como e o caso da Educac2o e da Saude, para acompanhar a 

execucao de tais politicas. 

No entanto, sabe-se que com a cultura politica traditional que ainda persisle 

na maioria dos municipios brasileiros, nos quais ainda prevalece a logica da 

privatizacao do Estado, onde a prioridade e dada para toda uma rede de parentela e 

de amizade - os supercidadaos - tern sido esses "representantes da sociedade civil" 

que passam a ocupar tais espacos. Com isso, um espaco que deveria estar a servico 

da construcao de uma nova cultura dos direitos, passa a reproduzir os mesmos vicios 

da cultura politica tradicional, transformando-se em um espaco de cooptacao. 

No que se refere a descentralizacao de encargos, sem a correspondente 

transferencia de recursos, essa questao traz a tona o aspeclo da autonomia financeira 

19 Para aprofundamento ver: NUNES, Edison. El gobiemo de las ciudades de tamano medio em 

Brasil: los casos de Marilia y Piracicaba. IN: CARRION, F. e VELARDE, P. et all. Municipio y 

democracia- gobiemos locales en ciudades intermedins de America Lalina. Santiago, Chile: ediciones 

SUR. 1991. p. 13-35 e ERUNDINA. Luiza. Desenvolvimento social e a participacao da sociedade 

local na gestao publica. IN: VILLAS-BOAS, Renata (org.). Para que participacao popular em 

govemos locais? S3o Paulo-Recife, Forum Nacional de Particij)ae3o Popular nas Administraeoes 

Municipais; SUDENE, Instituto Polis. 1996. p. 09-16. 
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do municipio, como ja enfatizado anteriormenle, que pode limitar tanto a execuc3o 

de obras e servicos quanto a aplicacao de politicas fiscais, pois em geral os recursos 

disponiveis a nivel municipal sao considerados insuficientes para atender as 

demandas e necessidades que agora estao sob a responsabilidade do municipio. E 

mais, em grande parte, esses recursos tern como origem as transferencias inter-

go vernamentais,20 caracterizando a situacao de dependencia do municipio, esfera 

menor do poder estatal. 

2.4 - PARTICIPACAO POLITICA: SIGNIFICADO E DILEMAS 

Como e possivel perceber do exposto anteriormente, as quesloes relacionadas 

ao municipio, a ampliacao da democracia e a participacao da sociedade civil 

passaram a fazer parte do cenario politico national com o processo de 

redemocratizac3o que o Pais passou a vivenciar a partir do final da decada de 70. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- . t 

Torna-se, porem necessario, entender o significado e o carater que esta participacao 

assume, levantando os motivos que permitiram o seu ressurgimento a nivel nacional. 

Entender o significado que a participacao politica possui no escopo da 

Ciencia Politica nao e tarefa facil, ja que esta nao possui uma definic3o precisa se 

preslando a pluralizacao de significados como: o ato de votar, a militancia num 

partido politico, a discussao de acontecimentos politicos, apoio a algum candidato no 

O caso de Campina Grande caracteriza bem essa dependencia de recursos advindos de outras 

esferas de governo, especialmente do FPM (Fundo de Participacao dos Municipios) e do 1CMS 

(Imposto sobre Circulacao de Mercadorias), que representaram em 1998 24,87% e 40,96% 

respectivamente da receita total do Municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 
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decorrer da campanha eleitoraJ, a pressao exercida sobre um dirigente politico, a 

difusao de informacOes politicas etc. (BOBBIO, 1996: 888). 

Giacomo Sani (1996), entretanto apresenta tres niveis de participacao 

politica: um primeiro nivel seria a presenca, que e a forma menos intensa e mais 

marginal na qual o individuo nao poe qualquer atribuicao pessoal, contribuindo 

muito pouco para o processo de que participa; o segundo nivel seria aquele 

denominado de alivacao, neste o individuo desenvolve, dentro ou fora de uma 

organizacao politica, uma serie de atividades que lhe foram delegadas, ou que o 

mesmo foi incumbido de realizar de vez em quando ou ainda que ele mesmo 

promove e, o ultimo seria a participacao no sentido estrito, que ocorre quando o 

individuo contribui direta ou indiretamenle para uma decisao politica. 

No Brasil como ja foi visto anteriormente, no recente processo de 

redemocratizacao, a participacao foi uma das grandes bandeiras politicas. Segundo 

SimOes (1992), de modo geral a participacao serviu para designar ac5es coletivas de 

setores sociais que estiveram excluidos do sistema politico vigente durante todo o 

periodo autoritario, passaram a reivindicar seu reconhecimento enquanlo atores 

politicos e a afirmar sua idenlidade mediante formas de organizacao consideradas 

"novas", ja que eram baseadas na solidariedade grupal e contrapostas aos espacos 

institucionais de atuacao politica. 

A discussao acerca da participacao politica no poder local, veio a tona ainda 

nos anos 70, com o desgaste progressive dos governos militares e do relativo 

fortalecimenlo das manifestacoes de oposicao na sociedade civil. Essa discussao 

especialmente em governos municipais deveu-se, em grande parte, a divulgacao de 

experiencias alternativas exitosas ocorridas em alguns municipios e ao discurso e a 
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pratica das Comunidades Eclesiais de Base Calolicas (CEBs)21 que desenvolveram 

um trabalhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politico com as camadas populares. Para estes ativisias, a participacao 

era urn direito de inlervir na tomada de decisao, participar era engajar-se na causa da 

justica social a fim de despertar a consciencia das popula tes oprimidas para suas 

proprias condicoes de vida e para propor alternalivas de solucao para seus problemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A participacao foi a palavra de ordem que 

sintetizou essas novas aspiracdes politicas, 

criticando a racionalidade tecnoburocrdtica e 

afirmando a capacidade dopovo para, atraves de sua 

vivencia e bom senso, contribuir na solucao de seus 

proprios problemas" (SIMOES, 1992:25). 

De acordo com Simoes, todo o debate acerca da participacao politica e da 

democratizacao do poder local representa uma mudanca em relacao aos estudos 

realizados no Brasil ate os anos 60.22Esles estudos tinham como centro de analise as 

elites formadas por familias e de redes de parenlelas que dispulavam entre si o 

controle local das fontes de recursos e empregos publicos, explorando as populacoes 

rurais pobres, convertendo os municipios em dominios privados de poder, dai a 

imagem negativa do local nesse periodo. Entretanto, as transformacoes economicas, 

politicas e sociais pelas quais o Pais passou a partir da decada de 70, configuradas 

pelas fases de autoritarismo, transic3o e consolidacao democraticas, fizeram com que 

o enfoque acerca do poder local assumisse um novo carater, concentrando-se agora 

na analise das massas urbanas, suas organizacOes e sua relacao com o Estado. 

Bava (1994), ao se referir especificamente a participacao em governos locais 

21 Para aprofundamento sobre as CEBs consul tar Macedo (1986), Maivvaring (1989) e Pierucci (1984). 

22 Para aprofundamento sobre o tema ver: LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. Sao 

Paulo, editora Alfa Omega. 1978. FAORO, Raimundo. Os donos do Poder. Porto Alegre/ Sao Paulo, 

Editora Glob/ Editora da Universiade de Sao Paulo. 1958 
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apresenla Ires compreensdes acerca da participacao: 1) a participacao refere-se a 

pressao popular, exercida pela populacao junto ao governo municipal atraves da 

apresentacao de suas demandas, o qual decidira sobre as condicoes de responde-las, 

ja que a ele (governo municipal) esta reservado o poder de decidir em nome de 

interesses coletivos, pois este poder lhe foi delegado atraves do voto; 2) participacao 

e o engajamento da populacao na realizacao de obras do governo municipal, o caso 

dos mutirSes, nos quais a populacao e convidada a contribuir com a sua energia e o 

seu esforco para realiza-las, mas essas obras sSo propostas e administradas pelas 

autoridades municipais; 3) a participacao e uma intervencao periodica, reflelida e 

constante nas definicOes e nas decisoes das politicas publicas. Essa participacao e 

feita atraves das entidades, dos movimentos sociais e populares, a partir de uma 

posicao e autonomia destes movimentos frentes ao governo municipal. 

Pode-se considerar essas compreensoes como fases da participacao. a qual 

inicia-se atraves de uma forma mais pontual, mas que ja representa um avanco em 

relacao ao periodo autorilario, no qual a populacao e seus movimentos ficavam a 

parte das deiinicoes e das decisOes nas politicas publicas, evoluindo para uma nova 

fase onde os movimentos sociais sao reconhecidos como interlocutores legitimos dos 

governos, mas ainda assim, o poder de decisao enconlra-se nas maos dos 

governantes, que conlinuam decidindo o que, como e onde devem ser aplicados os 

recursos publicos. Continua desenvolvendo-se de forma mais "avancada" na qual a 

participacao, ao conlrario da fase anterior, compreende a capacidade da populacao 

decidir e tornar essas suas deiinicoes praticas sociais efetiv as, como tambem entende 

que o governo municipal deve estimular esse tipo de participacao e assim, contribuir 

para uma nova alternativa politica 
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"Esse propdsito, apresenta para as administrates 

municipals a necessidade de imprimir trans par encia 

as acoes do governo, criar mecanismos que permitam 

o aces so da populacao as informacdes, promo vcr 

iniciativas que estimulem a organizacao popular e 

possibilitem o acompanhamento, a jiscalizacao de 

projetos governamentais, alem de criar espacos 

publicos plurals de formulacao, negociacao e decisao 

das politicas municipais"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (BAVA, 1994:09). 

A participacao no ambito local, de acordo com Daniel (1994), apresenta uma 

questao central, qual seja, a partilha do poder politico na relacao entre Estado e 

sociedade, partilha que se apresenta conflituosa por referir-se a participacao da 

sociedade nas politicas publicas, tanto na elaboracao quanto na sua execucao e 

fiscalizacao. E atraves da participacao que o poder politico passa a ser 

"compartilhado" entre os integrantes do Eslado (eleitos ou do quadro fuucional) e 

representees da sociedade. Essa partilha por um lado, envolve a polemica quanto 

ao carater consultivo ou deliberative dessa parcela de poder que esta sendo 

partilhada 

Em algumas situacOes, como mutirOes, reunioes em bairros e entidades ou 

audiencias publicas com representanles do governo. a partilha do poder pode ocorrer 

de forma sutil e ter cardter consultivo sobre obras e questoes determinadas. 

Questiona-se enlao, ate que ponto esse tipo de participacao contribui para o 

aprofundamento da democracia ou serve apenas para referendar decisoes ja tomadas 

pelo governo e que passam a ter a aparencia de decisao comparlilhada com a 

populacao. Ja em processos que fazem parte de gestoes democraticas, os quais tern 

como objetivo a radicalizacao da partilha do poder, confere-se ao cidadao o real 

direito de decisao,23 onde este e chamado nao apenas para ser consullado sobre 

23 Pode-se inserir o Orcamento Participative, especialmente a instancia da Conferencia Municipal 

neste contexlo, na medida em que nesle momento sao decididos pelos delegados e conselheiros do 
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questoes delerminadas, mas possui o direilo real de definir questoes que Hie dizem 

respeito, tendo portanto, um carater deliberativo. 

Por oulro lado, ainda segundo o autor, a partilha do poder tambem poe em 

evidencia o carater das relacOes que se estabelecem entre o publico e o privado. 

Experiencias de participacao e, portanto de partilha de poder, em administrates 

municipais exigem que esta relacao seja colocada de forma clara, quais sao os papeis 

do governo (publico) e da populacao (privado) nesses processos. Quern tern a 

capacidade de tomar decisoes no ambito municipal, ou seja, quern decide, o que deve 

ser feito e como, onde utilizar os recursos disponiveis, isso implica saber qual o nivel 

de autonomia24 que a populacao tern para decidir, n3o implicando, portanto, em 

desconsiderar o carater legilimo dos mecanismos da democracia representaliva, na 

medida em que a democracia participativa para se efetivar depende desles 

mecanismos, mas apenas questionar qual o significado que a participacao assume 

nesse contexto. Disto resulta que as experiencias de participacao precisam definir 

claramente em suas construcoes qual o papel do publico e do privado e entende-se 

que publico e privado devem construir juntos allernativas de democratizacao do 

poder local, embora n3o se negue o carater conflituoso de lal processo. 

Pelo exposto acima, percebe-se que a consolidacao de praticas participativas, 

e, portanto, de aprofundamento da democracia participativa impSe dilemas e 

questionamentos que dizem respeito as formas, aos conteudos e aos objetivos que 

esta assume, dependendo da coalizao de forcas politicas e sociais que conlribuiram 

Orcamento Parlicipativo as obras que farao parte do Projeto de Lei Orcamentario a ser enviado a 

Camara Municipal, muito embora , como visto anteriormente (nota de rodape 15 deste capitulo), isso 

nao signifique garantia de realizacao das mesmas. 
24 A autonomia nos processos participativos pressupoem segundo Chaui (1993) o poder de participar 
ligado a questao politica, o direilo de participar e o conliecimento para atuar de forma conscicnte nos 

processos de tomada de decisao. 
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para sua implementacao. Nesle senlido a participacao pode ser segundo Bava (1994): 

1) um instrumento de legitimacao ideologica e de cooptac3o do Estado representado 

setores dominantes da sociedade; 2) um instrumento de reducao dos cuslos de 

determinadas obras atraves da utilizacao do trabalho das comunidades beneficiadas 

(mutirao); 3) um processo de durac3o curia, frustando as expectalivas dos envolvidos 

e provocando apatia quanto ao engajamento em outros processos participativos; 4) 

um processo demorado, gerando expeclativas nos participantes que quajido nao 

satisfeitas revertem negativamente tanto para o governo como para os movimentos 

sociais nela envolvidos; 5) ser um processo de consolidacao da democracia 

participativa, no qual o sujeito e chamado a intervir na definicao das politicas 

publicas e 6) ser um processo educativo, no qual o parlicipanle aprende a distinguir 

entre os seus interesses proprios e os interesses da coletividade, lornando-se assim, 

um cidadao. 

Portanto, a participacao tanto quanto a descentralizacao, como todo processo 

social nao possui um resultado unico, dependendo das forcas que a implementam e 

das condicoes sociais existentes que facilitem ou enlravem lal processo. 

Ao longo desle capitulo, deu-se enfase a importancia da Constituicao de 1988 

para a nova imagem que o municipio assume no ambito national, especialmente no 

que se refere a consolidacao do municipio enquanto ente federativo autonomo. Mas, 

a conlribuicao da Constituicao, nao se restringe a esse campo, ja que a mesma cria 

novos mecanismos que permitem a participacao da populacao na definicao, 

acompanhamento e fiscalizacao das politicas publicas implemenladas nos Ires niveis 

de governo. Esse sera o objeto a ser discutido no capitulo seguinte. 
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CAPITULO 3 

A CONSTITUICAO E OS NOVOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACAO 

A Constituicao de 1988 consolida todo um processo que vinha se 

desenvolvendo no Pais desde o final dos anos 70, pela busca de democralizacao e 

pela afirmacao da cidadania e avancou em termos de possibilidades de participacao 

da sociedade civil na elaboracao, acompanhamento e fiscalizacao das politicas 

publicas, e essas possibilidades se desdobraram pelas novas Cons t i tu tes Estaduais, 

Leis Organicas e Pianos Diretores Municipais. 

O presente capitulo tern por objetivo, apresenlar os mecanismos que 

permitem tal participacao, centrando atencao especial no Municipio, no que se refere 

a sua nova condicao enquanlo enle federativo autonomo, a nova configuracao 

prevista para o Orcamento Publico, enquanto peca componente de um processo de 

planejamento e a nova dislribuicao tributaria Alem da Constituicao Federal, tambem 

sera objeto de analise a Constituicao Estadual da Paraiba, a Lei Organica e o Piano 

Direlor municipal de Campina Grande com o intuilo de verificar se as detei minacoes 

da primeira foram incorporadas por estas leis. 
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3.1 - A CONSTITUICAO CIDADA 

A nova Constituicao consolida todo um movimento em lorno da 

redemocratizacao e da cidadania, concretizado atraves da lula contra o autoritarismo, 

a centralizacao politica, economica, administrativa e financeira da Uniao e, sobretudo 

pela volta das liberdades politicas. 

A apresentacao da mesma caracteriza os seus objetivos e justifica a sua 

denominacao de "Constituicao CidadS", por centra-se no Homem e na garantia de 

seus direitos civis individuais, coletivos e sociais (artigos 5°, 6° e 7°), alem de 

garantir a "divisao de poder" entre o Execulivo e o Legislativo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O homem e o problema da sociedade brasileira: 

sem saldrio, analfabeto, sem saiide, sem casa, 

portanto sem cidadania. 

A Constituicao lula contra os bolsdes de miseria que 

envergonham o Pais. 

Diferentemente das sete constituicdes anteriores, 

comeca com o Homem. 

Graficamente lestemunha a primazia do Homem, que 

foi escrita para o homem, que o Homem e seu fun e 

sua esperanca, e a Constituicao Cidada. 

Cidadao e o que ganha, come, sabe, mora, pode se 

curar. 

A Constituicao nasce do parlo de profunda crise que 

abala as instituicoes e convulsiona a sociedade. 

Por isso mobiliza, entre outras, novas forcas para o 

exercicio do governo e a administracao dos 

impasses, o governo sera praticado pelo Execulivo e 

o Legislativo. 

Eis a inovacao da Constituicao de J988: Dividir 

compelincias para veneer dificuldades, contra a 

governabilidade concentrada em um, possibilita a 

governabilidade de muitos. 

E a Constituicao coragem. 

Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, destrocou 

tabus, lomou partido dos que so se salvam pela Lei. 

A Constituicao durard com a Democracia e so com a 

Democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a 
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liberdade e a jus tig a ".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Constituicao Federal, 1988 1° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
edic&o,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grafica d o Senado) . 

O artigo 1°, que trata da instituicao do Estado democralico, apresenta como 

fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana, entre outros (art. 1° II e 

HI), tornando assim legal toda a luta dos movimentos sociais que se 

desenvolveram no Pais durante todo o periodo. Os mecanismos da democracia 

representativa (eleicoes periodicas, sufragio universal) sao assegurados no 

paragrafo unico deste artigo, que diz: "todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituicao" (grifo nosso). E possivel perceber entao a consolidacao de avancos 

significativos para a participacao dos cidadaos com ou sem vinculacao com 

organizacoes sociais, pois, tem-se assegurado conslitucionalmente, nao apenas a 

democracia representativa, aquela na qual os cidadaos elegem os seus 

representantes atraves do voto, mas tambem a democracia participativa, aquela na 

qual os cidadaos participam direta e ativamente das decisoes politicas. 

Entretanto, a democracia representativa tern seus limites numa sociedade 

burguesa como a brasileira, caracterizada pela exclusao, e na qual ainda persistem 

relacoes de clientelismo e patrimonialismo que, em muitos casos, determinam o 

resultado das eleicoes, e, portanto, o perfil das politicas publicas que serao 

implemenladas. 

Contudo os mecanismos implementados pela Constituicao criam a 

possibilidade de participacao dos cidadaos, individual ou colelivamenle, 

especialmente atraves dos Conselhos que permitem que estes interfiram nas 

deiinicoes, no controle e na fiscalizacao das politicas publicas. Os Conselhos 

apresentam-se como um instrumento fundamental para o controle social do 
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Eslado, porem esse conlrole nSo ocorre sem que haja conflilo ou mesmo 

inlervencao do Estado na forniacao dos mesmos, muiJo embora a sua composicao 

seja tripartite, o Estado pode influenciar na eleicao dos representantes da 

sociedade civil, buscando eleger individuos que estejam comprometidos 

polilicamente com o mesmo. 

Apesar desses entraves a implementacao de canais efetivos de participacao, 

os Conselhos podem representar um passo para a consolidacao de espacos nos 

quais a democracia representativa divida espaco com a democracia participativa 

O artigo 194 trala da formac3o de Conselhos especialmente na area da 

seguridade social, apresenlando como objetivo para a mesma o carater 

democratico e descentralizado da gestao dos servicos com participacao popular, 

como se pode verificar no inciso 7° deste artigo "... carater democratico e 

descentralizado da gestao adminislrativa, com a participacao da comunidade, em 

especial de trabalhadores, empresarios e aposentados".(art. 194, VII). Esses 

Conselhos25 deverao ser criados nas tres esferas de governo, com importancia 

significativa na formulacao de politicas publicas e no controle da execuc3o destas. 

Entende-se que a criac3o destes canais de participacao alem de significar a 

possibilidade de participacao na definicao das politicas publicas, significa tambem 

um processo de aprendizagem para os cidadaos, na medida em que estes 

individuos que ale entao nao tinham conhecimenlo do funcionamento do selor 

publico, passam a ter a possibilidade de conhecer e influir,26 embora de forma 

25 Ver em anexo listagem dos Conselhos criados pela Lei Organica Municipal de Campina Grande. 
26 O tenno influir refere-se ao fato de que as decisoes dos Conselhos SO tornam-se obrigatorias quando 

referendadas por Lei atraves do Poder Legislativo. 
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embrionaria, no processo de decisao sobre as prioridades da acao e dos gastos 

deste. 

Um outro avanco significativo implementado pela Constituicao diz respeito 

ao direito que e conferido aos cidadaos para referendar algumas leis atraves do 

plebiscito e do referendo, e, tambem, da iniciativa popular, conforme artigo 14 e 61. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" a soberania popular sera exercida pelo sufrdgio 

universal e pelo voto direlo e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I -

plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 

popular, (art. 14) 

A iniciativa popular de projetos de lei de interesse 

especifico do municipio sera realizado atraves de 

manifestaqao de pelo menos cinco por cento do 

eleitorado ou no caso de apresentagao a Cdmara dos 

Deputados o projeto de lei de iniciativa popular 

deverd ser subscrito por no minimo, um por cento do 

eleitorado nacional, distribuido pelo menos por 

cinco Estados, com nao menos de tres decimos pot-

cento dos eleitores de cada um deles" (art.61 § 2°). 

O referendo e um instrumento da democracia direta que passa a conviver com 

a democracia representativa. 

Alem desses mecanismos de participacao implementados pela Constituicao, 

esta tambem apresenta inovacoes em relacao ao Municipio, o que sera objelo de 

discussao no item seguinte. 

3.2 - A CONSTITUICAO E O MUNICIPIO 

A nova Constituicao tomou clara a condicao do municipio como ente 

federativo autonomo, ao declarar no artigo 1° que "a Republica Federativa do Brasil, 
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formada pela Uniao indissoluvel dos EstadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Municipios e do Pistriio Federal" 

(Constituic3o Federal, 1988), o que nao estava explicito em nenhuma das 

Constituicdes anteriores. 

O papel do Municipio nas ConstituicSes anteriores, desde o advento da 

Republica, tern sido as vezes mais e as vezes menos representative dependendo das 

forcas politicas que ocupam o poder central. E necessario, por isso, de acordo com 

Mineiro et al (1992), apresentar, embora que de forma breve, o papel do municipio 

em quatro momentos historicos: 1) da primeira Republica ate 1930; 2) o periodo 

populista (1945 a 1960); 3) o periodo do regime auloritario (1964 a 1980) e 4) o 

periodo que vem de 1980 ale o momento. 

A Constituicao de 1891, em vigor durante a Primeira Republica (1889-1930) 

trouxe inovacSes para o municipio em relacao a anterior (1824). Esta Constituicao 

apresentava um carater mais avancado no aspecto federalivo, pois adotava como 

principio a autonomia municipal, muito embora, na pratica os prefeitos 

continuassem a ser indicados pelos governadores - detenlores do poder politico e 

representantes das oligarquias regionais - e a escassez de recursos impusessem 

limites a efelivacao desta autonomia. 

No periodo compreendido entre 1930 e 1945 tem-se um processo de 

centralizacao em lorno da Uniao, com a vigencia do Estado Novo, no qual os 

municipios passaram a ser subordinados ao poder central, perdendo sua autonomia 

com a Constituicao decretada em 1937. 

O segundo momento historico (1945 a 1964) e caracterizado pela 

promulgacao da Constituicao de 1946, conhecida como a "Constituicao 

Municipalista", por assegurar a eleicao do Execulivo e do Legislativo municipal e 
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criar instruments que permiliam a autonomia financeira e tributaria27 do Municipio, 

Essas inovacoes foram implementadas, segundo Mineiro el al, por causa da 

importancia que assume nesse momento o Municipio no contexlo national, devido 

ao intenso processo de urbanizacao provocado pelo modelo de desenvolvimento 

adotado, o national desenvolvimentismo. 

Uniao, Estados e Municipios: Competencia da Carga Tributaria segundo as Constituicoes do Brasil 

em 1946,1967e1988 

Constituicao de 1946 Constituicao de 1967 Constituicao de 1988 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIAO UNIAO UNIAO 

Imposto de imj>ortacao Imposto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA importa9§o Imposto de importacao 

Imp. de Consumo de Mercadorias Imposto de ExportafOes Imposto de Exporta9oes 

Imp. de Prod. Comercio e Distribuicao bnp. de Renda (IR) bnp. de Renda 
Imp. de Cons. Exp. e Imp. (lubrificantes, 

combustiveis, minerals e energia eletrica) 
bnp. s/ Prop. Territorial Rural bnp. s/ Opera9oes Financeiras 

Imp. de Renda bnp. s/ Produlos Industrializados 

(IPO 
Imposto s/ Produlos bidustrializados (IPI) 

ESTADOS bnp. s/ Opera9oes Financeiras Imp. s/ Prop. Territorial Rural 

Imp. sobre Propriedade Territorial * bnp. s/ Transp. ComunicacOes Imp. s/ Grandes Forlunas** 

Imposto de Exportacoes Imp. s/ Combustiveis ESTADOS 

Imp. de Trans. Prop, "causa -mortis" bnp. Unico s/ Energia Eletrica bnp. s/ Circula9ao Mercadorias 

bnp. de Propriedade "inter-vivos" bnp. Unico s/ Minerals bnp. Trans, "causa-mortis" e Doa96es 

blip, de Vendas e Consignacoes ESTADOS Imp. s/ Veiculos Aulomotores 

MUNICIPIOS bnp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sf Circulacao Mercadorias Imp. de Renda ** * 

IPTU bnp. s/ Trans. Bens hnoveis MUNICIPIOS 

Imposto de Licenca MUNICIPIOS IPTU 

Imposto de Industrias e Profissoes IPTU Imp. s/ Trans, de Bens Imoveis (inter-

vivos) 

Imposto s/ DiversOes Publicas bnp. s/ Servicos bnp. s/ Vendas a Varejo de 

combustiveis* * * * 

Imp. s/ Servi90s 

*Exceto a Urbana 
** a ser definido por lei complementar 

*** ate 5% do imposto pago a UniSo sobre 

lucros, ganhos e rendimentos do capital, pagos pelos mesmos e suas instituicdes e autarquias. 

****Extinto em 1993 
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O periodo do regimezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aulontiuio, principolmonto entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1964 o 1969, e* mtucado 

por mudancas profundas em relac3o a autonomia do Municipio em suas tres 

dimensoes, embora estes principios nao tivessem sido alterados na Constituicao. A 

autonomia politicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 reduzida em decorrencia do processo antidemocratico 

instaurado que proibe as eleicoes diretas para prefeito das capitais e nos municipios 

considerados de seguranca national, que apesar de serem em numero minoritario em 

relacao ao total dos municipios, reunia a maior parcela do eleitorado national; a 

autonomia financeira que historicamente ja era reduzida, embora a Constituicao de 

1946 a tenha ampliado, sofre apos 1964 uma reducao ainda mais drastica que 

aumenta a dependencia financeira do municipio em relacao aos outros niveis de 

governo, em particular o federal. Os impostos sao centralizados no ambito da Uniao, 

cabendo a esta, arrecadacao de dez impostos, contra dois dos Estados e dois dos 

Municipios, sendo que estes dois ultimos s3o de nalureza urbana e terciaria 

favorecendo apenas os municipios mais ricos e populosos. 

Como forma de compensar os municipios pelos prejuizos causados com a 

reforma tributaria de 1966, foi instituida a partilha de dois impostos federais, o 

Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Induslrializados (IPI) que 

formam o Fundo de Participac3o dos Municipios (FPM) cuja distribuic3o tinlia como 

principal criterio o numero de habitanles. Mesmo com esse novo mecanismo houve 

um aprofundamento da dependencia financeira dos municipios, pois nos anos 70, 

apenas 11% da receita fiscal perlencia aos governos municipais e a rigor, apenas 5% 

da receita fiscal correspondia ao arrecadado pelo conjunto dos municipios. 
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Como consequencia da perda de autonomia politica e financeira, a autonomia 

administrative28 foi tambem reduzida, pois os governos municipais viram-se forcados 

a diminuir os gaslos na area social, prejudicando a populacao que na sua grande 

maioria depende dos servicos prestados pela municipalidade neste setor. 

Essa centralizacao politico-administraliva e financeira fez parte do esforco de 

modernizacao conservadora, o desenvolvimentismo, que resultou no milagre 

economico (1968-1973), que conseguiu promover o crescimento economico, sem, 

contudo promover a ampliacao do bem-estar social29. 

O periodo que se estende do inicio dos anos 80 ate o momento tern como 

caracteristica central a promulgacao da Constituicao de 1988, que entre todas as 

Constituicoes brasileiras foi a que mais av ancou no senlido da descentralizacao e da 

autonomia do Municipio. Os Municipios tern a partir de ent3o poderes para eleger o 

prefeito e vereadores; decretar, arrecadar e aplicar tributos; organizar e administrar 

servicos e assuntos de seu inleresse; legislar sobre malarias de sua competencia 

estabelecidas na Constituicao Federal, ou suplemenlar a legislacao federal ou 

estadual. 

Alem disso, as leis municipais passam a ser plenas so podendo ser revogadas 

por outra lei municipal, e da mesma forma que as leis inslituidas pela esfera estadual 

e federal so podem ser revogadas ou consideradas inconstilucionais pelo Poder 

28 A autonomia administrativa refere-se a capacidade do Municipio organizar-se para formular 

politicas e prestar servicos publicos essenciais a populacao. 
29 Segundo Tania Bacelar (1995) citada por Marinho (1999), no periodo pos Segunda Guerra, o 

Brasil foi um dos paises que mais cresceu, atingindo uma media de 7 ,1% ao ano, e o crescimento da 

economia nordestina atingiu niveis que superaram a media do Pais em 10%. No periodo de 1965 a 

1985 o PIB gerado no Nordeste cresceu em media 6,3% ao ano, superando o crescunento do Japao no 

mesmo periodo, que foi de 5,5% ao ano. Mas apesar desse crescimento economico, os dados sociais 

revelam que o Nordeste pennanece sendo a regiao do Pais com os mais altos indices de pobieza, pois 

63% dos indigentes do Pais vive em areas rurais do Nordeste (1PEA,1993). Por oulro lado, a renda 

regional tern sido fortemente concentrada nas ultimas decadas quando os 40% mais pobres teve 
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Judiciario, e mais, em materias que a Constituicao declare de competencia explicita e 

exclusiva do Municipio, a lei municipal se sobrepde a lei ordinaria federal, sendo 

submetida apenas a propria Constituicao. 

Um outro avanco significativo nesse aspecto implementado tambem pela 

Constituicao de 1988, refere-se ao poder delegado ao Municipio para elaborar a Lei 

Organica Municipal e o Piano Direlor, este ultimo tendo como objetivo planejar o 

desenvolvimento urbano e assegurar a funcao social da cidade e da propriedade. 

Um elemento fundamental para a autonomia financeira do Municipio, diz 

respeito a capacidade deste em gerar e adminislrar receitas. Passaram a ser receitas 

de competencia do Municipio: o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana 

(IPTU), Imposto sobre Transmissao Intervivos de Bens Imoveis (ITB1), Imposto 

sobre Vendas a Varejo de Combustiveis Liquidos e Gasosos (IVVC); Imposto sobre 

Servico de Qualquer Nalureza (ISS); Taxas resultantes do exercicio do poder de 

policia municipal (concessao de licencas, fiscalizacao, etc.), da preslacao de servicos 

publicos de competencia do municipio (limpeza publica, coleta de lixo, etc.); Tarifas 

ou precos pela prestacao de servicos de natureza economica (agua, esgoto, mercados, 

matadouros, etc.); Contribuicao de Melhoria decorrenle de obras publicas municipais 

e Rendas provenientes de venda ou exploracao de bens patrimoniais do Municipio. 

Alem desles, o municipio tern como fonle de recursos as transferencias 

governamenlais tanto da Uniao quanto do Estado. Dos impostos que eslao sob a 

competencia da Uniao, o Municipio recebe 22,5% sobre a arrecadacao total dos 

Impostos sobre a Renda (IR) e sobre Produtos Industrializados (IPI) atraves do 

Fundo de Participacao dos Municipios (FPM) e tambem 10% dos 25% que a Uniao 

reduzida sua participacao na renda de 8,8% para 7,8%, enquanto que os mais ricos aumentaram sua 

participacao de 38,8% para 42% na renda produzida regionalmente. (MARINIIO,1999) 
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transfere aos Estados,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dn urrccadnc&o d o Imposto sobro Exporiapfto do I'roduioa 

Industrializados, o produto da arrecadacao do imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Nalureza, incidenle na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer litulo. 

pelos Municipios, suas Autarquias e Fundacoes que instituirem e mantiverem, 50% 

da arrecadacao do Imposto Territorial Rural (ITR) e 70% para o Municipio de 

origem, do Imposto que incidem sobre a exlracao de ouro, desde que este esteja 

definido em lei como ativo financeiro de instrumento cambial. (MINEIRO, el al) 

No que se refere aos impostos sob a competencia do Estado, o Municipio 

recebe como transferencia 50% do total arrecadado do Imposto sobre Propriedade de 

Veiculos Automotores (IPVA) e 25% do Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e 

Servicos e sobre os Servicos de Telecomunicacoes e Transporle Interestaduais e 

Intermunicipais (ICMS) de competencia dos governos estaduais. A Constituicao de 

1988 tambem garantiu aos Municipios a participacao no resultado da exploracao de 

petroleo, gas natural e recursos hidricos utilizados para geracao de energia eletrica, e 

na extracao de recursos minerais (royalties). 

Diante do exposto, verifica-se que ocorreu um aumento no volume de 

recursos disponiveis para o Municipio, mas esse reforco deveu-se em grande parte a 

ampliacao das transferencias governamentais. Por outro lado, o fortalecimento das 

receitas tributarias municipais necessitam de regulamentac3o atraves do Codigo 

Tributario Municipal e da criacao de uma administracao tributaria que possibilite a 

maquina dos municipios estrutura e recursos humanos para execucao de tal larefa, o 

que esbarra, a rigor, nas restricOes de carater politico, na pouca valorizacao salarial 

dos funcionarios e nas limitacoes tributarias e financeiras que inibem o processo de 

descentralizacao e, portanto, a autonomia financeira do Municipio. 
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Um outro aspecto implementado pela Constituicao de 1988 que e bastante 

significativo para o Municipio,30 e o relalivo ao Orcamento Publico. Ele passa a fazer 

parte de um processo de planejamento orcamentario composto por tres leis: o Piano 

Plurianual de Investimenlos (PPA), a Lei de Diretrizes Orcamentaria (LDO) e a Lei 

Orcamentaria Anual (LOA) as quais compoem o ciclo orcamentario que, em 

conjunto, represenlam o planejamento global da administracao para o municipio a 

medio (04 anos) e curto (01 ano) prazo, refletindo assim, o perfil do governo, ja que 

neslas leis deverao estar expressas as suas prioridades. 

Como forma de assegurar a integracao do planejamento em lorno dos tres 

instrumentos, o artigo 166 da Constituicao, no seu paragrafo 3° prescreve "As 

emendas ao projelo de lei do orcamento anual ou aos projelos que o modifiquem 

podem ser aprovadas caso sejam compaliveis com o Piano Plurianual e com a Lei de 

Diretrizes Orcamenlarias" e ainda no paragrafo 4° "As emendas ao projeto de Lei de 

Diretrizes Orcamentarias nao poderao ser aprovadas quando incompativeis com o 

Piano Plurianual".31 

O Piano Plurianual de Investimenlos e elaborado no primeiro ano de mandalo 

de um governo compreendendo os tres anos seguintes de sua administracao e o 

Essas leis devem ser elaboradas pelos tres niveis de governo (Uniao, Estados e Municipios), 

considera-se, entretanto, de importancia fundamental, a elaboraeao das mesmas a nivel municipal, na 

medida em que se torna mais facil a populacao participar do processo de elaboracao/volacao bem 

como do processo de execucao/fiscalizacao, dado a proximidade geografica em relacao as demais 

esferas de governo. 
31 No capitulo seguinte, quando da apresentacao da experiencia do Orcamento Participativo em 

Campina Grande, sera apresentado, embora de forma breve, como e feita a apresentacao de emendas 

a Camara Municipal no momento de aprovacao da LDO e da LOA naquela Casa Legislativa. 
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primeiro da administracao subsequente, como forma de garanlir a continuidade dos 

projetos de uma administracao para outra. Esse Piano deve conter de acordo com a 

Constituicao, as diretrizes, os objelivos e as melas da administracao publica para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes. 

A Lei de Diretrizes Orcamentaria (LDO), e a grande inovac&o introduzida 

pela Carta Magna no que se refere a questao orcamentaria Deve ser elaborada a cada 

ano e conter as melas e prioridades da administracao incluindo as despesas de capital 

para o exercicio seguinte, e tern quatro objetivos: 1) orientar a elaboraeao da lei 

orcamentaria anual; 2) dispor sobre alteracoes na legislacao tributaria; 3) eslabelecer 

a politica de aplicacao das agendas financeiras oficiais de fomento (no caso da 

Uniao); 4) dispor sobre a politica de pessoal do setor publico (admissao, 

remuneracao, criac3o de cargos). 

De acordo com Sucupira (1996), a LDO foi concebida para atender a duas 

finalidades: a) ser a ligacao entre o Piano Plurianual e o Orcamento Anual e b) 

permitir ao Poder Legislativo uma maior participacao na elaboraeao dos orcainenlos 

anuais. 

Quanto a Lei Orcamentaria Anual, as principals mudancas trazidas pela 

Constituicao dizem respeito a abrangencia e a autonomia do Poder Legislativo para 

inlervir na proposta elaborada pelo Execulivo. 

No que se refere a abrangencia a novidade e que o orcamento deve apresentar 

todas as despesas da administracao direla ou indireta (orcamento fiscal, orcamento da 

seguridade social e o orcamento de investimento) os quais eram anteriormente 
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apresentados separadamente , sendo o orfamento apenas uma demonstracao das 

dotacOes cusleadas pelos recursos do tesouro e das despesas tolais da admiiiistracao 

indirela, mas sem delalhamento. Essa nova forma de apresentacao do orQameulo nao 

implica em descumprimento ao Principio da Unidade33, mas permile uma 

fiscalizacao por parte tanto do Legislalivo quanto da popula^o. 

Quanto a autonomia do Poder Legislalivo em intervir na proposta elaborada 

pelo Executivo, refere-se ao direito que este retoma de emendar estas leis. o qual 

havia sido relirado pela Constituicao de 1967 e pela Emenda Constitutional de 1969. 

A apresentacao de emendas a lei do orcamento, entretanto nao pode gerar despesas, e 

o Legislalivo para emendar o orcamento, tern que anular uma despesa ja existenle,34 

pois segundo o artigo 166, paragrafo 3° as emendas ao projeto do orcamento anual so 

poderao ser aprovadas se atenderam aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA condi9oes expressas nos incisos II " indiquem 

os recursos necessarios, admilidos apenas os provenientes de anulafao de despesa, 

excluidas as que incidam sobre: a) dotacoes para pessoal e seus encargos; b) servi90 

da divida; c) transferencias tributarias constilucionais para Estados, Municipios e 

Distrito Federal" e no inciso III " Sejam relacionadas: a) com a corre9ao de crros ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nflo existia ate enlao, o Orcamento da Seguridade Social, mas o Orcamento Monetario que segundo 

Giacomoni (1997) constituia-se na fixacao de tetos para as conlas das Autoridade Monetarias (Banco 

Central e Banco do Brasil) e dos bancos comerciais com o objetivo de controlar a oferta monelaria. 
3 3

 O principio da Unidade preve que o Orcamento deve ser uma peca unica, apresenlando a 

consolidacao global das financas publicas. 
3 4

 Esse principio n3o e obedecido pelo legislalivo campinense, na medida em que sao apresentadas 

varias emendas sem que haja destinacao de recursos para as mesmas, ficando assim , como "letra 

morta" na pe9a o^amentaria, ja que n3o dispoem de recursos para a sua execucao. Quando da 

implementacao do OP, em seu primeiro ano, a Secretaria de Planejamento (SB PL AM) elaboiou uma 

estimaliva de custos para a inclusSo das obras que fossem consideradas como prioritai ias pela 

Conferencia Municipal no projeto de Lei do orcamento a ser enviado a Camara, discriminando por 

exemplo, em cada item da despesa quanto seria possivel construir de creches, grupos escolares, postos 

de saude e pavimentacao de ruas, e incluiu nestes itens, apenas a quantidade de obras suficicutes para 

serem construidas com a receila prevista em cada programa. No entanto, no momento de aptovacao 

do OrcamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pe\a Camara Municipal foram aprovadas 213 emendas todas que geravam despesas 

novas, mas que nao apresentavam a receita para lal execucao. Esse procedimento repetiu-se tins duas 

Leis subsequenles (1998 e 1999) o que demonstra a falta de conhecimenlo por parte do Legislativo 

dos tramiles legais que orientam o processo orcamentario em vigor a parlir da Constitui93o de 1988. 
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omissdes; ou b) com oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA disposiUvos do toxto do projoto do lor'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 <iotorntizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,%0uQom 

foram tambem incorporadas pela Constiluicao Estadual da Paraiba e pela Lei 

Organica Municipal de Campina Grande. 

Uma outra atribuicao do Legislalivo mantida pela Conslituic3o35 de 1988 para 

os Ires niveis de governo, e o controle da execucao orcamenlaria, o controle externo, 

como se le no artigo 70: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a Jiscalizacao contdbil, financeira, orcamenlaria, 

operational e patrimonial da Unido e das entidades 

da administracao direta e indireta, quanto a 

legalidade, economicidade, aplicacao das 

subvencoes e renuncia das receitas, sera exercida 

pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 

e pelo sistema de controle interno de cada Poder. " . 

O Poder Legislativo sera auxiliado no caso da Uniao pelo Tribunal de Contas 

da Uniao e no caso dos Estados e Municipios pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Alem de todos esses novos mecanismos em relacao ao Municipio, que 

modificam substancialmente seu papel e atribuicSes, a Constiluicao ainda delermina 

que cada Municipio deve incluir na Lei Organica que adolar, enlre outros principios, 

" a cooperacao das associates representativas no planejamento municipal" (art.29, 

XII) , o que representa para a consolidacao dos espacos de participacao a nivel 

municipal um grande avanco, na medida em que, como exposto no capilulo 2, o 

Municipio e a instancia institucional de governo mais proxima da populafao, e por 

isto ela tern condicoes de mais facilmente exercer pressao por servicos essenciais. 

Existindo a garantia formal de que qualquer cidadao, atraves de suas entidades 

representativas pode participar do planejamento da definicao de politicas publicas, 

3 5

 A Lei 4.320/64 que orienta a elaboracSo dos orcainentos nos tres niveis de governo, ja liavia 

estabelecido dois sistemas de controle da execucSo orcamentaria: o controle interno e o controle 

externo. O primeiro deve ser feilo internamente por cada orgSo da adininistra9ao direta e indireta, e o 

segundo deve ser feito pelo Poder Legislativo com o auxilio do Tribunal de Contas. 
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tem-se a possibilidade concrela de que tais politicas sejam elaboradas com vistas a 

atender as demandas sociais, na medida em que os cidadaos participem. 

Antes, porem, de examinar a Lei Organica Municipal, considera-se 

importante apreciacao da Constitui^o do Estado da Paraiba, com o objetivo de 

verificar se os avancos implementados pela Constiluicao Federal tambem foram 

incorporados por esta Lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 - OS MECANISMOS D E P A R T I C I P A ^ A O NA CONSTITU1CAO 

DO ESTADO DA PARAIBA 

Por si so, a promulgacao de uma Constituicao estadual ja representa um 

avanco, na medida em que ate entao os estados e municipios se regiam pela 

Constiluicao Federal. 

A Constituicao estadual em seu preambulo enfatiza a instituicao de uma 

democracia social participativa legitimada pela vontade popular. Entre os objetivos 

prioritarios do Estado estao o respeito a vontade popular, de onde emana lodo o 

poder (art. 2°, X). 

No que se refere aos principios fundamentals, a Constiluicao estadual 

reproduz no paragrafo 1° os mesmos estabelecidos pela Constiluicao Federal, no qual 

existe a garantia de que o povo devera exercer o poder por meio de representantes 

eleitos ou diretamente. 

No paragrafo 2° tem-se especificadas as formas de parlicipacao e o exercicio 

dos direitos politicos pelos cidadaos: iniciativa popular, referendo, plebiscito e o veto 

i' 
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popular. Iniciativa popular de Projetos de Lei a Constiluicao pode ser apresentada 

por qualquer cidadao, sendo necessario ser subscrito por no minimo cinco por cento 

do eleilorado (art.21 paragrafo 1° e 2°). Por outro lado a iniciativa de leis 

complementares e ordinarias e tambem permitida, aos cidadaos desde que seja 

subscrito por, no minimo, um por cento do eleitorado estadual, dislribuido em pelo 

menos cinco municipios, e que represente n£o menos de um por cento de eleilores de 

cada um deles. 

Alem desses mecanismos de participacao, a Constiluicao Estadual tambem 

criou varios Conselhos Setoriais36, que como citado anteriormente, sao instruments 

fundamenlais para conlrole social do Estado. 

Da mesma forma que a Constituicao Federal determina a inclusao na Lei 

Organica do Municipio a cooperacao das associacoes representativas no 

planejamento municipal, a Estadual alem de determinar a inclusao, especifica quais 

sao os instruments do planejamento municipal: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a Lei Organica do Municipio assegurard a 

participacao da comunidade e de suas entidades 

representativas na formulacao do seu Piano Diretor. 

na gestao da cidade, na elaboracao e execucao de 

pianos, orqamentos e diretrizes municipais, mediante 

audiencias publicas, direito a informacdo, plebiscito 

e diversas formas de consultas populares como o 

referendo e a iniciativa de leis" (art.21, paragrafo 

3°). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 6

 Conselhos criados pela Constituicao Estadual: Saiide (art. 197); Educacflo (art.212); Ciencia e 

Tecnologia (art.226); Cultura (art. 215); Comunicacao Social (art. 239); Defcsa dos Direitos da 

Crianca e Adolescentes (art.248); Meio Ambiente (art.74 das Disposicoes Transitorias); Defesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadao (art.75 das DisposicOes Transitorias); Turistico (art. 81 das 

Disposicdes Transitorias). Esses Conselhos deverao ser regulanientados em Lei Complementar. 
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3.4 - OS MECANISMOS D E P A R T I C I P A C A O NA L E I ORGANICA 

MUNICIPAL DE CAMPINA G R A N D E 

Promulgada em 1990, a Lei Organica Municipal de Campina Grande 

alem de incorporar as delerminacoes prescritas pela Constituicao, como a cooperacao 

das associacoes representativas no planejamento municipal (art.95, § 3°) apresenta 

avancos significativos no que se refere a participacao popular na definicao, execucao 

e conlrole das politicas publicas, nao restringindo a participacao apenas a entidades 

representativas mas tambem ao cidadao individualmente, alem disso, a Lei Organica 

institui inslancias de participacao das entidades associativas. 

No artigo 1°, que apresenta os fundamentos do Municipio, tem-se alem da 

cidadania, da dignidade da pessoa humana, a o i ganizacao e participacao popular 

como objetivos fundamentais do Municipio. Como na Constituicao, a Lei Organica 

garanle a realizacao de plebiscito, referendo e iniciativa popular (art.3°, I, II e III). 

Um dos avancos da Lei Organica de Campina Grande, em relacao a 

Constituicao Federal, e o que assegura a criacao de instancias de participacao das 

entidades associativas no planejamento municipal, que sao. a Assembl&a Geral do 

Municipio; as Conferencias Municipais de Politicas Ad mini st rati vas Setoriais e os 

Conselhos Populares e de Politicas Administrativas Setoriais (art. 3° § 3° I, II e III). 

A Assembleia Geral do Municipio sera formada por representantes do Poder 

Executive do Poder Legislativo e por representante de cada instituicao legalmente 

conslituida e podera ser convocada por qualquer um dos Poderes conslituidos ou por 

iniciativa de 50% (cinquenta por cento) das entidades representativas ou ainda por 

5% (cinco por cento) do eleilorado do Municipio. As deliberacoes desla Assembleia 



75 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

serao encaminhadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislalivo para que sirvam de 

subsidio a elaboracao das politicas publicas municipals (art. 89, § 1° e 3°). 

A Conferencia Municipal e o 6rg3o maximo de consulla para a elaboracao de 

politicas administralivas do Municipio, tendo a participacao de representantes do 

Poder Executivo, do Poder Legislativo e de Instituicoes e Entidades representativas 

da sociedade civil (art.90, § 1°). 

O Conselho Popular tera carater consultivo e fiscalizador e funcionara junto a 

cada escritorio de administracao regional ou distrital 3 7 e sera formado por entidades 

associativas da circunscricao abrangida pelo escritorio (art. 91). Alem disso, "O 

Conselho Popular e instancia de discussao e consulta para elaboracao de politicas 

municipals, principalmente daquelas voltadas para os interesses dos habilanles 

representados" (art.92). O Conselho de Politica Adminislraliva Setorial diferencia-se 

deste Conselho por suas atribuicoes, ja que o mesmo esta vinculado a setores da 

politica administrativa e e responsavel por elaborar proposlas de politica para o 

segmento do setor publico ao qual esta agregado (art.93). 

No arligo 30, tem-se explicitamente a garantia da participacao na 

administracao municipal: "fica assegurada a participacao popular na administracao 

publica municipal, medianle conselhos populares regionais e dislritais, com funcoes 

consultivas e fiscalizadoras" (art.30). Apesar dos conselhos imo terem carater 

deliberativo, apenas a formalizacao de sua existencia, significa um avanco na 

consolidacao dos espacos de participacao no ambilo municipal, a medida que, atraves 

3 7

 A Lei Organica facultou o direito ao Poder Executivo de criar regiOes adininistrativas no disuito 

sede, as quais contarSo com escritorio de representacao que sera dirigido por um represcntante do 

Poder Executivo, indicado pelo Prefeito. Cabera ao escritorio regional a seguinte atribuicao: "I -

supervisionar o serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ 'i90 de limpeza publica, arborizacao, preserva92o do meio ambiente, conserva9ao e 

reparos de vias publicas, guarda e preserva93o de proprios municii>ais, entre outros encargos 

especificados em lei; II - participar de plamfica9§o e acompanhamento da execu93o de fwojeto de sua 
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clesles conselhos a populacfto tern a possibilidade de influenciar na delinicao das 

politicas municipais e fiscalizar a sua execucao. 

Um outro avanco significalivo em relacao a participacao, pode ser percebido 

no artigo 52, o qual no seu inciso I I I assegura que a Lei Organica pode ser 

emendada mediante proposla de no minimo, 5% (cinco por cento) do eleilorado 

do Municipio. Alem disso, o artigo 53 ainda assegura que a iniciativa de lei 

complementar e ordinaria podera ser apresenlada por qualquer membro ou 

comissao da Camara, pelo prefeito ou por cidadaos na forma definida por Lei. 

Este artigo representa um avanco, pois, explicilamenle, faculla ao cidadao a 

prerrogativa de propor alteracao no corpo da Lei. 

No que se refere a apresentacao de iniciativa popular, ela deve ser feila como 

previslo na Constituicao, "... pela apresentacao a Camara de projeto de lei subscrito 

por, no minimo, cinco por cento do eleilorado do Municipio ou de bairros, e ainda, 

de distritos afora o distrito sede, conforme o inleresse ou abrangencia da proposla..." 

(arl.56). No paragrafo 1° fica assegurada a defesa do projelo tanlo em Comissao 

como em Plenario por um dos responsaveis pela apresentacao do projelo. 

No que se refere ao plebiscito e ao referendo, esles tambem podem ser 

realizados atraves de iniciativa popular que apresentara atraves de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"requerimento de, no minimo 50% (cinqiienta por 

cento) mais uma das entidades associativas e 

representativas da sociedade civil, legalmente 

consliluidas, desde que o quadro social que as 

representem, no total, seja composlo de, no minimo. 

5% (cinco por cento) do eleilorado do Municipio " 

(art.84, III), 

area de atuacHo; 111 - colaborar na elaboracao de politica de transporte, uso do solo e habilacao" (aits. 

25e 26,§ 2°, 1, II e 111). 
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ou ainda atraves de " requeriinenlo de, no minimo, cinco por cento dos eleitores do 

Municipio" (art. 84, IV). 

A iniciativa popular podera ser apresentada ao Legislativo na forma de: I -

projelo de emenda a Lei Organica; I I - projeto de lei; I I I - emenda a projelo de Lei 

Orcamenlaria, de Lei de Direlrizes Orcamentarias e de Lei de Piano Plurianual; IV -

projeto de lei complementar; V - emendas a projeto de lei (art. 87). 

A Lei Organica define como instrumento principal de planejamento para o 

municipio, o Piano Direlor: "O piano diretor e o instrumento orientador e basieo dos 

processos de lransformac5o do espaco municipal e de sua estrutura territorial, 

servindo de referenda para lodos os agenles publicos e privados que atuam na 

cidade" (art. 95, § 1°) e assegura a populacao, atraves de suas entidades 

reprcsenlalivas, a participacao, a cooperacao e consulta como uma das bases para o 

planejamento municipal. O Piano Diretor (Lei N.° 3.236 de 08 de Janeiro de 1998) 

em seu artigo 3° incorpora, nas suas diretrizes basicas, a participacao da sociedade no 

planejamento, especificamente, no que se refere ao orcamento, como pode-se 

perceber no artigo 3° inciso VI : " ImplantacSo do Sistema Municipal de 

Planejamento, visando instituir a gestao planejada da cidade, a partir do 

estabelecimenlo de prioridades, acordadas com a sociedade, que orienlem a 

elaboracao e execucao do orcamento publico municipal". (arl.3°, V I , grifo nosso). 

Esse posicionamenlo e reforcado no inciso X I do artigo 4°, que garante a patucipacao 

da sociedade civil no processo de gestao e planejamento municipal. 

Quanto a fiscalizacao e conlrole externo (conlabil, financeiro, orcamentario e 

patrimonial do Municipio) este dar-se-a atraves da Camara Municipal auxiliada pelo 

Tribunal de Contas do Eslado, e o conlrole interno sera feilo pelos Poderes 



78 

Legislativo e Executivo com os mesmos objetivos deterniinados nas ConslituicSes 

Federal e Estadual, para esses 6rgSos, nesses niveis de governo. De forma 

semelhante a Constituicao Estadual, a Lei Organica, tambem considera qualquer 

cidadao, partido politico ou sindicato como parte legitima para denunciar 

irregularidades e ilegalidades a Camara Municipal, ao Ministerio Publico ou ao 

Tribunal de Contas, dependendo da competencia da deniincia a ser formulada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 - OS MECANISMOS D E P A R T I C I P A C A O POPULAR COMO 

R E S U L T A D O DA ATUA£AO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Do exposto conclui-se que desde a Constituic5o Federal de 1988, passando 

pela Constituicao Estadual e a Lei Organica Municipal lodas incorporaram varios 

mecanismos que permitem a participacao/fiscalizacao e conlrole da sociedade civil 

nas politicas publicas nos tres niveis de governo, e esses avancos s3o frulos de todo 

um processo de mobilizacao/pressao dos mais diversos segmenlos da sociedade na 

busca da consolidacao de novos espacos e de aprofundamento da democracia 

representativa, como tambem na lentativa de instituir mecanismos da democracia 

parti cipativa 

Percebe-se tambem que a atuacao dos movimentos sociais assume no Pais, 

especialmente no processo de redemocratizacao e na elaboracao das Constitutes 

Federal e Estadual e por exlensao na Lei Organica Municipal, alem do carater 

reivindicativo/combalivo, o carater propositivo, influenciando de forma significative 

para a inclusao nessas Leis de varios mecanismos de participacao, que se colocados 
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em pralica, mudariam o perfil das adminislracoes publicas nos lies niveis de 

governo. 

Porlaulo, a concrela efetivacao das Leis ira depender em graiide parte, da 

pressao dos inoviiiienlos sociais e da coalizSo de forcas politicas que esliverem no 

Poder em cada momenlo hislorico. 

No capilulo seguinle, sera apresenlada a experiencia de participacao na gestao 

publica do Municipio de Campina Grande, enfalizando o processo de Orcamento 

Parlicipativo, buscando perceber se esse processo insere-se nuina pratica demociatica 

participaliva 
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C A P I T U L O 4 

P A R T I C I P A C A O POPULAR NA G E S T A O PUBLICA: O CASO DE 

CAMPINA G R A N D E 

A possibilidade de participacao popular na gestao publica tornou-se concreta 

a partir da Constituicao de 1988, com a criacao de mecanismos e espacos, que 

fomecem os elementos para a construe^) de um modelo de gestao publica, pautado 

na co-gestao e na transparencia. 

A participacao popular na elaboracao de politicas publicas no Municipio de 

Campina Grande comeca a tomar corpo, quando da elaboracao da Lei Organica 

Municipal e passa por varias fases, desde a realizacao de audiencias publicas na 

Camara Municipal para discussao das Leis Orcamentarias, a discussoes para 

elaboracao do Piano Diretor, at6 Programas Governamentais que se baseiam na 

participacao popular, como o Programa Prefeilura na Comunidade (PPC) e o 

Orcamento Participativo (OP). Apresentar/analisar essas formas de participacao 

popular na administracao publica, buscando perceber as suas contradicoes e a ale que 

ponto tais intervencOes contribuem para o aprofundamento da democracia no 

Municipio de Campina Grande e o objetivo do presente capitulo. 
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4.1 - FORMASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D E INTER V E N ^ A O P O P U L A R N A G E S T A O P U O L I C A E M 

CAMPINA GRANDE 

A participacao popular no Municipio de Campina Grande ocorre em tres 

momentos distintos e com carater e objelivos diferenciados. Pode-se relacionar esses 

momentos como sendo: 1) a participacao no processo de elaboracao da Lei Organica 

Municipal (LOM) e do Piano Diretor; 2) as Audiencias Publicas na Camara 

Municipal para discussao das Leis Orcamentarias; 3) a participacao nos programas 

governamentais: Programa Prefeitura na Comunidade (PPC) e o Orcamento 

Participativo (OP). 

Essas intervencoes, einbora tenham ocorrido em momentos distintos, estao 

assim agrupadas pelo seu carater, na medida em que, a participacao no processo de 

elaboracao da Lei Organica e do Piano Diretora surge como uma manifeslacao da 

sociedade civil organizada, atraves de suas entidades, que se utilizando dos 

instrumentos de mobilizacao/pressao conseguem um espaco para apresentacao de 

suas sugestoes/reivindicacoes. 

O segundo momento surge como iniciativa de um representante do Poder 

Legislativo (Vereador Marcio Rocha - PC do B) que coloca em pralica um 

dispositivo do Regimento Interno da Camara, o qual estabelece a realizacao de 

audiencias publicas para discussao das Leis Orcamentarias (1993), no primeiro 

momento so sendo discutida a Lei Orcamentaria Anual (LOA), o que posteriormenle 

(1995) tambem passa a ocorrer com a Lei de Diretrizes Orcamenlaria (LDO). 

O terceiro momento surge como uma iniciativa do Poder Executivo, o PPC 

(1993/94) linha como objetivo a apresentacao de demandas por investimentos e 
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services pela populacao sem, contudo discutir nem a origem, nem a disponibiiidade 

dos recursos, ja o OP (iniciado a partir de 1997) caracteriza-se pela discussao das 

Leis Orcamentarias, que sao o PPA, a LDO e a LOA. 

Esses dois ullimos momentos embora tenham surgido como uma iniciativa dos 

Poderes Constituidos, podem ser enlendidos como um desdobramento do primeiro 

momento, quando a sociedade civil atraves de suas organizac5es passa a ocupar os 

espacos de discussao que sao "criados" no Municipio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.1- A P A R T I C I P A C A O NA E L A B O R A C A O DA L E I ORGANICA E DO 

PLANO D I R E T O R 

A obrigatoriedade de elaboracao da Lei Organica pelos Municipios foi 

estabelecida pela Constituicao Federal (artigo 29) e pela Constiluicao Estadual 

(artigo 10). No caso do Eslado da Paraiba, ate entao os municipios eram regidos 

por uma Lei Organica elaborada pela Assembleia Legislativa38 que unificava 

todas as atribuicoes dos Municipios, independente de seu tamanho e de sua 

organizacao administrative 

Apos a promulgacao da Constituicao Estadual (05 de outubro de 1989), lodos 

os municipios sao obrigados a elaborarem as suas Leis Organicas. 

No caso especifico de Campina Grande, de forma semelhante ao que havia 

acontecido a nivel national no momento de elaboracao da Constituicao, o 

A ultima Lei Organica elaborada pela Assembleia Legislativa para lodos os Municipios no Lstado 

da Paraiba foi em 1982. 
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movimento social organizado, capitaneado por suas entidades representativas, 

formou o Comite Pro Participacao Popular na Constiluinte Municipal 3 9. 

Esse Comite linha como funcao esclarecer a populacao sobre o significado 

da Lei Organica e como as suas deliberacoes poderiam refletir-se no cotidiano do 

Municipio e nas relacoes enlre o Poder Local e a populacao, e, com isso, 

sensibilizar/incentivar a participacao da populacao, atraves de suas entidades 

representativas, para a apresentacao de emendas ao Projelo de Lei, como forma 

de assegurar que os avancos implementados pela Constituicao tambem fossem 

garantidos na Lei Organica 

A formacao desse Comite refletiu-se na Camara Municipal, e os Vereadores 

Conslituinles mesmo antes do initio dos trabalhos, em enlrevistas aos jornais da 

epoca,40 ja garantiam a participacao da populacao. As citacoes de jornais da 

epoca, apresentadas a seguir, iluslram essa preocupacao: 

" A Camara ja abriu espaco para as entidades de classe comunitarias e 

sindicais no sentido de enviarem suas sugesloes e emendas para o aproveitamento 

no texto da nova Carta Municipal" (Diario da Borborema, 07/10/89). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A institucionalizacao da participacao popular nas 

deliberates do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, a priorizacao de recursos municipals 

para a area de saude, educacao, habitacao, 

transporte publico (...) sao questoes essenciais que 

irao polarizar a discussao entre as diversas camadas 

participantes do processo de elaboracao da nova Lei 

Orgdnica" (Diario da Borborema, 19/10/89). 

Esse Comite era formado por repiesentanles de sindicatos, SABs, ONGs, profissionais liberais e 

liderancas comunitarias. Para maiores infonnacoes sobre o Comite consultar: Jornal da Paraiba: 

27/04/89, 20/01/90. Diario da Borborema: 28/04/89, 09/01/90, 21/01/90. 
4 0

 A autora realizou pesquisa nos arquivos do Centro de Ac§o Cultural ( C E N T R A C ) e as infonnacoes 

sobre todo o processo tern como fonte tal pesquisa. 
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"A expectativa por parte dos parlamentares e de se fazer uma carta avancada 

com a participacao popular nas resolucoes e emendas a serem apresentadas para a 

discussao nas Comissoes Tematicas (...)" (Diario da Borborema, 20/10/89) 

Esse comportamento, tambem vai refletir-se no momento de elaboracao do 

Regimenlo Interno da Assembleia Municipal Conslituinle, que vai garantir a 

apresentacao de emendas populares ao proje(o da Lei Organica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esta assegurada, nos prazos previstos no 

Regimenlo, a apresentacao de emendas populares. 

subscrilas por pelo menos trezenlos (300) eleitores 

do municipio, em listas organizadas, onde constem as 

assinaturas seguidas dos nomes completes, 

enderecos e dados dos seus titulos de eleitor" (Jornal 

da Paraiba, 26/10/89). 

As entidades associativas tambem tiveram assegurado o direito de apresentar 

emendas. "Entidades associativas legalmente constituidas poderao apresentar 

propostas de emendas populares, desde que assinadas por suas respectivas 

diretorias (...) e devidamente aprovadas em suas assembleias" (Jornal da Paraiba, 

26/10/89). 

As entidades classistas e comunitarias se envolveram de tal forma nesse 

processo que chegaram a discutir com alguns vereadores o anteprojeto da LOM, 

como registra o Jornal Diario da Borborema de 21/01/90: 

"Entidades comunitarias e sindicais estiveram 

reunidas por todo o dia de ontem no Centro Social 

Urbano do Monte Santo para discutir os principals 

pontos de sua participacao na elaboracao da Lei 

Organica do Municipio. De posse do anteprojeto da 

Comissao de Sistematizacao, as llderanqas 

comunitarias se preparam para encaminhar, a partir 

de amanhd as emendas populares a Conslituinle 

Municipal". 

• v 
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Essas discussoes junto a populacao fizeram com que varias sugestoes fossem 

acatadas e incorporadas no proprio texto do anteprojeto da Lei Organica, ja no 

momento de sua elaboracao, e, outras foram apresentadas na forma de emenda 

popular, num total de 28 4 1 . Dentre as sugestoes/emendas apresentadas e incluidas na 

Lei Organica, pode-se deslacar, a que garanle espacos durante as sessoes na Camara 

de Vereadores, para discussao de lemas de interesse da populacao, que sao as 

Tribunas Livres, as quais podem ser sugeridas/solicitadas por qualquer Entidade. (art. 

37, Paragrafo Unico da LOM). 

Como ja enfatizado anteriormente, capitulo 3, a LOM do Municipio de Campina 

Grande apresenta avancos em relacao tanto a Constituicao Federal quanto a Estadual, 

ao garantir canais de articulacao entre Estado-sociedade (Assembleia Geral do 

Municipio, Conferencia Municipal e o Conselho Popular) que asseguram a 

continuidade da participacao, independenle da coalizao de forcas que esteja no 

Poder. 

Esses avancos, deve-se, segundo Marcio Rocha,42 em grande parte, a pressao 

da sociedade civil, atraves de suas entidades representativas, que durante o periodo 

de elaboracao/votacao da LOM, acompanhou todo o processo, apresenlando emendas 

e pressionando para que as sugestoes fossem incorporadas no texto do Projelo de Lei. 

No que se refere ao Piano Diretor, a exigencia para sua elaboracao lambent 

foi determinada pela Constituicao Federal (art. 182 § 1°), mas apenas para os 

4 1

 As emendas foram apresentadas pelas seguintes entidades: Sindicato de Trabalhadores do Agreste 

da Borborema (SINTAB) num total de 19 emendas e o Modulo comuiiitario do Jardim Paulistano 02, 

sendo que as demais apresentaram 01 emenda : Obras Especiais do Centro Espirila Varoes do 

Senhor, F E B E M A A , Fraternidade Crista de Doentes e Deficientes, Centro de Ayao Cultural 

(CENTRAC) , Grupo de Cultura Naliva Tropeiros da Borborema, Secretaria de Trabalho e Bern Estar 

Social ( S E T R A B E S ) e a Associacao do Teatro Amador de Campina Grande. 
4 2

 Marcio Rocha foi vereador naquele periodo e em enlrevista a autora concedida em 05/10/99 prestou 

varios esclarecimentos, os quais serviram como base para a elaboracao dos itens 1.1 e 1.2 deste 

capitulo. 
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municipios com populacao acima de 20 mil habitantes. O Piano Direlor e definido 

como um instrumento de planejamento para o municipio, como prescreve o artigo 95 

da Lei Organica do Municipio de Campina Grande: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O piano diretor e o instrumento orientador e bdsico 

dos processos de transformacao do espaco municipal 

e de sua estrutura territorial, servindo de referenda 

para todos os agentes publicos eprivados que atuam 

na cidade " (art. 95, § 1 °). 

O momento de elaboracao dessa Lei tambem mobiliza a sociedade civil 

atraves de suas entidades representativas para a participacao. Eslas entidades 

formaram Comissoes Temalicas (Educacao, Saude, Moradia, Agricultura, 

Urbanismo, Transporte, Agricultura, Geracao de Emprego e Renda, Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Economico, Tecnologico e Cientifico, Funcionalismo, Assistencia 

Social e Infra-estrutura) com o objelivo de discutir e massificar infonnacoes sobre o 

Piano Diretor, sensibilizando a populacao para se engajar nesta discussao. 

De todas essas Comissoes, apenas as tres primeiras (Educacao, Saude, 

Moradia) conseguiram que suas propostas tivessem respaldo junto ao Poder 

Executivo, responsavel pela elaboracao do Piano Diretor, o qual incluiu no Projelo 

de Lei varias deliberacoes, fruto das discussoes realizadas pela populacao. 

Como no momento de elaboracao da Lei Organica, a mobilizacao da 

sociedade civil tambem vai ler reflexos junto ao Poder Legislativo, quando da 

discussao do mesmo. O Poder Legislativo, atraves da Comissao de Constituicao e 

Justica, definiu a realizacao de sessdes publicas para a discussao do Projeto de Lei, 

que segundo o relator desta Comissao: "apresentam-se como espaco para o debate e 

o esclarecimento de todos os cidadaos (...) e e indispensavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a participacao destas (as 

entidades da sociedade civil) no processo final de apreciac3o e aprovacao do Piano 
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Diretor" (Diario da Borborema, 16/09/95). 

De acordo com os niveis de participacao discutidos anleriormente (capitulo 2) 

pode-se considerar essa intervencao da sociedade civil organizada, como sendo uma 

participacao no sentido estrito, aquela em que o individuo contribui de forma direta 

(apresentando emendas) ou mesmo de forma indireta (pressionando para que as 

mesmas sejam aprovadas) para uma decisao politica, e ainda, como sendo uma 

intervencao refletida e constanle feita atraves das entidades, dos movimentos sociais 

e populares, nas definicSes e decisOes politicas, o que potencializa a democracia 

participative 

4.1.2- AS AUDIENCIAS PUBLICAS NA CAMARA MUNICIPAL PARA 

DISCUSSAO DAS L E I S O R C A M E N T A R I A S 

E tambem nesse momento 1989/90 que na Camara Municipal, o Orcamento 

Publico passa a "despertar" o inleresse dos Vereadores, especialmenle do Vereador 

Marcio Rocha (PCB) que nesse momento destacava-se tambem nas discussoes para 

elaboracao da LOM. 

Este Vereador comeca a apresentar emendas ao Orcamento, as quais, muito 

embora fossem derrotadas em bloco, serviram para despertar nos demais vereadores 

o interesse em tambem apresentar emendas, o que tinlia como resultado indireto a 

discussao do Orcamento e a percepcao do mesmo como peca estrategica para a 

definicao das politicas publicas. O depoimento do entao Vereador ilustra esse fato: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As emendas que eu apresenlava ao Orcamento elas 

simplesmente eram rejeitadas em bloco, como eu era 

minoria, a argumentacao era a de que nao adiantava 
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apresentar emendas ao Orcamento. Posteriormente 

os vereadores sent tram que tambim era necessdrio. 

eles darem uma resposta as suas comunidades, 

apresentando emendas e ai diziam, obviamente. elas 

sendo aprovadas, eles colocavam a culpa no 

executivo pela nao execucdo dessas propostas que ele 

apresentou. Essa evolucao nao e correta 

politicamente, mas eu acho que isso ai, ajudou a 

crescer essa ideia de que o vereador deveria 

parlicipar do Orcamento ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa afirmaliva demonstra que a discussao do Orcamento Publico e um 

elemenlo fundamental para que sejam realizadas mudancas na aplicac&o dos recursos 

publicos, e mais, essa discussao serve para que o orcamento deixe de ser considerado 

como uma peca indecifravel, que deve ser tratada apenas por especialistas. E, 

demonstra ainda que o mesmo nao se reduz a uma peca tecnica, mas e um processo 

politico que faz parte de um conjunto de inslrumentos que foram criados a partir da 

Constiluicao de 88. 

Essa primeira discussao do Orcamento no ambito do Poder Legislalivo evolui 

em 1993 para audiencias publicas convocadas pela Comissao de Financas e 

Orcamento, que sao acatadas pelas entidades representalivas, chegando algumas 

sessoes a ler aproximadamente 40 entidades presenles, conforme relato do entao 

Vereador Marcio Rocha: 

"Foi uma experiencia boa, no sentido de que abriu a 

alguns setores da comunidade e chegou-se a ter 

reunioes com 30, 40 entidades presentes e algumas 

delas chegaram a entender que deveriam parlicipar. 

Ate entidades que tradicionalmente ftcariam do lado 

do governo, entenderam que tinham o direito de 

parlicipar, de opinar no orcamento e isso foi muito 

bom ". 

A participacao das entidades, entretanlo n3o se limitou apenas a discussao do 

Projeto de Lei do Orcamento, mas algumas elaboraram emendas, as quais foram 

apresentadas a Comissao de Financas e Orcamento. 
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"No prtmetro a no a quanltdade tiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emtrncfas 

populares foi pouca, mas nos conseguimos absorver 

todas aquelas emendas e apresentd-las, e houve uma 

derrota da maioria das emendas, ja que a orientacdo 

do governo era der rota-las, e isso tornou a stluacao 

constrangedora para ele, porque na realidade ele 

nao estava derrotando a emenda de Marcio Rocha, 

mas ele estava derrotando a emenda da entidade tal, 

apresenlada na Comissao de Financas em audiencia 

publica e que eu apenas repassava aquela emenda 

como autor, porque nao havia como repassar aquela 

emenda sem ser atraves de um Vereador. "
43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate 1995 a discussao resumia-se ao Projeto da LOA, passando a parlir desse 

ano a ser disculido tambem o Projeto da LDO. Essa discussao dos projelos das leis 

orcamentarias encontrava resistencia no Poder Legislativo, que se via ameacado em 

sua funcao de representar a populacao, ja que, esta ao participar das audiencias 

publicas e apresentar a Comiss5o as suas reivindicacoes, n3o iria mais procurar os 

vereadores para que estes apresentassem essas reivindicacSes, com isso eslaria sendo 

"cortada" a relacao clientelista que ate entao alimentava a eleicao/reeleicao e a 

manutencao no Poder dos mesmos politicos, que ali eslavam, gracas a conlinuidade 

dessas praticas. 

Segundo Marcio Rocha, 

"Em linhas gerais, as diftculdades maiores, era de 

voce mostrar que o Poder Legislativo, ele nao esta 

ali apenas para apresentar requerimentos ou para 

louvar atraves de titulos de cidadao ou medalha de 

honra ao merito, ele esta ali com uma funcao muilo 

clara, de legislar sobre orcamento, jiscalizar e 

legislar sobre aquilo que, no computo geral. a 

representaqao politica da cidade acha que e melhor 

para a cidade." 

4 3

 Ver nota 42. 
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Percebe-se que a realizacSo destas audiencias publicas tern duas implicates 

diretas: 1) coloca na ordem do dia no Poder Legislativo a discussao dos projetos das 

leis orcamentarias, tema que se mostrava ausente nas discussoes no ambilo desse 

Poder e que era considerado como tema especifico para os tecnicos especializados e 

2) desperta na populacao, atraves de suas liderancas, o interesse pelo tema 

orcamentario, fazendo com que a mesma comece a to mar conhecimento da origem e 

do destino dos recursos publicos. 

Essas intervenc5es da populacao, tanto no momento de elaboracao da Lei 

Organica e do Piano Diretor quanto nas audiencias publicas na Camara Municipal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ao se refletir na administracao publica local, que passa, a partir dessa nova 

conjuntura, a incorporar em alguns programas governamentais a participacao da 

populacao. 

Essa participacao assume - em alguns momentos, como sera visto a seguir -

um carater mais de lentativa de cooplacao das liderancas comunitarias e de 

fisiologismo politico para nao perder espacos para novas liderancas e partidos 

politicos que disputam o Poder a nivel municipal, do que uma efetiva abertura para a 

democratizacao do Poder Local. 
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4.2 - A P A R T I C I P A C A O POPULAR NA G E S T A O P U B L I C A NO AMBITO 

DO PODER E X E C U T I V O 

No comeco da decada de 80 4 4 houve duas lentativas de eslabelecer a 

participacao popular na definicao de algumas politicas municipals45, que foi a 

formacao da Comissao Tarifaria Municipal, com o objetivo de disculir/aprovar a 

tarifa de transporte coletivo, e a discussao do Orcamento Publico. Essa Comissao era 

formada por representantes de sindicatos, de movimentos comunitarios, de Clube de 

Maes, alem de representantes dos empresarios do setor. 

A grande dificuldade enfrentada por essa Comissao, segundo Marcio Rocha, 

era a falta de capacilac3o, por parte dos representantes do movimento social, para 

acompanhar os precos dos insumos, veiculos e salarios, os quais formavam a planilha 

de custo para definicao do preco da tarifa. Tal dificuldade inviabilizava uma 

participacao qualificada, desmotivando, assim, as liderancas comunitarias a 

continuarem parlicipando. 

A segunda tentativa, e a mais significativa no contexto de participacao nas 

politicas publicas foi a de discutir o Orcamento Municipal. Essa experiencia ocorreu 

nos anos de 1984/85, na qual a populacao era convidada, atraves de suas entidades 

representativas, para reunioes onde o Prefeito apresenlava a proposta orcamenlaria. 

De acordo com Rocha, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a populacao nem entendia direito o que estava 

acontecendo e nem havia o interesse do Poder 

Executivo de educar, difundir a cullura do que seria 

um Orcamento Publico e de como a populacao 

poderia entender e participar (...) dava-se uma 

4 4

 Governo Ronaldo Cunha Lima (1982-86) - PMDB. Vale salientar que ainda nao havia sido 

promulgada a ConstituicSo Cidada, o que ocorre em 1988. 
4 5

 Embora nao existam registros oficiais de tais experiencias, essas infonnacoes foram dadas em uma 

entrcvista concedida a autora, em 05/10/1999, pelo ex-vereador Marcio Rocha. 
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aparencia de que a populacao tinha discutido o 
orcamento, mas na realidade isso ndo ocorria. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tal relalo demonstra que nSo havia uma vontade politica deliberada de 

implementar um modelo de gestao que se pautasse pela participacao, ja que essas 

tentativas foram abortadas rapidamente, sem que repercutissem no movimento social, 

de forma a incenliva-lo a ocupar esses espacos. 

Ao contrario, o que ocorreu nesse periodo foi, segundo Rocha, a cooptacao de 

algumas liderancas do movimento comunitario: 

"o movimento comunitario, atraves da UCES
46

, das 

SABs
47

, tinham sido cooptados atraves de empregos 

e de forma de cooptacao as mais diversas, para fazer 

parte de sua base de sustentacdo politica " e ainda 

"varias liderancas comunitarias que pregavam uma 

renovacao do movimento, numa perspectiva 

democrdtica de participacao, mas que ao longo dos 

anos foram sendo absorvidos pela estrutura de poder 

e passaram a ser corrente de transmissao da vontade 

do poder e ndo da populacao que representavam ". 

Diante do exposto, pode-se afirmar que essa participacao apresenlou-se como 

um instrumento de legitimacSo ideologica e de cooptacao do Estado, representando 

os inleresses de setores dominanles da sociedade, e a mesma nao contribuiu para 

aprofundar os mecanismos que estreitam a relacao entre Estado e Sociedade, 

tornando-a mais democratica. 

Uniao Campinense de Equipes Sociais e a entidade que reiine as associates de moradores da 

cidade de Campina Grande. 
4 7

 Sociedade de Amigos de Bairro 
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4.2.1 - O PROGRAMA P R E F E I T U R A NA COMUNIDADE - PPC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro programa institutional lancado em Campina Grande pelo Poder 

Executivo, lendo como base a participacao da populacao na definicSo da aplicacao 

dos recursos publicos, foi o Programa Prefeitura na Comunidade (PPC)4 8 no periodo 

de 1993/94.4 9 

Esse Programa se propunha a articular o Poder Executivo e a populacao 

realizando um trabalho conjunlo, no qual "... a populacao e chamada a buscar, junto 

com o governo, as solucOes de curto, m£dio e longo prazos para os bairros e dislritos 

do Municipio" (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 1994:03), 

como tambem criar e consolidar canais institucionais atraves dos quais a populacao 

pudesse parlicipar do processo de decisao. 

O PPC tinha como principios: 1) a transparencia das decisoes e das acoes dos 

orgaos governamentais e 2) a participacao popular no colidiano da administracao. O 

objetivo geral deste Programa era o de criar novos canais institucionais que 

possibililassem a sociedade participar ativamente da decisao governamenlal, atraves 

do encaminhamento de propostas, da tomada de decisoes e do acompanhamento das 

acoes do Poder Publico e ao governo municipal elaborar um Programa minimo de 

acao por Unidade de Vizinhanca50, para atendimento das prioridades eslabelecidas 

Esse Programa inspirava-se no Programa Prefeitura nos Bairros implanlado na cidade do Recife no 

periodo de 1986/89 na primeira administracao de Jarbas Vasconcelos, que se apresentava como um 

canal de participacao direta da populacao, no planejamento, gestao e controle da administracao 

publica. Esse Programa na cidade do Recife foi interrompido no periodo de 1989/91, quando assume o 

governo o bloco politico de carater conservador e retornou no periodo de 1993/96 na segunda gestao 

de Jarbas Vasconcelos. 
4 9

 Governo Felix Araujo 1993-1996 (PMDB) 
5 0

 O Municipio de Campina Grande foi dividido em Unidades de Vizinhanca, cujo criterio era a 

existencia de problemas semelhantes e possibilidade de solucSo em comum. Uma Unidade de 

Vizinhanca pode ser fonnada por um bairro apenas ou por um conjunlo de bairros. 
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pela comunidade, "... implantando assim, uma nova forma de planejamento" 

(ibid:16). 

Os objetivos especificos eram os seguintes: 1) estabelecer o dialogo com a 

comunidade; 2) promover a ac3o integrada entre os diversos orgaos da administracao 

municipal; 3) promover acoes na comunidade, a partir de prioridades definidas por 

ela mesma e 4) consolidar a pratica democratica de articulacao direta entre o governo 

e a comunidade. 

O PPC tinha quatro etapas: 1°) realizacao de pesquisa de campo, para 

elaboracao de um perfil socio-economico da Unidade de Vizinhanca apresentando 

os seus principals problemas. O resultado desta pesquisa era encaminhado a todas as 

Secretarias Municipals para conhecimento das demandas e levanlamento dos custos 

das obras solicitadas; 2°) reuniao preparatoria da CoordenacSo do Programa com os 

lideres comunitarios onde o Programa seria implantado; 3°) instalacao do Programa 

que acontecia durante um dia inteiro, com a presenca de representantes do Poder 

Executivo (Prefeito, Secretarios Municipals e tecnicos), do Poder Legislalivo e da 

populacao. Os presentes eram agrupados por temas, onde discutiam as demandas 

recolhidas durante a pesquisa e definiam as obras e servicos que seriam executados. 

Os temas eram: Infra-estrutura, Educacao e Saude, Acao Social e Grupo dos 

Convidados51. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 1

 Esse grupo de Convidados era fonnado por diversos orgaos/instituicoes presladoras de servicos a 

comunidade, como TELPA, C A G E P A , E C T , D E T R A N e as Policias Militar c Civil, sendo que a 

Prefeitura era apenas inlennediadora do contato entre esses orgaos e a comunidade, ficando as 

defmicOes quanto ao alendimenlo das demandas sob responsabilidade exclusiva dos mesmos. 
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Esse Programa foi inslalado em apenas 08 (oito) Unidades de Vizinhanca,52 e 

embora tivesse sido elaborado para ser executado durante loda a administracao 

(1993-1996) teve apenas dois anos de duracao. 

As razoes para o seu fracasso sao apresentadas por Torres (1999) 5 3 como 

sendo em primeiro lugar de ordem politica, pelo falo do Programa nao ter sido 

gcrado no seio da coaliz3o de partidos que davam sustentacao ao governo naquele 

momento, mas ter sido fruto de esludos realizados pela Secrelaria de Planejamento 

(SEPLAN) que era a responsavel pela execuc3o do mesmo. Isso porque o Programa 

passou a ter repercussao no Municipio 5 4 causando insatisfacao nos demais membros 

da equipe de governo, por considerarem que tal Secrelaria estava adquirindo status 

de super Secretaria. 

Outra razao apontada como um dos fatores responsaveis pelo fracasso do PPC 

foi o falo do Municipio n3o possuir uma tradicao politica de participacao popular, ja 

que "... nao consta ter havido na historia desta cidade um governo municipal 

vinculado as organizacoes populares de base, que influenciasse as decisoes do poder 

politico local" (TORRES, 1999: 55). Segundo Torres, isso se expressa tanto na nao 

exislencia de organizacao parlidaria ou lideranca politica expressiva, "... que tenha 

empunhado a bandeira da gestao participativa". 

As Unidades de Vizinlianca forain as seguintes: Louzeiro e Jardim Continental (agosto/93), Cuites e 

Jercinias (dez/93), Santa Cruz (fev/94), Jose Pinlieiro (mar9o/94), Conjunlo dos Radialista (inaio/94), 

Conjunto dos Professores (maio/94) e Tambor (niaio/94), Severino Cabral (nov/94). 
5 3

 Para aprofundamento sobre o tema ver: T O R R E S , Nilvania Fernandes. Democracia e "Gestao 

Pailicipativa". Um estudo de caso sobre o Programa Prefeilura na Comunidade no Municipio de 

Campina Grande-Pb. Monografia de conclusao de curso em Ciencias Sociais. DSA. Campus II. 

UFPB. Campina Grande. Pb. 1999 
5

'' Varias Sociedade de Amigos de Bairro (SABs) enviaram a SEPLAN solicitacao para instalacao do 

P r c em scus rcsjrectivos bairros: Bodocongo II e 111, Conjunlo Ana Amelia, Bairro do Harare, Santa 

Rosa, e mesmo alguns vereadores enviaram requerimentos com tal solicitacao para os seguintes 

baiiros: Jardim Borborema, Quarenla e o Distrito de Galante 
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Em segundo lugar deslaca-se a falta de enlendimenlo, por parte do Poder 

Legislalivo e mesmo de parlamentares da bancada de sustentacao do governo, da 

imporlancia de lal Programa, percebendo-o "... como sendo um Programa exclusivo 

do Poder Executivo Municipal" (ibid: 56). Por isso, segundo a autora : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Faltou uma base de aliancas politicas que pudesse 

articular novos espagos de hegemonia e assim desse 

suporle para introducao de mecanismos inovadores 

que propusesse politicas diferenciadas e criasse uma 

imagem publica com forca suficiente para garantir o 

apoio as mudancas pretendidas por uma 

administracao que desejava ser propositiva" (ibid: 

56). 

Uma segunda ordem de problemas seria quanto aos aspeclos filosoficos e 

metodologicos do Programa, especialmente no que se refere a sua execucao. Apesar 

da realizacao da pesquisa, primeira fase do PPC,55 os seus resullados, via de regra, 

nao eram levados em consideracao no momento de instalacao do Programa, pois 

eram atendidas demandas que nao conslavam naquelas levanladas pela pesquisa, o 

que alterava os custos calculados previamente e desconsiderava todo o trabalho 

realizado anleriormente pela equipe lecnica. A falta de integraciio entre a 

Coordenacao do PPC e as demais Secretarias Municipals e" tambem aponlado por 

Torres como um dos falores que prejudicaram a execucao e a conlinuidade do 

mesmo, visto que, em determinadas Plenarias alguns Secrelarios mlo se fizeram 

presentes. 

No que se refere aos aspectos filosoficos, a autora deslaca que, a populacao 

embora fosse chamada a parlicipar no momento da execuc&o do Programa, nao foi 

Um dos objetivos desla pesquisa era exatamente o levantamento de demandas, as quais eram 

quantificadas e serviam como base de calculo dos recursos necessarios para a execucao de tais 

demandas. O fato, deste calculo previo nao ser levado em consideracSo no momento da escollia das 

obras/servicos a serem executados, colocava em risco a execucao das obras, numa conjiuitura, 
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chamada a participar no momento da elaboracao do mesmo, e por isso, nao conhecia 

e nem conseguia perceber os objelivos e a natureza politica do PPC. Alem disso, a 

populacao ainda desconhece, segundo Torres, "... os processos tecnico-burocraticos 

que consubstanciam o formalismo politico-administrlivo do governo municipal" 

(ibid:59), esse desconhecimento se traduz especialmente na dificuldade de entender o 

Orcamento Municipal que, de acordo com a autora, "... sao pecas (...) iiiinleligiveis 

para a maioria esmagadora dos cidadaos, por conseguinte, dificultam suas escolhas 

quando s3o convidados a parlicipar" (ibid: 59). 

Um dos pontos que se considera problematico desse Programa e que tambem 

deve ter conlribuido para o fracasso do mesmo, e a nao discussao da origem e da 

quanlidade de recursos disponiveis para a execucao das obras, ou seja, do orcamento 

municipal. Esse fato, faz com que a populacao continue considerando que a execucao 

das obras nao esta direlamente associada a arrecadacao dos Tribulos, 5 6 pagos por ela 

mesma, o que contribui para a manutencao das relacOes palernaiista e de compadiio 

entre a populacao e os administradores publicos. 

Um outro aspecto a ser considerado, ainda no que se refere ao orcamento 

municipal, e o falo do mesmo ser elaborado sempre no ano anterior ao exercicio que 

ira ser executado,37 represenlando o planejamento municipal para esse periodo. O 

PPC em sua metodologia desconsidera completamenle lal principio, ja que as 

segundo Torres, de pouca aulonomia financeira do Municipio e de sua impossibilidadc de legislar 

sobre materia fiscal. 
5 6

 O Codigo Tiibutario Brasileiro considera como Tributos: Imposlos, Taxas c ContribuicSo de 

Melhoria. Dcntre essas figuras tributaries, os impostos contiibucm com ccrca de 90% do total dos 

recursos arrecadados. 
5 7

 A Lei Orcamenlaria Anual deve ser elaborada no segundo semestie de cada ano para enlrai cm 

vigor a pailir de 1° de Janeiro do ano subsequcnle. A Constituicao Federal instiluiu como prazo para 

envio do Projeto de Lei da mesma para o Poder Legislativo 15 de seteinbro, sendo que esse piazo, no 

caso dos Municipios, pode ser modificado pela Lei Organica Municipal ou pelo Regimenlo Interno da 

Camara Municipal: No caso do Municipio de Campina Grande, o prazo limile para envio do projeto 

da LOA ao Poder Legislativo e 30 de setembro. 
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Plenarias definiam obras/servicos, as quais eram iniciadas, em no maximo, um mfis e 

os recursos para a sua execucao eram "retirados" do Orcamento,58 desconsiderando 

completamenle o planejamento feito anteriormenle, e as inovacoes implemenladas 

pela Constituicao de 1988, que instiluiu o planejamento orcamentario (PPA, LDO, 

LOA), como ja foi apresenlado no capitulo 3. Alem do fato de que, tal Programa 

apresentava como um dos seus objetivos implantar uma nova forma de 

planejamento, mas o que ocorre na realidade, e o desrespeilo a lodo planejamento 

acontecido anteriormenle, quando da elaboracao da Lei Orcamentaria. 

Por outro lado, esse fato retrata a falta de valorizacao que a administracao 

publica dispensa ao Orcamento enquanto instrumento de planejamento, peca chave 

da acao politica de qualquer nivel de governo, o que pode ser atribuido a falta de 

entendimento da mesma como um instrumento de planejamento, ou tal 

"desvalorizacao" e intencional, como forma de manter o Orcamento como "caixa 

preta" polencializando na populacao, a dificuldade de compreensao, com o objetivo 

de mante-la distanle do mesmo, o que torna mais facil os desvios e desmandos com 

os recursos publicos, falo quase corriqueiro nas administracoes publicas nos Ires 

niveis de governo. 

Um outro aspecto que compromete o carater inovador dessa forma de 

participacao, e a nao definicao de criterios objetivos que orientassem tanto a 

Prefeilura no momento de escolha da Unidade de Vizinhanca (UV) onde o PPC seria 

instalado, como a populacao no momento de escolha das obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 8

 Embora nao se discutisse a Lei Orcamentaria nas plenarias do PPC, os jornais referiain-se sempre 

em suas materias, que as obras seriam executadas dependendo dos recursos disponiveis, tanto a nivel 

municipal como de recursos conseguidos atraves de financiamentos: "atender as prioridades 

estabelecidas pela comunidade, a curto, medio e longo prazos, de acordo com os recursos existentes 

e/ou as possibilidades de rinanciamentos" (grifo nosso) (Diario da Borborema, 09/07/1993). Ver 

tambem: Diario da Borborema 10/07/1993, 09/08/1993, 01/03/1994, 24/03/1994, 29/03/94, 
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Tal fato pode conduzir a uma escolha, que nao esleja baseada na carencia de 

servicos basicos (infra-estrutura, saude, educacao) da UV onde o Programa seria 

instalado, mas nas relacoes clientelisticas existentes entre a coalizao de forcas que se 

encontra no Poder e as liderancas comunitarias, reforcando assim, as relacoes 

baseadas no clientelismo, palernalismo e compadrio politico ao inves de contribuir 

para a sua extincao. 

No que se refere a definicao das obras/servicos, a falta de criterios objetivos 

pode induzir a escolhas que levem em consideracao apenas as necessidades 

particulares de alguma rua ou de parte de um bairro, sem levar em consideracao as 

carencias da UV como um todo. 

Essa forma de participacao, na qual a populacao e convocada apenas para 

escolher obras/servicos para a sua comunidade, nao conlribui para a formac3o de 

uma cultura cidada, nem tao pouco para o aprofundamento da democracia, pois a 

mesma possui um carater imediatista, onde os resullados nao tern para a populacao 

um significado de conquista, mas aparecem como uma "doacao" do represenlante do 

Poder Executivo. 

Uma outra conseqiiencia desta forma de participacao e que a mesma tern um 

carater involutivo, na medida em que, como ressaltado no capitulo 2, tern uma curta 

duracao, frustando as expectativas dos envolvidos e provocando apatia quanto ao 

engajamento em outros processos parlicipativos,59e portanto, levando a populacao a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

02/08/1994. Jomal da Paraiba: 10/07/1993,28/08/1993, 01/03/1994, 15/03/1994, 27/03/1994. Jornal 

a Uni§o: 13/02/1993, 29/03/1994, 31/03/1994, 15/05/1994. Correio da Paraiba: 28/10/1994. 
5 9

 Essa conseqiiencia sera melhor percebida quando da analise do OP, onde sera visto como o 

encerramento precoce desle Programa repercutiu de forma negativa, tanto nas liderancas comunitarias 

como na populacao em geral. 
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nao acredilar em novoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mecanismos de domocrntixncRo tin yomtRa public*. n,^^...K. 

com que a mesma permaneca a espera de um "Salvador da patria" que resolva os seus 

problemas, sem buscar o cumprimenlo das Leis e a correla aplicacao dos recursos 

publicos. 

Em relacao a experiencia de participacao ocorrida no inicio dos anos 80, esta 

experiencia apresenta um arcabouco teorico metodologico definido, demonstrando 

interesse, pelo menos formalmente, de implementar uma politica publica tendo como 

principio a participacao popular. Apos a desativacao do PPC, nao houve durante o 

restante da administracao (1995/1996) mais nenhuma tentativa, por parte do Poder 

Executivo, de implementar algum outro mecanismo de participacao popular na 

gestao publica, muito embora, as Audiencias Publicas para discussao das Leis 

Orcamentarias anuais conlinuassem acontecendo na Camara Municipal. 

4.2.2 - O O R C A M E N T O P A R T I C I P A T I V O - OP 

A administracao seguinte (1997-2000) 6 0 reloma a ideia de participacao 

popular na gestao publica, so que com outro carater, que e a participacao na 

elaboracao e execucao das Leis Orcamentarias Anuais, islo e, o Orcamento 

Participativo (OP). 

Desde a primeira eleicao para prefeito em 1982 ate a ultima eleicao municipal, ocorrida em 1996, o 

Partido do Movimento Democratico Brasileiio (PMDB) venceu todas as eleicOes no Municipio de 

Campina Grande, e e exatamente nesse periodo em que s3o registradas as experiencias de participacao 

popular na administracao publica local. O governo eleito em 1996, com mandato ate 2000, foi Cassio 

Cunlia Luna (PMDB). 
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Essa pralica tornou-se expressiva no Pais a partir dos anos 8() 6 1, muito 

embora, como visto no capitulo 2, a participacao na gestao publica no Pais remonta 

aos anos 70. Segundo Pires (1999), o OP sigtufica a adoc3o de pralicas diferenciadas 

de gestao orcamentaria nos municipios, a qual traz como carater inovador, a abertura 

de canais e mecanismos de participacao popular no processo de destinacao dos 

recursos publicos. 

O OP foi instituido em Campina Grande em 1997 atraves de Decreto 

(Decrelo Lei 2.621 de 09/06/97), o qual ressalta que um dos principios da alual 

administracao e a gestao participative democratica e compartilhada e enfatiza que 

"... a participacao da comunidade na elaboracao e controle das materias 

orcamentarias e" de fundamental importancia para o exito dos programas 

desenvolvidos junto a comunidade". (GABINETE DO PREFEITO. 1997) 

A coordenacao desse processo e feita pela Secrelaria de Planejamento e Meio 

Ambiente (SEPLAM), a qual se responsabilizou, no primeiro ano, pela divis3o geo-

politica do Municipio em Regioes Orcamentarias (RO), pela elaboracao do 

calendario das reunioes regionais, bem como pela definicao das tematicas a serem 

discutidas durante o processo, que ocorreu durante os meses de agosto e setembro, 

momento de elaboracao do projeto de Lei Orcamentaria/98 2 . 

Embora no primeiro ano a discussao tenha se realizado apenas na elaboracao 

do projeto da LOA, a participacao da populacao deve ocorrer, segundo o Decreto, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 1

 Segundo Pires (1999), atualmente mais de 70 municipios brasileiros adotam o OP, irufcpendente de 

filiacao partidaria ou do tamanho dos mesmos, exemplo de tal fato, segundo o autor, foi materia 

publicada pelo Jomal A Folha de S3o Paulo em marco de 1999, cuja manchete destaca "Ate PFL 

adere ao Orcamento Participativo" (PIRES, 1999:53). No entanto, at6 o momento, a experiencia de 

maior expressao no Pais e a do Municipio de Porto Alegre (RS) que ha mais de 10 anos implementou 

o OP e em 1996 foi eleita como uma das quarenta melhores praticas do mundo na II Conferencia das 

NacOes Unidas para os Assentamentos Humanos (HABITAT II) ocorrida em Istambul (Turquia). 
6 2

 A Lei de Diretrizes Orcamentarias (LBO) nHo foi discutida nesse primeiro ano, ja que a mesma 

deve ser enviada a Camara Municipal ate 30 de abril e o OP so foi decretado no mes de junho. 
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durante todo o ciclo orcamentario, ou seja, no momento de elaboracao, 

acompanhamento e fiscalizacao das Leis Orcamentarias (PPA 6 3, LDO e LOA), 

atraves das instancias que foram criadas a parlir da implantacao do OP, que s3o: 

a) As Conferencias Regionais do Orcamento Participativo; 

b) A Conferencia Municipal do Orcamento Participativo e; 

c) O Conselho Municipal do Orcamento Participativo. 

Para que as discussoes do orcamento pudessem acontecer, o Municipio foi 

dividido inicialmente em 07 Regioes Orcamentarias,64 que sao os espacos geo-

politicos onde ocorrem as discuss5es. No entanto, no primeiro ano (1997), as 

discussoes so ocorreram em 06 RegiSes, ja que na setima regiao formada pelo Centro 

da cidade, a discussao ficou para ser realizada no Forum Vergnioud Wanderley 

o 

juntamente com a lemalica de revitalizacao do centro da cidade, e como esta 

discussao nao aconteceu a RVII n3o participou das discussoes do OP nesse 

momento. 

Um aspecto considerado problematico quanto a essa divisao regional, foi o 

fato de nesse primeiro ano, as discussOes terem acontecido apenas na Zona Urbana, 

muilo embora, em tese, a Zona Rural 6 5 estivesse inserida nas discussoes junto com 

as Regioes Urbanas, inseridas naquelas RegiSes Orcamentarias urbanas mais 

proximas de suas sedes, isto e, dos distritos e povoados rurais. Esse fato tern duas 

implicacoes diretas: 1) as reuniSes para discussao do OP eram realizadas sempre a 

noite, o que inviabilizava a presenca da populacao rural, devido a dificuldade de 

6 3

 O PPA, pela sua caracteristica de ser quadrianual, deve ser elaborado no initio de cada 

administracao nos tres niveis de govemo. No processo do OP no Municipio de Campina Grande, esta 

Lei ainda nSo foi discutida, ja que em 1997 - primeiro ano da atual gestao - so foi discutido o projeto 

da LOA/98. 
6 4

 Ver em anexo mapa com as RegiOes Orcamentarias. 
6 5

 Campina Grande possui atualmente 3 distritos rurais: S§o Jose da Mata, Catole de Boa Vista e 

Galante e 2 areas semi-urbanas: Marinho e Santa Terezinha 
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locomocao e 2) um programa que pretende democratize as acSes governamentais, 

especialmente quando se refere a aplicaciio dos recursos publicos, n3o pode deixar 

parte da populacao alheia a essa discussao, na medida em que a populacao rural e tao 

contribuinte quanto a urbana. 

A discussao do OP iniciou-se em cada RO com a realizacao das Conferencias 

Regionais que eram Explicalivas e Temalicas. As Conferencias Explicativas linham 

como objetivo apresentar a populacao a metodologia do processo e os principals 

itens componentes da despesa publica municipal bem como as principais fonles da 

receita. Em seguida eram realizadas as Conferencias Tematicas sobre: 1) Educacao, 

Cullura e Lazer; 2) Saude e Assistencia Social; 3) Desenvolvimenlo Urbano e 

Desenvolvimento Economico, nos quais deveriam estar presentes os Secretarios 

Municipais de cada pasta correspondente ao tema proposlo. 

No entanto, essa metodologia nao funcionou a contento, na medida em que a 

maioria dos Secretarios Municipal nao se fez presentes as reunifies, enviando 

tecnicos para substitui-los, os quais embora tivessem dominio das questoes lecnicas 

levantadas, n3o podiam aprofundar o debate no ambito mais politico, o que causava 

insatisfacao na populacao e deixava transparecer que esse Programa nao era do Poder 

Executivo como um todo, mas da Secretaria de Planejamento, ja que o mesmo nao 

estava sendo valorizado e respeitado pelas demais Secretarias Municipais. 

Nas Conferencias Regionais varias liderancas comunitarias faziam referenda 

a desativacao do PPC e demonstravam preocupacao quanto ao processo do OP, 

temendo que o mesmo fosse desativado de forma precoce, causando fruslracao na 

populacao, como havia acontecido com o Programa anterior e fazendo com que esta 
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nao queira mais parlicipar de programas que lenham como caracleristica a 

democratizacao do Poder Local. 

Essas discussSes tematicas linham como objetivo, fazer um levantamento das 

demandas da populacao em cada area tematica, as quais eram sistematizadas pela 

SEPLAM e apresentadas na Conferencia Municipal para que todos os delegados, 

tomassem conhecimenlo das demandas apresentadas nas discussoes a nivel 

municipal. Esses delegados66 eram eleitos na ultima Conferencia Regional Tematica 

de cada RO e eram escolhidos pelos presentes a esta reuniao na proporcao de 1 para 

cada 5 presentes, os quais iriam compor a Conferencia Municipal. 

A metodologia das Conferencias Tematicas apresentou problemas, a medida 

que as demandas foram apresentadas sem nenhum crilerio pr£vio, fazendo com que a 

populacao apresentasse um grande numero de reivindicacoes, o que tinha duas 

implicates: 1) a receita prevista para o exercicio era insuficiente para alender a 

todas as demandas apresentadas e esse fato nao ficou claro para a populacao, 

especialmente para os delegados e 2) causou expectativa na populacao, que ao nao 

ser atendida, deseslimulou a participacao, o que vai se refletir nas discussoes do ano 

seguinte. 

Esse segundo fator surge como conseqiiencia da experiencia anterior, o PPC, 

pelo fato do mesmo ter executado imediatamente algumas demandas, o que fez com 

que a perspectiva em relacao ao OP se frustasse logo no primeiro ano. 

No que se refere a eleicao de delegados, o criterio utilizado permitiu que 

varios representantes fossem eleitos sem saber qual a sua funcao, e por nao terem 

esse entendimento acabaram abandonando o processo. Alem disso, alguns vereadores 

6 6

 Em 1997, foram eleitos 164 delegados, sendo 12 na RI, 62 na RII, 21 na RID, 26 na RIV, 18 na R V 

e 25 na RVI. 
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colocaram a disposicao da populacao na RegiSo Orcamenlaria I I , na Conferencia 

reservada para eleic&o dos delegados, Iransporte graluito, com o objelivo de elevar o 

numero de parlicipanles nesla Conferencia e assim eleger um maior numero de 

delegados, "de sua eslrila confianca" como forma de tambem "ocupar" esse espaco 

e se fazer presente, atraves de pessoas de sua confianca, no momento da disputa pela 

realizacao das obras, como forma de manter o clientelismo que tern sido responsavel 

pela manutencao destes vereadores no Poder. 

Tal fato, fez com que a referida Conferencia contasse com a presenca de 310 

pessoas,67 o que resultou na eleicao de 62 delegados, denire os quais, varios nSo 

compareceram nem mesmo a Conferencia Municipal, momento seguinte do 

processo. 

Esse procedimento demonstra que mesmo em processos que tenham como 

objetivo a democratizacao do Poder Local, e que deveriam resullar na superac3o dos 

mecanismos da cultura politica traditional, estes ainda sao utilizados, como forma de 

manter os mesmos vicios e desmandos e de garanlir as praticas fisiologistas, 

especialmente por parte de alguns representantes do Poder Legislativo, como uma 

estralegia para manter-se no Poder. 

0 momento maximo do processo do OP ocorre na Conferencia Municipal, 

que e a instancia de deliberacao. Nela s3o escolhidas as prioridades que into ser 

incluidas nos projetos da LDO e da LOA, e sao eleitos os conselheiros que formam 

o Conselho Municipal do Orcamento Participativo,68 cuja funcao e a de acompanhar 

6 7

 Duas observacoes devem ser feitas com referenda a este fato: 1) em media compareciam as 

Conferencias Regionais Tematicas cerca de 30 pessoas e, 2) essa "interferencia" fez com que esta 

RegiSo elegesse um maior numero de delegados em relacSo as demais Regides, o que implica nmna 

deturpacao do processo, dando a aparencia de que esta Regiao teve uma participacao maior do que as 

demais, o que nao e verdade. 
6 8

 O Conselho e composto por 24 membros titulares com igual numero de suplentes que sSo 18 

representantes das Regioes Orcamentarias (03 por RO) eleitos de fonna direta pela populacao e 06 
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a execucao orcamenlaria anual, fiscalizar o cumprimento do Piano de Governo, 

analisar a execucao orcamentaria do exercicio anterior atraves dos balanceles 

mensais e consolidar as proposlas do PPA, da LDO e da LOA. 

O Conselho do OP 6 a instancia que funciona durante todo o ano atraves de 

reunifies mensais, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o locus privilegiado de discussao, onde se dao os embates 

politicos e onde a populacao, atraves de seus representantes, consegue avancar na 

consolidacao dos mecanismos de participacao. 

Alem das dificuldades aponladas anteriormente, um dos principals problemas 

enfrenlados pelo processo do OP no primeiro ano, e que vai se repelir nos anos 

seguinles e a falta de um diagnfistico atualizado do Municipio, ja que a propria 

Prefeilura carece de dados importantes como numero e localizacao de ruas 

calcadas,69 populacao por bairro, disponibilidade de servicos e a infra-estrulura em 

cada um, o que por se so ja indica a dificuldade de planejamento a nivel municipal, e, 

por outro lado, impede a elaboracao de uma grade de carencia para orientar a 

definicao de prioridades pelos delegados na Conferencia Municipal. 

A existencia dessa grade de carencia, que oriente a definicao de prioridades e 

uma exigencia desse tipo de processo, e existe na maioria das experiencias de 

Orcamento Participativo em curso no Pais. A sua existencia e fundamental, na 

medida em que os recursos existentes nao sao suficientes para atender todas as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

conselheiros indicados, sendo 03 pelo Poder Executivo ( representantes da Secrelaria de 

Planejamento, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Administracao) e 03 representantes do 

Poder Legislativo. 
6 9

 O que permitiu que fosse incluida no Projeto de Lei da LOA/98 a pavimentacao de uma rua que ja 

era pavimentada. 
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demandas e sSo necessarios criterios objetivos, para que nao sejam utilizados 

artificios que beneficiem bairros ou Regides que tenham algum tipo de relacao mais 

proxima da coalizao de forcas que se encontra no Poder. O que poderia levar a uma 

nova forma de clientelismo, um clientelismo moderno, que se apresenta com uma 

roupagem de descentralizacao do poder, mas que reproduz os vicios e desmandos do 

clientelismo traditional. 

Um outro aspecto que merece destaque neste processo e a ausencia do Poder 

Legislativo nos espacos de discussao, com excecao da vereadora Cozete Barbosa 

(PT) de oposicao que, por ser membro da Comissao de Financas e Orcamento da 

Camara Municipal, faz parte do Conselho e tern ocupado esse espaco, ao conlrario 

dos outros dois membros da citada Comissao que se mantiveram ausenles deste 

processo durante todo o periodo em que fizeram parte da Comissao. 

Este Poder apresenla-se como simbolo da democracia representativa e por 

isso e o mais resistenle e se sente ameacado no seu papel de represenlar, por isso 

procura dar mais visibilidade as suas praticas clienlelisticas e tenta descaracterizar o 

processo das mais variadas formas. O depoimenlo da vereadora Cozete Barbosa 

(PT), transcrilo abaixo e ilustralivo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... os vereadores na sua grande maioria dizem o 

seguinte sobre o Orcamento Participativo: "isso e 

uma bobagem ". Primeira questao: o(a) Vereador (a), 

ele (a) se ve assim: qual vai ser o meu papel agora? 

Se a sociedade vai decidir, eu vou fazer o que aqui? 

Entdo e uma coisa ameacadora, especialmente numa 

cidade, num Pais onde as relacoes sao 

profundamente clientelistas e fisiologistas. E como se 

a propria eleicao dele (a) estivesse em xeque. Entdo, 

se eu nao vou atender o calcamenlo da rua tal, e o 

calcamento da rua tal vai ser obra conseqiiencia da 

propria sociedade, como e que eles vdo volar em 

mint, se nao me dever esse favor"? 
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Um exemplo da tentativa de descaracterizar o processo, 6 o numero de 

emendas apresentadas e aprovadas para a Lei Orcamenlaria/98 num total de 213 

emendas,70 o que indica que o interesse dos Vereadores nao e complementar, mas 

sim descaracterizar o que foi discutido e planejado em conjunto com a populacao. 

Tal alilude tern um carater evidente de afronta ao processo participativo, 

quando se tern conhecimento da limitacao da receila municipal e dos percentuais 

constitutionals e legais que comprometem parte significativa da receila publica, 

como e o caso da Lei Camata71 que disciplina o gasto com pessoal em ate 60% em 

todos os niveis de governo, e o da divida publica, que chega a comprometer ate 30% 

da receita publica, como e o caso de Campina Grande. 

Todos esses problemas vao refletir-se na diminuicao da participacao da 

populacao no ano seguinte, segundo ano de discussao do OP, especialmenle na 

discussao da LOA/99, devido tambem a n3o realizacao das obras e servicos incluidos 

na LOA/98. 

No inicio da discussao do OP em 98zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja havia uma cobranca muito grande por 

parle da populacao pela execucao das obras/servicos, fato relacionado ao 

imedialismo do Programa anterior, o PPC, no qual as obras eram iniciadas quase que 

imedialamente a inslalacao do Programa e o fato das discussoes terem ocorrido nos 

meses de agosto/setembro do ano anterior e ainda nao ter sido executada nenhuma 

obra (marco/abril), causava insalisfacoes na populacao, fazendo com que esta, aos 

poucos, fosse esvaziando as discussSes. 

7 0

 Infonnacao prestada pela S E P L A G em 07/12/99. Ate o inicio de 1999, a Secretaria de Planejamento 

funcionava juntamente com o departamento de Meio Ambiente e por isso denominava-se Secretaria 

de Planejamento e Meio Ambiente. Com a reforma administrativa empreendida pelo Prefeito 

Municipal no comeco de 1999, a Secretaria passou a denominar-se Secretaria de Planejamento e 

GestSo (SEPLAG). 
7 1

 Lei Complementar n° 82 de 27/03/95, da Deputada Federal Rita Camata. 
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Entretanto, nesse segundo ano, o processo e qualitativamente superior ao 

anterior, pelo embate politico que ocorre entre as liderancas comunitarias envolvidas 

no processo e o Poder Local. Exemplo disso sao as modificacoes que ocorrem tanto 

no calendario de discussao da LDO/99, quanto nas definigoes deliberadas na 

Conferencia Municipal. 

Em 1998 o processo do OP teve inicio com a discussSo da Lei de Diretriz.es 

Orcamentarias (LDO)/99, cujo calendario elaborado pela SEPLAM apresentava 

apenas uma Conferencia Tematica por Regiao, na qual seria disculido todo o Projeto 

de Lei. Esse calendario, apesar de ter sido aprovado pelo Conselho, quando levado a 

efeito nas RegiSes I e I I , evoluiu para um calendario de discussoes tematicas, o que 

foi fato nas demais Regioes Orcamentarias. 

Esse falo demonstra o avanco no nivel de organizacSo e pressao que a 

populacao estava adquirindo, mesmo sendo o comeco do processo, como tambem 

evidencia o entendimento diferenciado que tinha o Poder Executivo e as liderancas 

comunitarias quanto ao significado da LDO. 

Isso porque para o Poder Executivo a LDO significava apenas orientacdes 

gerais para elaboracao da LOA e que por conta disso, uma reuniao apenas por RO 

seria suiiciente, ao passo que para as liderancas comunitarias envolvidas no processo, 

a LDO era o momento eslrategico para a definic2o de prioridades e metas, que 

orientariam a elaboracao da LOA, a qual teria como objelivo a definicao de recursos 

para a concretizacao das metas definidas anteriormente, e que por isso, as 

Conferencias Regionais deveriam ser tematicas. 

http://Diretriz.es
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Vale salientar, que o enlendimento defendido pelas liderancas comunitarias, e 

o expresso pela Constituicao Federal de 1988 e pela Lei Organica Municipal de 

Campina Grande e que, portanto, esse entendimenlo esta legalmente correlo. 

Embora as discussoes tenham sido tematicas, no momento de incluir as 

sugestoes/demandas da populacao no projeto de Lei, estas nao foram incluidas na 

forma de metas, mas na forma de orientacOes gerais, o que significou a 

preponderancia da decisao adminislraliva sobre a decisao coletiva e um retrocesso no 

processo participativo. 

Entretanto, uma demanda apresentada pela RII que modificava o artigo 6° 

inciso VII do Projeto da LDO, alterando o percentual destinado para area de Saude 

de 10% para 15%, apesar de ter sido aprovado na Conferencia Municipal, segundo a 

SEPLAM, nao poderia pennanecer no Projeto de Lei, porque inviabilizaria a 

execucao orcamentaria, muito embora, em cumprimento ao prazo regimental, o 

Projelo de Lei ja tivesse sido enviado a Camara Municipal, 

Tal fato fez com que fosse convocada uma Conferencia Municipal 

Extraordinaria para discutir uma nova redacao para esse artigo. Essa Conferencia 

deliberou pela inclusao do mesmo, que seria apresentado na forma de emenda por 

um Vereador da bancada de sustentacao do Governo, ja que o Projeto de Lei ja havia 

sido enviado ao Poder Legislativo. O artigo ficou entao com a seguinte redacao: "O 

Municipio destinara o equivalente a 15% das Receilas Correntes para a area de 

Saude, priorizando o atendimento basico".(Lei 3.596 de 22/06/1998). 

A modificacao implementada pela SEPLAM altera subslancialmente o 

conteudo e a aplicabilidade dos recursos, ja que o termo equivalente permitiu que 

para o calculo do percentual para a area de Saude, fossem incluidos tambem, os 
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recursos deslinados para saneamento basico, o que teve como resultado a destinacao 

de um valor inferior aos 15% previslo na LDO, quando da elaboracao da LOA/99, 

sendo destinado para Saude, apenas, um percentual de 6.5%, 7 2 muilo embora, quando 

somado ao percentual alocado para saneamento, o mesmo seja equivalente aos 15% 

determinados pela Lei. 

Essa discussao travada entre o Poder Executivo e os delegados do OP, 

demonstrou por um lado, a fragilidade da proposta de democratizacao do Poder 

Local, ja que quando uma proposta vinda da populacao contraria interesses, tal Poder 

se articula para derrota-la e quando nao consegue faze-lo na discussao democratica, 

utiliza-se da prerrogativa de ser o responsavel legal pela elaboracao dos Projetos de 

Leis Orcamentarias (cap. I secao I I , art.70, inciso X. Lei Organica Municipal), ou 

seja, quern detem a ultima palavra, para derrotar tais iniciativas. 

Mas por outro lado, demonstrou o potencial que as liderancas comunitarias 

possuem, de irem para o enfrentamento com o Poder Local, e apesar dos recuos do 

processo, ocuparem os espacos publicos de forma qualificada. 

No que se refere ao Poder Legislativo, semelhante ao comportamento 

apresentado no processo de discussao da LOA/98, permaneceu ausente das 

Conferencias e no momento de discussao/aprovacao da LDO/99, apresentou 43 

emendas. 

A segunda fase do ciclo orcamentario, momento de discussao da LOA/99, 

teve inicio com as Conferencias Regionais Explicativas em cada RO, onde foi 

apresentada a situacao das obras/servicos incluidas na LOA/98 7 3 e em seguida foram 

realizadas as Conferencias Tematicas sobre: 1) Educacao e Assistencia Social, 2) 

7 2

 Lei n° 3.634 de 04 de Janeiro de 1999 
7 3

 Ver quadro em anexo. 
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Saude e Saneamento, 3) Urbanismo e Geracao de Emprego e Renda e 4) Reforma 

Tributaria e Politica Fiscal. 

As Conferencias Tematicas ja incluirain nessa fase novos temas, os quais 

foram sugeridos pelo Conselho, como forma de aproximar mais o debate das 

necessidades coletivas de cada Regiao. Porem uma dificuldade enfrentada nesse 

momento foi a ausencia sistematica de representantes da Secrelaria da Fazenda, 

responsavel pela discussao do tema Reforma Tributaria, o qual acabou nao sendo 

disculido. Tal fato demonstra a falta de vontade politica de implementar, junto a 

populacao, uma discussao mais aprofundada sobre a arrecadacao de Tributos e a 

necessidade X obrigatoriedade desta pagar os seus imposlos, para que os mesmos se 

revertam em beneficio dela propria. 

Um dos exemplos que pode ilustrar esse fato e o caso do Municipio de Porto 

Alegre (RS) que a partir das discussoes do OP, realizou uma reforma tributaria 

(1989) introduzindo a progressividade do IPTU, o que acarretou um crescimento de 

132% da arrecadacao em relacao ao ano anterior, possibilitando assim o saneamento 

financeiro e consequentemenle aumentado a capacidade para investimento.74 

Esse fato p6e em duvida a justificativa de que as demandas do OP nao sao 

atendidas por falta de recursos, ja que se existisse vontade politica de implementar 

mecanismos que aumentassem a arrecadacao, ter-se-ia a possibilidade do 

saneamento financeiro e o aumento da capacidade de investimento, e esses 

mecanismos sao aplicaveis a qualquer Municipio, independente de seu tamanho. 

Para aprofiuidamento ver: JACOBI. Pedro e TEIXEURA. Marco A.Carvalho: Orcamento 

Participativo, Co-responsabilidade na Gestao das Cidades. IN: Sao Paulo em Perspective. 10 (3) 1996. 

p. 119 a 128 
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No que se refere a eleic&o de delegados, esta ocorreu na ultima Conferencia 

de cada Regiao, e alem do criterio anterior da eleicao de 1 para cada 5 presentes foi 

definido tambem que seria necessaria a presenca em pelo menos 50% das reunifies 

tematicas para ser postulante a uma vaga de delegado, como forma de evitar que 

fossem eleitas pessoas que nao tivessem o minimo de conhecimenlo sobre o 

processo, e tambem a "inlerferencia" de alguns vereadores, nesse momento do 

processo, o que foi fato na eleicao anterior. Foram eleitos 46 delegados, o que 

evidencia a pouca participacao ocorrida nessa fase de discussao do OP. 

Apos o envio do Projeto de Lei a Camara, parte significative do Conselho 

passou a acompanhar as audiencias publicas de discussao da mesma, como uma 

estrategia para pressionar os Vereadores para que respeitassem as deliberacfies do 

OP. Mesmo assim, foram apresentadas/aprovadas 269 emendas ao Projeto de Lei, o 

que descaraclerizou por completo o processo anterior de discussao. 

Um outro aspecto importante a ser destacado quanto a apresentacao de 

emendas, e que a Constituicao de 1988 (art. 166 § 3°) reslabeleceu o direito do Poder 

Legislativo emendar as Leis Orcamentarias, conforme visto no capitulo 3. Porem 

essas emendas nao podem gerar despesas novas, so podendo ser aprovadas, caso 

indiquem os recursos necessarios, os quais sao provenientes de anulac3o de despesa, 

excluidas as que incidam sobre dolacao para pessoal e servicos da divida 

No entanto, a apresentacao de emendas na Camara Municipal de Campina 

Grande, nao leva em consideracao tal principio, o que pode caracterizar uma pratica 

fisiologista e de promocao pessoal (leia-se eleitoral) dos vereadores. Tal 

apresentacao e feila de duas "formas": 1) emendas que demandam obras/servicos, as 

quais nao explicitam de onde serao realocados os recursos, o que significa, de acordo 
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com a Constituicao, letra morla, e 2) emendas que ampliam o valor orcado para a 

Camara, e nesse caso, s£o descriminados os recursos para tal fun: na LOA/98 foi 

ampliado o valor destinado a Camara Municipal na ordem de R$ 500.000.00 e na 

LOA/99 na ordem de R$ 513.000,00. 

Esses recursos foram remanejados das Secretarias Municipais, o que 

significa, que tambem foram relirados recursos de obras/servicos demandados pela 

populacao atraves do OP. 

Mas mesmo assim, os Vereadores enviam aos Presidenles de AssociacOes de 

Moradores (SABs) oficios e requerimentos,75 informando a inclusao de 

obras/servicos na Lei Orcamentaria, repassando a responsabilidade pela execucao ou 

nao para o Poder Executivo, e as liderancas comunitarias, na maioria das vezes 

desinformadas, repassam essas informacoes a populac3o, que continua esperando a 

realizacSo das obras, sem saber que nao houve destinacao de recursos, e que 

portanto, as mesmas nao serfto realizadas. Esse fato pode ser apontado como um dos 

responsaveis pela falta de press3o das SABs junto aos Poderes Constituidos para que 

esses apliquem os recursos, fruto do pagamento dos tributos, de forma honesta e 

transparente, atendendo as necessidade basicas da populacao. 

O terceiro ano, e ultimo para efeito desta analise, apresentou avancos 

significativos quanto a metodologia do processo. Pela primeira vez foram discutidas 

e incluidas na LDO para o ano de 2000 metas e prioridades. Esse avanco deveu-se a 

pressao dos delegados e conselheiros, que conseguiram "convencer" os lecnicos 

sobre a funcao da LDO. 

InfonnacSo prestada a autora pela presidente da SAB do bairro do Catole, Francisca Ribeiro; da 

presidente da SAB da Ramadinha II Josefa dos Santos e por Terezinlia Cavalcante, presidente da SAB 

do Monte Santo. Todas essas dirigentes s3o conselheiras do OP. 
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Enlretanto, os avancos conseguidos na primeira fase do ciclo orcamenlario, 

foram completamente desconsiderados quando da discussao da LOA/2000. Em 

primeiro lugar, as Conferencias Tematicas que se realizavam em 03 momentos 

distintos, ou seja, cada tema era discutido em uma reuniao especifica, foram 

agrupados em uma unica discussao, uma reuniao apenas, na qual foram discutidos 

todos os temas, o que foi justificado pela SEPLAG, 7 6 como a unica alternativa para 

que os Secretarios Municipals participassem das discussoes. 

Tal fato tern duas implicacdes diretas: 1) a realiza9§o de uma unica reuniao 

para a discussao de 03 temas, significa que os presenles so podenio participar da 

discussao de um tema, o que limita o espaco para o debate e a possibilidade de 

inclusao de demandas e 2) o Decrelo que instilui o OP considera como principios de 

governo a gestao participativa, democratica e compartilhada, e mais, afirma que 

i 

compartilhar responsabilidades e praticar em essentia a democracia. No entanto, para 

que os Secretarios participem das discussdes junto a populacao, foi reduzido o tempo 

e o espaco disponivel para o embate politico, o que significa negar, na pralica, a 

disposicao para democratizar a gestao publica. 

Um outro recuo ocorrido nessa segunda fase, deve-se a desconsideracao das 

prioridades e metas incluidas na LDO/2000, na medida em que, o momento de 

discussao da LOA, deveria ser um espaco para a definicSo de recursos, com a 

apresentacao da proposta orcamentaria de cada Secretaria envolvida nas discussoes 

tematicas, para que a populacao, a partir das metas definidas anteriormente, 

priorizasse, se necessario, quais metas deveriam ser incluidas na LOA, caso os 

recursos previstos nao fossem suficienles para atender a lodas as metas incluidas na 

LDO. 

. . . . »*n • :- ' 
7 6 Ver nota 70. 
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No entanto, o que ocorreu nas discussoes tematicas foi novamente a 

apresentacao de demandas por obras/servicos, o que significa que alem de 

desconsiderar todo o processo de discussao anterior, os represenlantes do Poder 

Local ainda n3o incorporaram na sua metodologia, quais sao as atribuicoes de cada 

uma das Leis Orcamentarias. Esse entendimenlo equivocado acerca dessas 

atribuicSes, impede que sejam realmente discutidos os recursos previstos para cada 

Secrelaria e que a populacao passe a discutir/definir com base nesta previsao. 

Um outro aspecto a ser destacado desta fase de discussao foi o acirramento da 

disputa, entre as forcas que representam o Poder Local e as liderancas comunitarias 

engajadas na discussao do OP, no momento da eleicao dos delegados como forma de 

garantir espaco nas disputas para renovacao de 2/3 para o Conselho, objelivando a 

hegemonia e o controle do mesmo. Isso porque o Conselho tern se consolidado como 

um locus de embate e de disputa pela garantia e ampliacao dos espacos de 

participacao e intervencao da populacao no ambito do Poder Local. 

O depoimento de uma conselheira do OP representanle da RII, ilustra esse 

embate: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Houve e ha impactus nas acoes do Conselho, e isto 

td bem vislvel noprdprio comportamento do governo, 

no esforco que ele fez, nessas ultimas eleicdes para 

delegado e conselheiro, para garantir gente dele. 

Tinha muita gente, mas tinha grupos que so queriam 

tumultuar, foram la para isso, porque nao tern 

compromisso. Em 97 foram eleitos 165 delegados e 

agora, 175 ou mais. Mas, o que adianta ter 

quantidade e nao ter qualidade? E boa parte dos 

eleitos nao esta participando ".
77 

Depoimento de uma conselheira na avaliacSo do Centro de Ac3o Cultural (CEN'IKAC) com os 

seus grupos alvo realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 1999. 
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Esse depoimento ilustra bem o caraler conflituoso que a participacao a nivel 

local apresenta. Como visto no capitulo 2, a participacao a nivel local envolve a 

polemica quanto a parcela de Poder que esta sendo partilhada, no momenlo em que 

Estado e Sociedade discutem, negociam e definem o que deve ser realizado com os 

recursos publicos. 

Quanto a atuac3o do Conselho, os impactos mais visiveis sao os seguintes: 

1) Realizacao de duas audiencias com o Prefeilo Municipal, que tiveram como 

objetivo avaliar o processo do OP, onde foram apontadas, pelos conselheiros, as 

falhas e sugeridas mudancas. Um dos resultados concretos dessas audiencias foi o 

compromisso do Executivo em enviar ao Conselho, os Balancetes Mensais e os 

Projetos de Lei solicitando a Camara a autorizacao para abertura de Cr&iito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

78 

Suplementar . Tal atitude demonstra em primeiro lugar a consolidacao do Conselho 

enquanto um espaco de controle social dos gastos publicos e em segundo, a 

legitimidade que o mesmo conseguiu obter junto ao Poder Local; 

2) Formacao de uma Comissao de Fiscalizacao para acompanhar e fiscalizar a 

execucao fisica e financeira das obras em execucao no Municipio. Essa Comissao foi 

formada em 1998 com representanles das 06 Regioes Orcamentarias, do Executivo e 

do Legislativo, e apesar dos problemas enfrentados79, tais como: cancelamento de 

reunioes com algumas Secretarias, espera de mais de duas horas para ser recebida 

por alguns Secretarios, e ausencia de alguns conselheiros que faziam parte desta 

Comissao a essas reunioes, a mesma se configura como um locus privilegiado de 

controle social das acSes do Poder Executivo. 

7 8 No momenta de avaliar os avancos e limites do OP, sera aprofundada a discussao sobre as 

solicitacoes de Credito Suplementar. 
7 9 Ver em anexo, relatorio das visitas realizadas por esta Comissao no ano de 1998. No ano de 1999 a 

mesma nao funcionou. 
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E no momento que a sociedade, atraves de suas entidades representativas, 

passa a ocupar de forma qualificada esses espacos, os representantes do Poder Local 

sentem-se "ameacados" quanto a sua manutencao no Poder e em consequencia 

quanto a manutencao de seu status quo estabelecido e das "vantagens" que tal 

posicao propicia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2.1 - UMA ANALISE E N T R E O DEMANDADO E O R E A L I Z A D O 

Durante o periodo analisado (1997-1999), foram apresentadas nas discussoes 

do OP um total de 457 demandas por investimento80, conforme quadro abaixo: 

LEI/ANO TOTAL DE 

DEMANDAS 

APRESENTADAS 

TOTAL DE DEMANDAS 

INCLUfDAS NA LOA 

% PENDENCIAS % 

LOA/98 137 61 44,5 76 55,5 
LOA/99 112 47 42,0 65 58,0 
LOA/2000 208 96 46,1 1 12 53,8 

TOTAL 457 204 44,6 253 55,3 

FONTE: SEPLAG. Janeiro de 2000. 

Do total de demandas apresentadas, foram incluidas nas Leis Orcamentarias 

Anuais 44,6% enquanto 55,3% ficaram como pendencias, as quais deverao ser 

reavaliadas pela populacao na proxima rodada de discussao, que sera para a 

elaboracao da LDO para 2001, conforme informacao prestada pela coordenadora do 

OP. 

Para efeito desla analise, considera-se apenas as demandas por investimento, ja que tambem foram 

apresentadas demandas por servicos rotineiros que a Prefeitura realiza continuamente, denominadas 

pela SEPLAG, de servi9os pontuais, os quais por terem esse carater, nao interessa para essa analise, na 

medida em que nSo tern influencia sob a forma como sao elaboradas/executadas as Leis 

Orcamentarias. Ainda segundo a SEPLAG, dos servicos pontuais que foram levantados pela 

populacSo e cadastrados por aquela Secretaria, todos foram atendidos, num total de 11, e muitos 

outros ficaram, ja no momento das Conferencias Regionais sob a responsabilidade da Secretaria 

compelente, os quais a SEPLAG n3o tern registro. 
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No entanlo, no ano de 1998, das 61 demandas incluidas na LOA apenas 18 

foram atendidas, o que representa apenas 29,5% do total incluido na Lei e 13,1% em 

relacao ao total demandado. Para o ano de 1999, ocorre uma queda no total de obras 

atendidas, ja que das 47 incluidas na Lei apenas 9 foram realizadas, o que representa 

8,0% em relacao ao total demandado e 19,1% do total incluido na Lei. 

No que se refere a execucao de obras incluidas na Lei para o ano de 2000, nao 

e possivel apresentar essa analise, na medida em que essa pesquisa foi encerrada em 

Janeiro, momento em que se inicia a execucao da Lei Orcamentaria. 

Em relacao ao numero total de obras demandadas, 457, foram atendidas nos 

dois anos 27 obras, o que eqiiivale a 5,9%. 

Da analise anterior, pode-se concluir que, em relacao ao atendimento das 

demandas, poucas se tornaram concretas e que, portanto, a execucao orcamentaria no 

municipio de Campina Grande, apesar da nova metodologia de discussao/elaboracao 

das Leis Orcamentarias, ainda nao se alterou substancialmente, nao tendo uma 

dimensao significativa o numero total de demandas atendidas em relacao ao numero 

total de demandas incluidas na Lei. Disso decorre que, as Leis Orcamentarias 

continuam sendo elaboradas mais como pecas para cumprirem a formalidade da Lei, 

do que como uma peca de planejamento, na medida em que as mesmas n3o sao 

respeitadas no momento da execucao. 

4.3- AVANCOS E L I M I T E S DO O R C A M E N T O PARTICIPAT1VO 

O Orcamento Participativo e uma experiencia recenle no Pais e por isso nao 

existe um "modelo" acabado, que sirva de parametro para analise das experiencias 
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que eslao em curso, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o caso de Campina Grande, mas considera-se como 

princfpios que orientam e aponta qual a forma mais adequada para se realizar a 

democratizacao do Poder Local, atraves da deslinacao dos recursos publicos, os 

seguintes: 1) a democratizacao das ac5es do governo; 2) a integracao intra-governo 

e; 3) a inversao de prioridades. E dentro desta perspective, que serao apontados 

inicialmente alguns avancos e em seguida, alguns limites do OP neste Municipio: 

1) Discutir recurso publico 

O primeiro avanco a ser destacado, e o que se considera mais significative, e 

exalamente a discussao acerca dos recursos publicos. E o fato da sociedade civil 

organizada passar a discutir as fontes de recursos, o que contribui para a foi macao de 

uma cullura cidada, na medida em que, ao tomar conhecimenlo da origem dos 

recursos cada cidadao sente-se co-responsavel pela manutencao e consei vacao do 

patrimonio publico. 

Publico, que nesse contexto passa a ter um novo significado, nao e publico 

porque "e do governo" como diz a maxima popular, e publico porque e fruto do 

pagamento dos Tributos, feito por toda a sociedade e que, portanto, todos sao 

responsaveis pela sua conservacSo. 

Um outro aspecto que deve ser destacado, quanto a essa discussao, e o fato de 

que a populacao passa tambem a perceber qual a origem dos recursos publicos, o que 

leva a uma maior conscientizacao quanto a necessidade do pagamento dos iinposlos, 

como tambem da fiscalizacao da aplicacao dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) Torna os atos da Administracao Municipal mais transparente 

Numa sociedade que tern se caracterizado pela privatizacao do Estado, 

atraves do uso dos recursos publicos para atender a interesses privados, e na qual os 
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vicios e desmandos tornam-se corriqueiros, o processo do OP significa um avanco, 

na medida em que, permite que as informac5es e documentos, como o Orcamento e 

os Balancetes Mensais81, que ale entao eram privativos do Poder Executivo, sejam 

consultados/fiscalizados pela sociedade. 

Isso nao significa que a sociedade civil deva substituir o Poder Legislative no 

seu papel de fiscalizar, significa apenas, o alargamento da esfera publica, como 

afirma Celso Daniel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... seu papel tern sido contribuir para a superacao 

da falta de nitidez entre o publico e o privado no 

Pais, na medida em que cumpre a funcao de 

neutralizar a tradicional privatizacao do publico, 

vinculado as relacdes clientelisticas (...)" (DANIEL, 

1994:33). 

O acesso a esses documentos pOe as claras, o que tern sido feito com os 

recursos publicos e a que interesses a administracao esta alendendo, por outro lado, 

tambem tende a inibir o uso indevido e fraudulenlo desses recursos. 

3) "Desmistificar" o Orcamento enquanto peca ininteligivel 

O Orcamento Publico sempre foi considerado como uma peca para ser 

elaborada/discutida por economistas, contadores, enfim financistas que detinham o 

conhecimento sobre as codificacoes, fontes de receita, elementos da despesa, etc., era 

considerado uma "caixa preta" e essa visao era alimentada, e em muitos casos ainda 

e, como forma de manter a populacao alheia ao que era (e) feito com os recursos 

publicos e principalmente buscava esconder todo o carater politico que ha por traz 

dos frios numeros e codigos. 

8 1 Esse docuinento apresenta a prestacao de contas dos municipios mensalmente e deve ser 
encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, 6rg3o auxiliar ao Poder Legislativo na fiscalizacao das 
contas publicas municipals, bem como ao Poder Legislativo a cada dia 30 do mes subsequente a 
execucao. No caso especifico de Campina Grande esse documento tambem deve ser enviado ao 
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O OP avanca ao colocar em discussao no Municipio como um todo a tematica 

do Orcamento Publico, e percebe-se que em Campina Grande, essa tematica esta 

sendo, aos poucos, incorporada no colidiano da populacao, seja at raves de 

intervencSes das liderancas comunitarias nos meios de comunicacao de massa, seja 

atraves da propria imprensa local. Por outro lado, essas intervencoes/discussoes, 

evidenciam o carater politico desta Lei, na medida em que, como enfatizado 

anteriormente, discutir e definir recurso implica na discussao de interesses e na 

partilha de poder. 

Essa discussao demonstra tambem que, quern detem informacao e "saber 

tecnico" detem Poder, e a disseminacao desse conhecimento leva a desmistificacao 

do Orcamento enquanto peca apenas tecnica. 

4) Despertar as liderancas para a capacitacao 

O embate politico, a necessidade de se expor e especialmente, a necessidade 

de conhecimento acerca da legislacao orcamentaria e do orcamento enquanto peca 

tecnica e politica, desperta as liderancas envolvidas no processo para a necessidade 

de capacitacao. 

Esse fato pode ser verificado no aumento da demanda por cursos de 

capacitacao82, o depoimento da conselheira da RIH transcrito a seguir e ilustrativo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O ideal era ter muita gente entendendo e 

participando, mas eu acho que a preocupagao nesse 

sentido esta aumentando. A cada cur so a gente ve 

mais gente participando. Acho uma acao 

extremamente positiva, tambem tenho dificuldade, 

mas so tern uma coisa para a gente melhorar, e let; e 

Conselho do Orcamento Participativo, conforme acordo realizado entre o Prefeito Municipal e o 
Conselho. 
8 2 O CENTRAC, ONG que atua na area de sensibilizacao e capacitacao de liderancas em Orcamento 
Publico, realizou em 1999 dois cursos com a tematica Por Dentro do Orcamento e Fiscalizacao do 
Dinheiro Publico que tiveram uma participacao media de 50 participanles, o que demonstra a 
vontade/necessidade de capacitacao que a discussao do OP vem despertando nas liderancas envolvidas 
no processo. 
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estudar! Se oferecer dez cursos sobre orcamento, eu 

to la! Se oferecer dez oficinas sobre genero, eu 

tambem to, porque em cada vez eu aprendo coisa 

nova" e ainda: "A ideia e boa, td levando 

conhecimento politico para a comunidade sobre algo 

que e de interesse geral (...) mais cabe a gente 

repassar, tambem, o que aprende, procurando 

sensibilizar os outros no nosso bairro, na nossa 

comunidade ". 

5) realizac5o das obras demandadas pelo OP 

Esse avanco tem duas implicacoes diretas: a) sinaliza uma inversao de 

prioridades no uso dos recursos publicos e b) enfatiza a fragilidade da arrecadacao 

propria do Municipio e, portanto, a sua dependencia para investimento das 

transferencias govemamenlais tanto da Uniao quanto do Estado. 

Sinaliza uma inversao de prioridades, na medida em que, as obras 

demandadas pelo OP sao frulo do conhecimento cotidiano da populacao de suas 

carencias. E como tradicionalmente na gestao publica, nos tres niveis de governo, os 

recursos publicos sao ulilizados de forma a atender aos interesses alheios aos da 

populacao, como enfatizado anteriormente, a realizacao dessas obras, embora ainda 

em numero muito pequeno83, ja significa um avanco e a possibilidade de que, com a 

consolidacao desse espaco, a populacao consiga pressionar o poder publico para que 

seja destinada uma maior parcela de recursos para o atendimento dessas demandas. 

Um oulro aspecto colocado em relevancia pelo OP e a fragilidade da 

arrecadacao propria do Municipio de Campina Grande, quadro que se repele nos 

demais municipios das regiOes mais pobres do Pais, como aponta a Revista 

Durante todo o processo do OP, 1997-1999, foram atendidas apenas 27 demandas por investimento 

e 11 por servicos pontuais, o que significa um numero reduzido em relacao ao total de obras 

demandadas. Ver em anexo relatorio de demandas executadas e em execucao. 
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Orcamento Municipal & Cidadania : " O FPM representa cerca de 70 a 90% da 

Receita Geral da maior parte dos Municipios das regiOes Nordeste, Norte e Centro-

Oeste (...)" (Revista Orcamento Municipal e Cidadania, 1997: 07) 8 4 Esse fato fa/, 

com que estes municipios "sobrevivam" das transferencias, as quais limitam a 

parcela de recursos disponiveis para investimento, na medida em que, grande parte 

destas transferencias ja estao vinculadas constitucionalmente. Mas por outro lado, 

essa fragilidade tambem p5e em xeque a vontade politica de avancar na discussao de 

formas para aumenlar a arrecadacao propria e com isso disponibilizar uma maior 

parcela de recursos para investimento, como ja ocorreu em Porto Alegre (RS), 

municipio pioneiro no processo de discussao do Orcamento Publico. 

6) sinaliza para a democratizacao do Poder Local 

Esses avancos apontados anteriormente, embora por si so, nao assegurem a 

democratizacao do Poder Local, ja sinalizam esta possibilidade, na medida em que, a 

sociedade civil passa a ocupar de maneira qualificada esse espaco e o Poder 

Executivo, apesar das resislencias em consolidar essa forma de participacao, tern 

"cedido" as pressoes do Conselho, o qual tern se consolidado como um espaco de 

embate politico e de controle social da utilizacao dos recursos publicos neste 

municipio. 

8 4No entanto, em municipios de porte medio, como Campina Grande, onde existe um Selor Tcrciario 

dinamico, alem de atividades industrials, a arrecadacao do ICMS cor.tribui para que o |>ercentual 

repassado pelo governo estadual supere o percentual do FPM repassado pela Uniao. Em 1998, o 

ICMS reprcsentou 40,46% da receita total, enquanto o FPM representou 24,87%. 

i 
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Mesmo com esses avancos, embora ainda de forma embrionaria, o processo do 

OP em Campina Grande apresenta alguns limites, que comprometem o carater 

inovador e democratico da administracao local. 

1) falta de vontade politica para implementar avancos e consolidar o processo 

Como ja enfalizado anteriormente, a participacao na gestao publica no 

Municipio de Campina Grande surge como fruto da press&o e da mobilizacao da 

sociedade civil organizada, na busca inicialmente, de conquistar espacos junto ao 

Poder Local e posteriormente para a consolidacao dos mesmos. 

Dentro deste contexto, a instiluicao do Orcamento Participativo por parte do 

Poder Executivo local surge como uma consequencia de loda essa mobilizacao. No 

entanto, alguns fatores indicam que, apesar desse processo ser um instrumento de 

democratizacao da gestao publica, nao existe a vontade politica deliberada para a 

consolidacao desse espaco, na medida em que, fallam algumas condicoes basicas 

para que isto aconteca, tais como: 

a) nao incorporacao do Programa pelo Executivo como um todo 

Considera-se como um dos principios basicos para que o processo do OP 

possa se consolidar a integracao de todo o Poder Executivo neste processo. 0 que se 

percebe no Executivo municipal £ que o mesmo ainda nao incorporou a proposta do 

Programa, na medida em que, para que os Secretarios Municipals estivessem 

presentes as discussoes regionais em 1999, as Conferencias Regionais foram 

reduzidas de tres para uma apenas, e como enfatizado anteriormente, tal fato 

compromete o avanco do processo. 
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Alem disso, percebe-se tambem uma falta de integracao do Poder Executivo 

no momento das discussoes tematicas, ja que Secretarias que deveriam trabalhar 

conjuntamente em alguns projetos, desconhecem a existencia e a forma de 

funcionamento dos mesmos, deixando transparecer para a populacao, que cada 

Orgao executa de forma isolada as suas acoes. Os depoimentos a seguir sao 

ilustrativos dessa realidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O Prefeito de Campina Grande, a prefeitura, nao 

consegue convencer os seus auxiHares de 1° escalao 

da importdncia daquilo que o Prefeito Jala. Por 

exemplo, o Secreldrio de Financas, ele nao 

compareceu, que eu me lembre, a nenhuma atividade 

do Orcamento Participative em Campina Grande 

desde 97 ate agora. 

Hd uma falta de vontade politica no Executivo de 

Campina Grande de transformar o OP em realidade. 

Eu diria o seguinte, Cdssio praticamente so assumiu 

a bandeira do Orcamento Participaiivo em discurso 

(...) eleparticipou uma vez na UCES lancando o OP 

e saiu de cena. 

Num Pais como o nosso que tern uma cultura 

presidencialista muito arraigada, a nivel federal, 

pesa muito a figura do Presidente, ao nivel dos 

estados pesa muito a figura do Governador e ao nivel 

municipal pesa muito a figura do Prefeito, entao, ele 

deveria ter usado essa cultura presidencialista, no 

melhor dos sentidos, qual seja, tencionar para 

quebrar um pouco da cultura vigente que e a 

negacao quase que absoluta da participacao popular, 

e claro que, se o Prefeito tivesse assumido essas 

questdes, feito disso ai, um movel politico de sua 

legislacao, de sua gestao, provavelmente os 

resultados seriam outros, nao 6? Ele ao conlrdrio. 

ele manteve as prdticas, de certa forma meio 

conivente, meio concordando com isso, as prdticas de 

cooptacao popular. Haja visto, a UCES que agrega 

todas as SABs e Associacoes de Moradores de 

Campina Grande, tern uma presenca quase que nula 

no OP, porque a UCES hoje e uma estrutura 

totalmente cooptada, ela nao mais representa a 
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participacao popular do municipio de Campina 

Grande. "
85 

"O Orcamento em Campina Grande, eu diria que 

ainda esta longe de ser uma realidade (...J, porque 

ele foi implantado atrav&s de decreto, se nao e Lei 

tambem nao se implanta atraves de decreto. Porque 

nao se pode implantar uma proposla politica de citna 

para baixo, e tanlo porque e decreto, que o conjunto 

do governo municipal nao assumiu a proposla do 

OP. O proprio Prefeito nao consegue sequer, 

absorver o discurso de uma cidade que tern um 

governo democratico, participativo. "
86 

"O OP e um espaco muito rico de informacoes. A 

participacao se da do ponto de vista da sociedade, 

mas do ponto de vista do Executivo e do Poder 

Legislativo a participacao e quase nada, e muito 

pequena. E nao ha um envolvimento do Executivo 

como um todo, entao os Secretarios na sua maioria 

nao participant, eles ncio se envolvem no OP e muito 

menos o Legislativo, entao na minha otica, na minha 

concepcao, o OP em Campina Grande tern sido mais 

uma iniciativa da Secretaria de Planejamento, do que 

do governo como um todo ".
81 

Ate mesmo o Poder Executivo reconhece a debilidade de tal proposla e a nao 

incorporacao da mesma por parte do governo como um todo, como se pode perceber 

no depoimento da coordenadora do processo: 

"Desde sua instituicao o Orqamenlo Participativo 

passou por varias dificuldades e modificacdes. As 

principals dificuldades sentidas foram: inicialmente -

nos dois primeiros anos - a falta de preparo e 

integracao do Executivo no Processo. Na elaboracdo 

da LOA J 998 praticamente somenle a Secretaria de 

Planejamento esteve engajada, as outras Secretarias 

Joscvaldo Cunha, conselheiro da RegiSo Orcamentaria II , no periodo de setembro de 1997 a 

setembro de 1999. 
8 6 Raimundo Augusto de Oliveira, Coordenador Tecnico do CENTRAC, ONG que traballia na area de 

politicas piiblicas e que assessora o Conselho e os delegados do OP. 

Cozete Barbosa, Vereadora do Partido dos Trabalhadores (PT) e membro do Conselho como 

representante do Poder Legislativo, no periodo de setembro de 97 a dezembro de 98. 
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nao se jizeram presentes e quando estavam nao se 

apresentavam bempreparadas"
 8 8 

b) falla de uma metodologia para a definicao de criterios tecnicos para priorizacao 

das demandas 

Um oulro aspecto problematico e que aparece como um limile ao OP e a nao 

definicao de uma metodologia para definicao das demandas solicitadas pela 

populacao. Essa ausencia indica uma falta de planejamento e de conhecimento do 

Municipio por parte do Poder Publico Local, al6m do que caracteriza uma falta de 

interesse em tornar transparente a escolha das obras e, portanto, o processo como um 

todo. 

Na medida em que o objetivo principal da discussao do Orcamento e tornar 

transparente a administracao, e necessaria a existencia de criterios claros para 

definicao das obras, para nao se manter os mesmos mecanismos que beneficiam 

aqueles que tern alguma relacao com a coalizao de forcas que se encontra no Poder, 

mantendo assim, os mesmos vicios da cultura politica tradicional, materializada 

atraves do clientelismo. 

c) utilizacao de um processo democralico, com uma imagem de "beneficio" no 

momento de realizacao das obras 

A utilizacao de um processo democratico, com uma imagem de beneficio 

como vein sendo feito com a divulgacao das obras executadas pelo OP, 8 9 demonstra 

que o governo municipal ainda nao incorporou a filosofia do Orcamento 

Participativo, que e o de resgalar e fortalecer a cidadania, acabando com os 

Depoimento feito a autora, por escrito, pela coordenadora do OP, Madalena Marcia de Souza em 

dezembro de 1999. 
8 9 Os outdoors de divulgacao da realizacao das obras demandadas pelo OP tern como slogan "Pedido e 

Feito: obra do Orcamento Participativo". 
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mecanismos da polilica excludente do apadrinhamento, do favorecimento e do 

clientelismo politico, as custas dos recursos publicos. 

No OP, a populacao nao faz pedidos, apresenta reivindicacctes, baseadas no 

conhecimento da realidade de sua comunidade, as quais devem ser priorizadas com 

base em crilerios claros, e na previsao de recursos, para que nao se tenha uma nova 

forma de clientelismo, utilizando-se de mecanismos aparenlemente democralicos. 

Nesse novo contexto, o administrador publico passa a ser percebido pela 

populacao como o gerenciador dos recursos publicos, fruto da arrecadacao dos 

Tributos pagos por todos os cidadaos. E por isso, a populacao deve e tern ocupado, 

de forma qualificada, os espacos onde sao discutidas e definidas as aplicacoes desses 

recursos. 

E a execucao das obras pelo Poder Publico, demandadas atraves dos 

processos participativos ou nao, n3o representa um favor ou beneficio do 

administrador publico, significa, apenas, o cumprimento do planejamento feito de 

forma compartilhada com a sociedade. Planejamento que foi instituido pela 

Constituicao de 1988, atraves da criacao do ciclo do planejamento orcamentario, o 

qual tern sido, via de regra, desconsiderado pelos administradores publicos nos tres 

niveis de governo. 

d) falta de infra-eslrutura para o funcionamento do Conselho 

Como ja enfatizado anteriormente, o Conselho do OP tern se flrmado como 

um locus de discussao e de controle social dos gastos publicos, no enlanto, mesmo 

com tres anos de discussao do Orcamento, este ainda nao esta inslalado em local 

proprio e nao tern as condicdes infra-estruturais necessarias ao seu funcionamento 

rotineiro e ao cumprimento sistematico de suas funcdes, o que nao permite uma 
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maior inleracao enlre os conselheiros e um espaco para analise dos Balancetes 

Mensais. 

Tal falo demonstra uma falta de interesse por parte do Executivo em dotar 

este Conselho de condicOes que favoreca o seu desempenho, o que indica uma forma 

de "barrar" a sua organizacao interna e, portanto, os avancos que o mesmo tern 

demonstrado potencialmente ser capaz de alcancar. 

e) suplementacao do Orcamento 

Um outro limite ao OP e a utilizacao pelo Executivo da suplementacao do 

orcamento (feita atraves da utilizacao do Credito Adicional Suplementar90), a qual 

descaracteriza o processo de participacao e demonstra a fragilidade do planejamento 

a nivel municipal, pois a suplementacao corresponde a um remanejamento/anulacao 

de recursos dentro do orcamento, o que implica que a previsao de despesa feita no 

momento de elaboracao da Lei, nao corresponde a realidade. 

No projeto de Lei Orcamentaria enviada ao Legislativo, mesmo depois da 

instituicSo do OP, conlinua havendo a solicitacao de autorizacao para suplementacao 

de 30% das despesas previslas, o que significa que durante a execucao orcamentaria, 

o Executivo podera anular 30% das despesas planejadas e remanejar esses recursos 

para outras atividades sem, contudo, pedir autorizacao do Legislativo, pois este ja a 

deu previamente. 

O desrespeito ao planejamento e ao que esta estabelecido na Lei fica evidente, 

ao se analisar os Balancetes Mensais do Municipio de Campina Grande e verificar-se 

que o Executivo suplementou o Orcamento do exercicio de 1998 em 42,13%, e que 

em oulubro de 1999, alem dos 30% ja aprovados na Lei que eslava em execucao, o 

9 0 Esse credito significa a anulacSo de uma despesa prevista em determinado credito orcamentario 

(nome das contas do orcamento) e remanejamento dos recursos para outra conta. 
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Executivo havia solicitado ao Legislativo a aprovacao de mais 30% para 

suplementacao. 

Esse quadro revela que pouco do que foi planejado no momento de 

elaboracao da Lei, permanece no momento da sua execucao. E dentro da coalizao de 

forcas existentes no seio do Poder Executivo que busca descaracterizar o processo de 

participacao, aliada ao descredito que o Poder Legislativo tenta imprimir a discussao 

do Orcamento Municipal, percebe-se que, com os remanejamentos, no momento de 

"redefinicao" das obras que serao executadas, o lado mais fraco nessa disputa sera o 

das obras demandadas pelo OP. O que poe em xeque a incipiente democratizacao da 

utilizacao dos recursos publicos no Municipio. 

Alem desses fatores que limitam a consolidacao desse espaco de discussao e 

que surgem dentro do proprio Executivo, tambem se pode perceber oulros, tanto no 

ambito do Poder Legislativo quanto de algumas entidades representantes da 

sociedade civil organizada. 

O Poder Legislativo com excecao de uma vereadora de oposicao, como ja 

enfatizado anteriormente, tern permanecido ausente das discussoes junto a populacao 

e tern descaracterizado o processo de discussao travado com a populacao atraves da 

apresentacao de um elevado numero de emendas aos Projetos de Leis Orcamentarias. 

Tal atitude evidencia a resistencia desse Poder a proposta de democracia 

participativa, como tambem quanto ao novo papel que o mesmo deve assumir a partir 

do estabelecimento dessa nova relacao entre o Estado e a sociedade. 

Muito embora, a funcao de fiscalizar as acoes do Executivo seja a atribuicao 

central do Legislativo, esta tern se mantido em segundo piano, sendo muitas vezes 
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realizadas apenas pelos vereadores de oposicao, os quais, via de regra, preocupam-se 

muito mais em "enconlrar" falhas do que exercer a sua funcao de fiscalizador. 

Segundo Giacomoni (1996) o Legislativo tern como funcOes primordiais, no 

que se refere a questao orcamentaria, fiscalizar a arrecadacao dos recursos, autorizar, 

controlar, monitorar e avaliar a aplicacao desses recursos e garantir o cunlio 

democratico do Orcamento. Disso decorre que em municipios que ainda nao tern 

como pratica a discussao do orcamento cabe a este Poder criar espacos e estimular a 

sua discussao, e nos municipios onde a discussao ja e feita no ambito do Executivo 

cabe ao mesmo, envolver-se nesse processo, para fortalecer e consolidar esse espaco 

de discussao. E no cumprimento de sua funcao de fiscalizar, acompanhar a execucao 

das obras demandadas pela populacao, garantindo assim, que o planejamento seja 

respeitado. 

No que se refere a sociedade civil organizada percebe-se uma ausencia de 

selores sociais importanles, capazes de contribuir para a consolidacao desse 

processo, a exemplo da UCES - Uniao Campinense de Equipes Sociais, na sua tarefa 

de coordenar os movimentos sociais de bairro na cidade, em articular seus associados 

para o processo de participacao e discussao do Orcamento Publico e da Coordenacao 

dos Clubes de Maes, outro ator importante da populacao, mas que tern apresentado 

forte resistencia a participacao e e um grupo fortemente disputado pela politica 

clientelista local. 
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4.4- O R C A M E N T O P A R T I C I P A T I V O : NOVA FORMA DE 

R E L A C I O N A M E N T O E N T R E ESTADO E S O C I E D A D E 

Na medida em que o OP estabelece uma nova forma de relacionamento entre 

Estado e Sociedade poe em xeque a cultura politica traditional que, apesar da 

abertura democratica e dos avancos conseguidos pela sociedade civil, ainda continua 

exislindo na grande maioria dos municipios brasileiros. 

Essa nova relacao deve pautar-se nao mais nos mecanismos da cultura 

politica tradicional, onde o administrador publico e vislo como o "benfeitor" da 

populacao, e por isso, pauta as suas acoes nas relacOes pessoais de amizade, nos 

quais o dinheiro publico e utilizado como se pertencesse ao grupo que ocupa o Poder 

naquele momento, promovendo assim, a privatizacao do Estado, na qual os recursos 

e acoes deles derivadas servem para alender a interesse privados, de toda uma rede 

de parentela e amizade, e nao o interesse de toda a populacao, o interesse publico. 

Na alualidade, apesar da exislencia de experiencias de democratizacao do 

Poder Local, que s3o aproximadamenle 70 em todo o Pais, ainda permanece, na 

maioria dos municipios, o predominio dessas relacoes e a imprensa registra quase 

que diariamente escandalos de desvios e desmandos com os recursos publicos, os 

quais sao privatizados e passam a atender aos interesses de grupos minoritarios,9 1 

enquanto a populacao, carece dos mais elementares servicos basicos e e quern 

"sustenta" toda essa rede de corrupcao, atraves do pagamento dos Tribulos, que 

9 1 Exemplos desse fato sao os casos do Juiz Nicolau dos Santos Neto que dcsviou recursos publicos 

destinados a construcao do TRT de Sao Paulo, da advogada Jorgina que fraudou a Previdencia Social, 

entre tantos outros, registrados pela imprensa diariamente. 
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deveriam estar sendo utilizados de forma clara e transparente como prescreve a 

Constiluicao de 1988. 

O OP, enlretanto, possibilita a mudanca desse lipo de relacao, na medida em 

que, a partir desse processo, o administrador publico passa a ser percebido, apenas, 

como o gerenciador dos recursos publicos, e, por isso, a sua aplicacao deve ser 

decidida de forma participativa e compartilhada, onde a populacao apresenta aos 

representantes do Poder Executivo as suas reivindicacoes, as quais refletem o 

conhecimento cotidiano das carencias da comunidade, e que devem ser definidos, 

com base em criterios lecnicos e na previsao de recursos, esse deve ser o principio 

que orienta o processo do Orcamento Participativo. 

E nesse novo contexto, a execucao das obras demandadas atraves desse 

processo, e tambem daquelas que nao foram fruto dessa negociacao,92 nao deve ser 

entendida pela populacao como um "favor" ou "beneficio" que o administrador 

publico esta realizando, pois o mesmo esta apenas cumprindo a funcao para a qual 

foi eleito, que e a de gerir os recursos publicos de forma transparente e democralica, 

aplicando os mesmos de maneira que venha a atender as necessidade basicas da 

populacao. 

9 2 Mesmo nas experiencias consolidadas do OP, como e o caso de Porto Alegre (RS) sflo realizadas 

obras que n2o foram demandadas pelo OP. Tal procedimento tern como justificativa o fato de que: 1) 

ao ser eleito, o administrador tern o seu programa de governo, e a populacao ao elege-lo, esta 

referendando o mesmo e 2) por mais participativo que seja o processo, sempre havera setores da 

sociedade que, por razoes diversas, nao participarao das discussoes, no entanto, a administracao 

publica deve atender tambem a esses setores. 
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4.5 - O C A R A T E R DA P A R T I C I P A C A O NAS P O L i T I C A S PUBLICAS E M 

CAMPINA GRANDE 

Do exposto acima se percebe que: 1) a democratizacao do Poder Local, no 

caso especifico de Campina Grande surge inicialmente como resultado da 

mobilizacao/pressao da sociedade civil organizada e que vai se refletir inicialmente 

no Poder Legislativo e posleriormente no Poder Executivo; 2) no Poder Legislativo, 

sao percebidas duas formas de reacao, uma que procura aprofundar todo o processo 

de discussao que esta aconlecendo na sociedade tanto no que se refere a elaboracao 

da LOM quanto ao Orcamento e trazer esse debate para o ambito Legislativo, e uma 

segunda, que inlerpreta essa mobilizacao e a sua extensao ao Poder Legislativo como 

uma "ameaca" que colocava em risco a manutencao "das regras do jogo" que 

estavam estabelecidas ate entao; 3) apesar dessas "reaches" contrarias, a participacao 

ocorrida nesse momento, consegue criar e consolidar um espaco de discussao a nivel 

do Poder Legislativo, que e a realizacao das audiencias publicas para a discussao das 

Leis Orcamentarias e a realizacao das Tribunas Livres; 4) no ambito do Poder 

Executivo, as tentalivas de manler uma nova relacao com a sociedade civil 

organizada (Programa Prefeitura na Comunidade e Orcamento Participativo), 

esbarram na cultura politica traditional que ainda impregna a administracao 

municipal, seja atraves da nao incorporacao por parte do Executivo como um todo, 

das proposlas de democratizacao ou pelo receio do embate politico e da possibilidade 

de perder espaco na discussao com a sociedade, na medida em que, discutir aplicacao 

de recurso, significa divisao de Poder, o que conlraria interesses, especialmente 

quando se tern um poder publico, que ao longo das decadas foi privatizado, e que se 
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sente ameacado quaiido e colocado em xeque essa forma tradicional de utilizacao dos 

recursos publicos. 

Portanto e apenas atraves da capacitacao da sociedade civil organizada para 

ocupar os espacos criados a parlir da Constituicao de 1988 de forma qualificada, e do 

embate politico para a conquista de novos espacos e a consolidacao dos ja existentes, 

que sera possivel, modificar a forma de aplicacao dos recursos publicos e a 

construcao de uma cultura cidada, a qual ira consolidar a democracia representativa e 

potencializar os mecanismos e instrumentos da democracia participativa. 
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CO NSID ERACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOES FINAIS 

A discussao teorica acerca da democracia encontra-se polarizada atualmente 

entre os conceitos de democracia liberal (representativa), onde a mesma e um 

mecanismo para escolher e autorizar governos e, portanto, e um arranjo institutional 

para se chegar a decisoes politicas e o da democracia participative, que e aquela em 

que os cidadaos tern uma maior participacao nas acoes governamentais. 

E a partir dos anos 60 que este segundo conceito passa a tornar corpo no 

ambito das discuss5es teoricas. No caso do Brasil, e a partir de meados dos anos 70, 

embora ainda prevalecesse a ditadura militar, na qual ate mesmo a democracia 

representativa havia sido suplantada com a cassacao de qualquer direito de cidadania, 

que surgem algumas experiencias inovadoras que incorporam a participacao da 

populacao nas ac5es administrativas a nivel municipal. 

Sao essas experiencias exitosas e o discurso e a pratica das Comunidades 

Eclesiais de Base Catolicas que fazem surgir todo um debate acerca da participacao 

politica e da democratizacao do poder local, que ate esse momento caracterizava-se 

apenas como um espaco, onde se reproduziam as relacSes clientelistas e de 

compadrio no uso dos recursos publicos. 

E a partir desse debate que o local passa a ser percebido como um "locus" 

onde poderiam se desenvolver novas formas de relacionamenlo entre Estado e 
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Sociedade, especialmente no que se refere a utilizacao dos recursos publicos, nos 

quais a participacao da sociedade civil organizada se tornaria uma realida''e. 

A participacao nesse contexto assumiria um novo carater, nao ~eria apenas 

uma participacao passiva, na qual os cidadaos sao convidados apenas para apresenlar 

as suas reivindicacoes ou participar de mutiroes, nos quais o que e como fazer sao 

definidos pelo Executivo, mas a participacao assumiria um carater de intervencao 

peri6dica, reflelida e constante nas definicoes e nas decisOes das politicas publicas, e 

nos quais, os cidadaos teriam uma postura de autonomia frente ao poder local. 

A possibilidade dessa participacao torna-se efeliva, enlretanto, com o 

processo de redemocratizacao do Pais e se materializa na Constituicao de 1988, a 

Constituic3o Cidada, a qual cria mecanismos e espacos que propiciam a participacao 

nos tres niveis de governo, como e" o caso dos Conselhos de Administracao Setorial 

e a nivel municipal, ao eslipular como preceito para a Lei Organica de todos os 

municipios a "cooperacao das associates representativas no planejamento 

municipal" (Art. 29, XII) . 

Um outro avanco significativo da Constituicao de 1988 e a criacao do ciclo 

do planejamento orcamenlario que tern como objetivo garantir o planejamento de 

medio e curto prazo da gestao publica, nos tres niveis de governo. Isso porque, a 

historia do planejamento no Pais tern apresentado os extremos de pianos realizados 

pela metade, projetados e nao implantados feitos apenas para cumprir a formalidade 

da lei, ale o de centralizacao abrangente, como ocorreu na ditadura mililar. 

Disso decorre, que na fase de redemocratizacao, a principal bandeira era a de 

descentralizacao e desconcentrac3o de recursos, que eslavam monopolizados pela 

Uniao. E, pois, dentro deste contexto que 6 instituida pela Constituicao, a 
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obrigatoriedade de elaboracao de tres Leis, que orientarao o planejamento nos tres 

niveis de governo: O Piano Plurianual (PPA), a Lei de Direlrizes Orcamentarias 

(LDO) e a Lei Orcamentaria Anual (LOA). 

A Lei basica desse ciclo e o PPA, que e elaborado no primeiro ano de cada 

governo para ter vigencia a partir do segundo ano, ale o primeiro da proxima gestao, 

como forma de garantir a continuidade das obras e evitar os desperdicios e crimes 

com o uso dos recursos publicos. 

Baseando-se nesta Lei deve ser elaborada, no primeiro semestre de cada ano, 

a LDO que deve apresentar as metas e prioridades para o ano subsequente e orientar 

a elaboracao da LOA, a qual deve quantificar essas metas e compreende o orcamento 

Fiscal, o de Investimento e o da Seguridade Social. 

Sao esses espacos e mecanismos que fornecem os elementos para a 

construcao de um modelo de gestao publica que seja pautado pela co-gest3o, no qual 

governo e sociedade constroem uma relacao de parceria para gerenciar os recursos 

publicos, fruto do pagamento dos tributos por toda a sociedade. 

Entretanto, o modelo de gestao que tern prevalecido no Pais, apesar dessas 

inovacoes, via de regra, ainda caracteriza-se em sua grande maioria pelo uso 

fraudulento dos recursos publicos, privatizando-o em beneficio de uma minoria que 

se apropria dos mesmos como se estes fossem propriedades privadas, enquanto a 

populacao, e chamada a participar apenas no momento de eleger seus representantes. 

E a elaboracao das Leis Orcamentarias, tern sido realizada apenas para 

cumprir a formalidade da lei, na medida em que, via de regra, as administrates nao 

respeita o ciclo orcamentario, ficando o PPA como um "documento de gaveta", a 

LDO nao apresenlando as metas e prioridades, sendo portanto um documento 
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generico e a LOA nSo apresenlando a correta previsao das despesas, exemplo disso, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 o uso das suplementacdes durante o exercicio, que em alguns municipios, como e 

o caso de Teixeira-PB9 3 chega a ser autorizado pela Camara Municipal um 

remanejamento de 200%, durante a execucao do orcamento. 

Tais fatos demonstram que em paises com uma cultura politica traditional, 

como e o caso do Brasil, nos quais a relacao entre Estado e Sociedade, apesar da 

abertura democratica, ainda pauta-se por relacSes pessoais e de amizade, a 

formalizac3o de espacos e mecanismos de participacao e de planejamento, significant 

apenas o primeiro passo para a consolidacao dos mesmos. A segunda conquisla a ser 

alcancada pela sociedade civil organizada, atraves de suas entidades representative e 

a efetivacao dessas Leis, para que seja possivel uma nova forma de relacionamento 

entre Estado e Sociedade. 

Mas apesar desses limites a uma efetiva democratizacao da gestao publica e, 

portanto da potencializacao de alguns mecanismos da democracia parlicipativa, tern 

ocorrido a nivel municipal duas formas de ampliacao de espacos e estimulos a 

participacao que, ou sao criados por administracSes populares e democraticas ou 

surgem pela ocupacao dos espacos legais por representees da sociedade civil 

organizada. 

O municipio de Campina Grande insere-se nessa segunda forma, ja que, 

muito embora as instancias de discussao do Orcamento Participativo tenham sido 

criados pela administracao atual (1997-2000), atraves de uma iniciativa do Poder 

Executivo, foram concebidos durante todo o processo de participacao ocorrido 

anteriormente, tanlo no momento de discussao para a elaboracao da Lei Organica e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t -

9 3 O Municipio de Teixeira localiza-se no Alto SertSo do Estado, e essa autorizacao aconleceu na 

LOAde 1997. 
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do Piano Diretor como da experiencia de realizacao de audiencias publicas para 

discussao do orcamento. 

A primeira experiencia (elaboracao da Lei Organica e do Piano Diretor) teve 

como resultado a incorporacao de sugestoes da sociedade civil organizada, atraves de 

suas entidades representativas, as quais criaram formalmente novos espacos de 

participacao no ambito da gestao publica local, alem de consolidar os anteriormente 

criados pela Constituicao Federal. 

No que se refere a realizacao das audiencias publicas para discussao do 

Orcamento, estas tiveram como resultado em primeiro lugar, a discussao desta Lei a 

nivel do Poder Legislativo, a qual passava ate entao "despercebida" no ambito desse 

Poder e em segundo, desperta a populacao para a importancia desta tematica, 

fazendo com a mesma comece a ocupar esses espacos e nao apenas participar das 

discussoes, mas tambem contribuir com a apresentacao de emendas ao texto da Lei, o 

que atribui a participacao um carater ativo, no qual os participantes contribuem de 

forma direta para uma decisao politica. 

A discussao do Orcamento no ambito do Poder Legislativo talvez ocorra 

mais, pelo medo da maioria dos vereadores de perder espaco para uma nova 

lideranca politica, do que pela compreensao da importancia do Orcamento, como 

uma peca de planejamento e de definicao de politicas publicas. 

Essas formas de intervencao na gestao publica local contribuiram para formar 

nas liderancas que se envolveram nesse processo, uma compreensao sobre o 

significado do orcamento e a importancia de participar ativamenle das discussoes do 

mesmo, o que se torna fato quando da inslituicao do processo do Orcamento 

Participativo. 
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Isso porque o orcamento publico e o documento que revela a forma como o 

Estado impoe a contribuicao da sociedade (receita) para o exercicio de suas funcoes e 

a forma como sao utilizados esses recursos (despesa), e e exatamente por isso que, 

historicamente, o mesmo vem sendo considerado como uma "caixa preta" pelas 

forcas que ocupam o Poder em cada momento hislorico, como forma de manter a 

populacao alheia ao destino desses recursos. 

A experiencia de Orcamento Participativo no municipio de Campina Grande 

apresenta-se como um avanco na medida em que, torna possivel a populacao tornar 

conhecimento do uso dos recursos publicos, muito embora, isso nao tenha ainda 

tornado possivel a sua aplicacao de forma a atender as demandas solicitadas pela 

mesma, ou seja, ainda nao ocorreu a inversao de prioridades, principio basico para a 

consolidacao de um processo de democratizacao do uso dos recursos publicos. 

Um outro principio considerado como fundamental em tal processo e que 

tambem ainda nao se tornou fato nessa experiencia e a integracao intra-governo, na 

medida em que, o Poder Executivo como um todo, n3o incorporou na sua pratica a 

proposta do OP. 

Diante disso percebe-se que os comportamentos fortemente arraigados da 

cultura politica traditional, mesmo que "permitam" a implanlacao de programas 

governamentais baseados na participacao, os quais tenham como principio a 

democratizacao da gestao publica, n3o tern permitido o avanco e a consolidacao de 

tais experiencias, na medida em que tais processos poe em xeque a forma como tern 

se dado historicamente a privatizacao do uso dos recursos publicos. 

Tais comportamentos se materializam atraves de setores que compoem os 

governos locais e que ao longo da historia, tern se apropriado de forma indevida do 
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patrimonio e dos recursos publicos e que v6em nesses processos um "perigo" a 

manutencao de seu status quo estabelecido e a possibilidade da sociedade civil 

organizada ao ocupar de forma qualificada esses espacos, subslituir as pralicas 

clientelistas e palemalista pela co-gestao, na qual os recursos publicos ser3o 

realmenle publicizados, cumprindo desta forma a func3o para a qual foram 

recolhidos de toda a sociedade. 

Portanto, o processo do Orcamento Participativo, apesar de ser uma pratica 

que tern como objetivo democratize as ac<3es dos governos, incluindo nos processo 

de decisao acerca do uso dos recursos publicos a participacao da sociedade civil, n3o 

tern como resultado unico tal objetivo, ja que os seus resullados irao depender da 

conjuntura politica local, ou seja, da capacidade de enfrentamento exislente entre a 

coalizao de forcas que ocupa o Poder naquele momento e as liderancas da sociedade 

envolvidas nesse processo. 

Tal enfrentamento se basearia, por um lado, no poder de barganha e nas 

pralicas clientelistas que persistant a nivel local e na capacitacao da sociedade civil 

para conquistar esses espacos e firmar-se de forma qualificada dentro de tal embate 

politico. 

Isso significa que, o fato de exislirem os espacos de discussao n3o garante a 

democratizacao do Poder local. Para que esta seja real, e necessario, todo um 

processo de enfrentamento/negociacao com todas as forcas que compdem o Poder 

Local, lanto das que se encontram representando o Poder Estalal, quanto daquelas 

que representam a sociedade civil organizada. 

Disso decorre que, a experiencia implementada em Campina Grande, nesse 

periodo de tres anos (1997-1999), ainda n3o conseguiu modificar a forma de 
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utilizacao dos recursos publicos no municipio, e, porlanto, nao conseguiu aprofundar 

os mecanismos da democracia representativa e potencializar os mecanismos da 

democracia participativa. Para tanlo, ha a necessidade de uma modificacao da cultura 

politica traditional que ainda impregna o governo local e uma maior capacitacao da 

sociedade civil para ocupar e consolidar esses espacos, de forma que os mesmos nao 

signifiquem apenas um espaco na formalidade, mas que sejam efetivos espacos de 

republicizacao da Administracao Publica a nivel local. 
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C O N S E L I I O S M U N I C I P A I S C R I A D O S P E L A L E I O R G A N I C A M U N I C I P A L D E 

C A M P I N A G R A N D E - 1990 

i 

01 - Conselho Municipal de Agropecuaria - Art. 145-LOM* 

02 - Conselho Municipal de Recursos Minerais e Hidricos - A r t . l 5 1 - L O M 

03 - Conselho Municipal de Saude - Art. 163-inciso 28-LOM 

04 - Conselho Municipal de Comunicacao - Art.. 171-LOM 

05 - Conselho Municipal de Ciencia - A r t . l 7 5 - L O M 

06 - Conselho Municipal de Educacao - A r t . l 9 2 - L O M 

07 - Conselho Municipal de Turismo - Art.213 - L O M 

08 - Conselho Municipal de Defesa dos direitos da Mulher - Art. 233- L O M 

09 - Conselho Municipal de Transportes Coletivos - Art. 242 - L O M 

10 - Conselho Municipal de transportes Publicos Art.243 - L O M 

11 - Conselho Municipal de Habitacao e Saneamento Basico - Art. 248 - L O M 

12 - Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente - Art. 252 - L O M 

13 - Conselho Municipal de Entorpecente - Art. 07 - A.D.T.** 

14 - Conselho Municipal de Defesa. dos Dir. da Crianca e Adolescente Art. 10 - A.D.T. 

15 - Conselho Municipal de desenvolvimento Economico - ART. 29 - A.D.T. 

16 - Conselho Municipal de Comunicacao Social - Art. 161 - L O M 

17 - Conselho Municipal de Ciencia e Tecnologia - Art.29-inciso 3° -A.D.T. 

18 - Conselho Municipal de Cultura - Art.29-inciso 3° alinea f. A.D.T. 

19 - Cons. Municipal, do Idoso - Terceira Idade - Art.29 - inciso 3° alinea h A.D.T. 

20 - Conselho Municipal do Deficiente - Art.29 - inciso 3° alinea i A.D.T. 

21 - Conselho Municipal de Transito - Art. 29 - inciso 3° alinea j - A.D.T 

22 - Conselho Municipal de Desportos - Art. 29 - inciso 3° alinea m 

*Lei Organica Municipal 

** Ato das Disposicoes Transitorias da Lei Organica Municipal 





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 

ATENDIMETNO DE OBRAS E SERVICOS DEMANDADOS PELO OP 

SITUACAO EM NOVEMBRO/1998 

OBRAS/SERVICOS CONCLUIDOS EM 

ANDAMENTO 

REGIAO 

CONSTRUCOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UBS* do Mutirao X I I 

Mercado das Malvinas V I 

Tunel Liner (passagem Molhada do Araxa) X I I I 

REFORMA E AMPLIACAO 

Gnipo Esc. Felix Araujo X IV 

UBS Raiff Ramalho (Sta. Rosa) X V 

ESGOTAMENTO SANITARIO
1 

Presidenle Medici X VI 

Centenario X II 

Quarcnla X V 

Liberdade X V 

Jose Pinheiro X I 

Drenageni da Av. Scvcrino Cabral X 

MELHORIAS IIABITACIONAIS
2 

Conceica"o X II I 

Ramadinha I c II X I I 

Cachoeira X I 

Pcdrcgal Paralisada I I 

Mutirao do Serrotao Paralisada II 

Jereniias X III 

IMPLANTACAO DE SERVICOS 

Casa de Convivencia X Todas 

PSF** 

Bairro das Cidadcs X I 

Catingucira X V 

Catole de Ze Ferreira X VI 

AGENTES COMUNITARIOS 

Malvinas X VI 

Liberdade X V 

Jardim Europa X I 

Sao Jose da Mata X I I 

Santa Rosa X V 

Galante X I 

Sandra Cavalcanle X IV 

Invasiio do Tambor X IV 

Alto Branco X I 

Bairro das Nacoes X I 

•Unidade Basica de Saude 

**Programa Saude da Familia 

1 e 2 - Recursos do Governo Federal 



Relatorio das visitas realizadas por alguns membros da comissao de fiscalizacao do 

orcamento participativo, no tries de dezembro de 1998. 

Equipe de Fiscalizacao do Orcamento Participativo de Campina Grande. 

20 de dezembro de 1998. 

"Um dever, so sera util, quando de fato for realizado com compromisso e responsabilidade, 

partindo dai, e que se podera melhorar um programa ou elimina-lo, corrigindo assim as 

irrcsponsabilidades e injusticas presente no mundo". 

Depois de varias tcntalivas frustradas para conseguir falar com os responsavcis das 

secretarias da Prefeitura da cidade: Secretaria de Saude; Trabalho e Ayao Social: Servicos 

Urbanos; Agricultura, Industria e Comercio e; Educayao. Foi realizada so das Ires 

primeiras. Como tambem de articular a equipe de fiscalizacao: Albanita, Gorele, Marcelino, 

Emanuel e Cozele, so tres membros compareceram, sendo um de cada vez. Apenas 

Albanita esteve presente em todas. Em uma visita, Gelfa (representanle da SEPLAM) 

estava presente, os outros nao puderam comparecer. 

No dia 10 de dezembro de 1998, precisamente as 16:00 hs, Albanita e Gorete se reuniram 

com o sccretario de Viacao e Obras, Geraldo Nobrcga e lramir, depois de 2:30 hs de espcra, 

pois o mesmo tinha marcado uma viagem naquela tarde para Joao Pessoa, e como nilo dcu 

certo, voltou do meio do caminho e nos recebeu com um desanimo inipressionante.. 

Mostraram-nos, por meio de apostilas e registros, algumas obras realizadas no ano de 98 c. 

todas as que estavam em andamento e, as que faltavam, entre elas: as de area de esgolo em 

andamento e, 28 (vinte e oito) ruas que estavam sendo pavimenladas. 

Nos declarou que, o que mais estava atrapalhando a conci elizacao das obras era o 

cronograma, muito extenso e, as verbas extra orcamentarias federais, que eram it regulares e 

a Prefeitura nao contribuia quase nada. 

A obra do Canal de Bodocongo, que comecara em 1999 e se eslendcra ate o ano 2000. A 

licitacao ja esta sendo aguardada, pelo jornal, deste projeto. 

No mesmo dia, ou seja, ja no final da tarde, estava marcado a outra reuniao com a 

Secretaria de Industria e Comercio, mas nao foi possivel, pois o secrelario nao estava 

presente e, seu sucessor Alberto Catao, disse que nao estavam sabendo e que o sccretario 

estava com outro compromisso. Marcou-se uma proxima reuniao para o oulro dia, as 10:00 

hs. 

A reuniao foi iniciada as 10:32 hs. Foram feitas as apresentacoes e logo apos o sr. Alberto 

Catao comunicou que o sccretario provavelmente apareceria ale o lermino do nosso 

encontro, no qual so estava presente, da comissao, eu (Albanita). O assessor me falou dos 

projetos e rcalizacocs que a Secretaria, ate entao, tinha ou nao realizado. O maior projeto 

era o da "Agua Doce" que abrangia varios outros projetos. Nesse projeto constava as 

perfuracoes de 15 (quinze) pocos ja realizadas na zona rural de Campina Grande; de 10 

(dez) dcssalinizadores, que nao estavam ainda concluidos porque nao foram enviadas 



vcrbas suficienles c que, alguns deles ja vinhain de 1997. Outros pocos (40) seriam 

iniciados logo no inicio de 1999, nos distritos: Galante, Sao Jose da Mala, Silio Ainorim, 

Varzca do Sena, Surrao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P090, Sitio Logradouro, Arauga e outros C. Grande, Caatinga 

de Boa Vista e Boi Vclho. a cslimativa da extensao desses pocos e de aproximadanieiite 

500 I/ha 1.200 l/h. 

Mais 10 (dez) pcrfuradoras estao sendo instaladas com a deliberacao da Prefeitura, gerando 

de 20 a 40 cmpregos. 

Esse (projeto) com pocos contem um Kit que e dividido, por doacao. Uma pequena parte e 

de recursos proprios da Prefeitura e, de extra orcamentarios. O tanque (poco) pronto, I k 

porR$500,00. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ' til 

Estao investindo no Projeto Nacional do Meio Ambiente no PED (Projeto de Execucao 

Dcsccnlralizada), onde estao varios projetos comerciais: Industria de Caslanha, Minhocai io, 

as atividades de Piscicultura (PATAC), M i n i - fabrica de Produtos de Caslanha do Caju (de 

muito exito) e, no momento, estao voltados para o projeto da "Vaca Mecanica" que 

produzira leite de soja, para doacao a familias carentes, e da fabricacao do refrigeranle 

Forro (na antiga Fabrica Azaleia). 

Quanto a Cesta Basica, esta desorganizada a sua distribuicao, mas em Janeiro comecaram 

(comecarao) a organiza-la. «i 

A ultima secretaria que conseguimos falar, de Acao Social, contou com a presenca de 

Gelfa, representanle da SPLAM, Marcelino da regiao 11 e Albanita, da regiao 1. A reuniao 

comccou as 10:00hs, depois de ficarmos quase l h esperando. Houve apresenlacdes e 

pedimos as demandas enviadas de 98 e eles nao as encontraram. 

A secretaria Gorcte Lima e seu assessor Luiz Teodoro, avaliaram o ano de 1998 como "do 

social", pois investiram muito nesse setor, tanto em projetos assistenciais, como em 

producao, como por exemplo, o Projej-oJ'Prodec", no Pedregal, onde fabricam_ delergentes 

com algumas familias carentes/Jd o Programa "Acao~~da Codadania", distribui 

documentacao e resolve casos assistencialistas. "Acao Crianca e Adolescente", onde 24 

criancas sao cadastradas e assistidas diariamente tern como recursos, doacoes e parcerias. 

Seu funcionamento vai alem da orientacao pedagogica e trabalhista. Eles aprendem cursos 

profissionalizanles, tern orientacao psicologica e cursos personificados. 

Existe uma vontade de crescimento muito grande, por parte da equipe responsavel pelo 

Projeto, mas infelizmente, os recursos, segundo os mesmos, sao pouquissimos e eles tern 

que se esforcarcm muito para manter o que j a se tern. Dependem das verbas da Secretaria 

da Fazenda, que nao esta investindo muito. Eles querem fazer mais parcerias a partir de 

fevcrciro de 99, para estender estes programas como: UEPB que ja contribui tanto em 

material, como tambem enviando seus profissionais para estagiarem com as criancas. A 

CPT,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Clube Rotary, que cedeu material para reformar o local onde abriga as criancas 

carentes. Porem, a dor de cabeca maior e a falta de atencao que a sociedade tern para estas 

criancas, pois depois de longo trabalho de restauracao, as pessoas nem prestigiam suas 

habilidades, aprendizagetn adquirida e sua cvolucao pessoal. A sociedade nem vai 

s 

i t . * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 



presligia- las, como aconteceu na sua confraternizacao de dezembro, onde organizaram 

varias aprescnlacOcs, cxposiyocs c quase ninguein coinpareceu. A equipe considcra muito 

ncgalivo esse descaso dentro de suas avaliacoes. 

Ao terminar esta reuniao, nos despedimos, nao sem antes lomannos um cafezinlio (tambem 

foi a unica secretaria que fez isso, talvez por causa da presenca de Gelfa). Doixamos 

marcada uma visila para conferir de perto estes projetos assistencialislas, no dia 24 de 

fevcrciro as 9:00hs da manha, saindo da mesma secretaria. 

Obs: as oulras duas secrctarias tambem ficaram a disposicao para as visilas de suas obras 

realizadas e, a Secretaria de Educacao, secretario Itan Pereira nao estava com tempo para 

nos rccebcr, ficando assim para 1999, uma visita a esta secretaria. 

AvaMacao geral: 

Foram validas as visitas que realizamos, mas ficaram muito a desejar, tanto da parte dos 

secretarios, que nao nos deu o devido valor e atencao, como tambem da propria equipe, que 

nao assumiu scriamcnte scus compromissos. 

A sugestao e que continue esse trabalho com mais alinco e arliculacao e scmprc 

acompanhado de algum representante da SEPLAM, pois as porlas ficam mais abertas 

quando eles estao presenles c, a atenyao que nos dirigem e garantida. 

Albanita Tomaz 
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CODIGO:5 REGIAO I LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Retirada do lixo que esta sendo colocado no final da rua Floriano Peixoto 

Santo Antonio 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

CODIGO: 8 REGIAO I LDO 2000 

Coleta de lixo para a rua Papa J o a o I 

Nova Brasilia 

Executada 

Secretaria de Obras e Services Urbanos 

Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

CODIGO: 9 REGIAO I LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Melhoria do transporte coletivo para o Bairro das Nagdes e Jardim Meneses 

Nacoes 

Executada 

Superintendencia de Transportes Publicos 

A linha 101 ja atende as referidas localidades 

CODIGO: 24 REGIAO II (A) LDO 2000 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

C u r s o de Re lacdes Humanas para os funcionarios dos dnibus 

Executada 

Superintendencia de Transportes Publicos 

E determinado pela STP que as empresas permissionarias do sistema de transporte coletivo 
promovam cursos para os operadores 

CODIGO: 35 REGIAO IV LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Limpeza do canal do Prado 

Catol6 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

Solicitado no processo de elaboracao LOA 98 

CODIGO: 36 REGIAO IV LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Reforma do Centro do Pequeno Trabalhador 

Bodocongo 

Executada 

Secretaria do Trabalho e Acao Social 

CODIGO: 39 REGIAO IV LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Limpeza das pracas do regiao e recolhimento dos animais 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

Servico realizado rotineiramente pela Secretaria 
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CODIGO: 40 REGIAO IV LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Conj . Sandra Cavalcante se ja reconhecido como bairro 

Sandra Cavalcante 

Executada 

Secretaria de Planejamento e Gest§o 

CODIGO: 54 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

A u m e n t a r a f iscal izacao n a s linhas de dnibus 

Executada 

Superintendencia de Transportes Publicos 

A STP dispoe de 20 fiscais de transporte 

CODIGO: 61 REGIAO VII LDO 2000 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Construcao de abrigo para parada de coletivo na estrada - Marinho 

Executada 

Superintendencia de Transportes Publicos 

Previsto inicio para 2 a quinzena de julho/99 

CODIGO: 66 REGIAO VII LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Mesa para o programa Chegou o Doutor - S a o J o s e da Mata 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

CODIGO: 144 REGIAO VII LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Recuperagao da estrada do Marinho 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

CODIGO: 155 REGIAO VII LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Calcamento das ruas paralelas a Rua Major Joao Correia - Galante 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

CODIGO: 182 REGIAO III LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Desobstrucao da rede de esgoto de todas a s t r a v e s s a s e ruas da Conceicao 

Conceicao 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 
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CODIGO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 192 REGIAO I LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Limpeza do canal do J o s e Pinheiro 

Jose Pinheiro 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

jmanda 

airro 

tuagao Atual 

jcretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 236 REGIAO I LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Solici tacao de coletor de lixo (cacamba) na Cachoeira 

Monte Castelo 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

smanda 

iirro 

tuagao Atual 

icretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 239 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servico Pontual 

Colocagao de tampas em bueiros na rua Jesu ino Alves Correia 

Liberdade 

Cruzeiro 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

jmanda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J irro 

uagao Atual 

jcretaria 

)servagoes 

CODIGO: 240 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servigo Pontual 

Operacao tapa buracos para a s principals ruas do Cruzeiro 

Cruzeiro 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

imanda 

j irro 

tuagao Atual 

icretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 242 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Pavimentacao asfalt ica da rua Aprigio Nepomuceno 

Tambor 

Liberdade 

Jardim Paulistano 

Cruzeiro 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

3manda 

airro 

tuacao Atual 

jcretaria 

Dservagoes 

CODIGO. 243 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servigo Pontual 

Desobstrucao da rede de esgoto e bueiros da rua Jesu ino Alves Correia (Cruzeiro) 

Cruzeiro 

Executada 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

jmanda 

j irro 

CODIGO: 244 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Servigo Pontual 

Retirada do lixo em terrenos vaz ios no bairro do Cruzeiro 

Cruzeiro 
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tuacao Atual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAExecutada 

jcretaria Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

Dservacoes 

CODIGO: 246 REGIAO II LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Construgao de Unidade de Saude no Mutirao 

lirro Serrotao 

tuacao Atual Executada 

jcretaria Secretaria Municipal de Saude 

Dservagoes Inaugurado em 07/04/1999 

CODIGO: 252 REGIAO VI LOA 1998 Inclufda na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S das Malvinas 

jirro Malvinas 

:uagao Atual Executada 

jcretaria Secretaria Municipal de Saude 

)servagoes Execeutado a aquisigao de equipamentos 

CODIGO: 253 REGIAO II LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S do Pedregal 

lirro Pedregal 

uagao Atual Executada 

icretaria Secretaria Municipal de Saude 

)servagoes Executada a aquisicao de equipamentos 

CODIGO: 254 REGIAO II LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S do Severino Cabral 

lirro Bodocongo 

uagao Atual Executada 

scretaria Secretaria Municipal de Saude 

)servagoes Executada a aquisicao de equipamentos 

CODIGO: 255 REGIAO II LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S da Bela Vista 

lirro Bela Vista 

uagao Atual Executada 

jcretaria Secretaria Municipal de Saude 

)servagoes Executada a aquisigao de equipamentos 

CODIGO: 256 REGIAO IV LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S do Catole 

lirro Catole zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • 

uagao Atual Executada 

jcretaria Secretaria Municipal de Saude 

)servagoes Executada a aquisigao de equipamentos 

CODIGO: 257 REGIAO V LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

jmanda Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S de Santa Cruz 

lirro Santa Cruz 
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tuagao Atual 

acretaria 

Dservagoes 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

Executada a recuperagao da Unidade e feita a aquisigao dos equipamentos 

amanda 

a irro 

tuagao Atual 

jcretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 258 REGIAO V LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Arnpliacao e Aquisigao de Equipamentos para U B S de Santa R o s a 

Santa Rosa 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

Executada a aquisigao dos equipamentos 

amanda 

airro 

tuagao Atual 

acretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 259 REGIAO V LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S da Catingueira 

Acacio Figueiredo 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

Foi transformada em PSF e feita a recuperagao do predio 

amanda 

airro 

tuagao Atual 

jcretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 260 REGIAO V LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Ampliagao e Aquisigao de Equipamentos para U B S da Liberdade 

Liberdade 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude • 
Executada a aquisigao dos equipamentos 

amanda 

airro 

tuagao Atual 

acretaria 

Dservagoes 

CODIGO: 265 REGIAO III LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Construgao de creche nos Cui tes 

Cuites 

Executada 

Secretaria de Educagao 

Inaugurada em Out/99 

amanda 

airro 

tuagao Atual 

acretaria 

bservagoes 

CODIGO: 273 REGIAO II LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Construgao de esco la na Bela Vista 

Bela Vista 

Executada 

Secretaria de Educagao 

Nao tern terreno disponivel, Convenio com a escola Amelinha Barros (10 salas de aula), 
inaugurada em Out/99 

smanda 

airro 

tuagao Atual 

acretaria 

bservagoes 

CODIGO: 359 REGIAO I LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Construgao de Unidade B a s i c a de Saude em Monte Castelo 

Monte Castelo 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

Possui um ponto de atendimento na SAB e foi construida uma UBS na Cachoeira (inaugurada em 
jun/99) 

CODIGO: 360 REGIAO 1 LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 
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emanda Arnpliacao e/ou recuperagao do posto de Saude Dr. F r a n c i s c o Brasileiro (Jose 

Pinheiro) 

airrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jose Pinheiro 

ituagao Atual Executada 

acretaria Secretaria Municipal de Saude 

bservagoes Recuperagao realizada em abr/99 

emanda 

airro 

tuagao Atual 

acretaria 

bservagoes 

emanda 

airro 

ituagao Atual 

ecretaria 

bservagoes 

CODIGO: 361 REGIAO II LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Ampliagao e/ou recuperagao do posto de saude da Bela Vista 

Bela Vista 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

Demanda ja incluida na LOA 98 
Recuperagao realizada em fev/99 

CODIGO: 363 REGIAO V LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Ampliagao e/ou recuperagao do posto de saude Raiff Ramalho (Santa Cruz) 

Santa Cruz 

Executada 

Secretaria Municipal de Saude 

Demanda ja incluida na LOA 98 
Recuperagao realizada em nov/98 

emanda 

airro 

tuagao Atual 

acretaria 

bservagoes 

CODIGO: 379 REGIAO III LOA 1999 Incluida na Lei 

Implantagao de um pogo artesiano no sitio Cuites 

Executada 

Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente 

Implantado em Santo Izidro 

TIPO: Investimento 
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CODIGO: 52 REGIAO V LDO 2000 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

C u r s o s de relagoes humanas para operadores de transporte (motoristas e 

cobradores) , inclusive taxi 

Em execucao 

Superintendencia de Transportes Publicos 

E determinado pela STP atraves das permissionarias para operadores de transportes coletivos. 
Previsto para 2° semestre de 1999 para taxistas 

CODIGO: 79 REGIAO I LDO 2000 Incluida na Lei 

Ampliar o projeto renda minima a toda a cidade 

Em execucao 

Secretaria de Educac3o 

Projeto Bolsa-escola 

TIPO: Investimento 

Demanda 

Bairro 

Situagao Atual 

Secretaria 

Observagoes 

Demanda 

Bairro 

Situagao Atual 

Secretaria 

Observagoes 

Demanda 

Bairro 

Situagao Atual 

Secretaria 

Observagoes 

CODIGO: 80 REGIAO I LDO 2000 Incluida na Lei 

Priorizar a urbanizacao de areas carentes da Cidade 

Em execugao 

Secretaria de Planejamento e Gestao 

TIPO: Investimento 

CODIGO: 88 REGIAO II (A) LDO 2000 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Priorizar o saneamento basico para o bairro do Monte Santo 

Monte Santo 

Em execugao 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

Solicitado nos processos de elaboracao LOA 98 e 99 

CODIGO: 108 REGIAO II (B) LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Colocar uma ponte na rua que a t ravessa o Canal de Bodocongd 

Em execucao 

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

Sendo executado pela URBEMA 

Demanda 

Bairro 

Situagao Atual 

Secretaria • 

Observagoes 

CODIGO: 110 REGIAO II (B) LDO 2000 Incluida.na Lei TIPO: Investimento 

Ens ino especia l para c r iancas e;:cepcioriais e com problemas audiovisuais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \, Em execucao 

Secretaria de Educagao . • . ' 

A Secretaria de Educagao tern 8 professores na Escola Estadual de Audio Comunicacao e 
tambem mantem convenio com a APAE 

Demanda 

Bairro 

Situagao Atual 

CODIGO: 112 REGIAO II (B) 

Reforma do CAI da Ramadinha 

Ramadinha 

Em execucao 

LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 
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RELATdRIO DE DEMANDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ataria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASecretaria de Educagao 

rvagoes 

CODIGO: 113 REGIAO II (B) LDO 2000 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

3nda Saneamento bas ico para a comunidade de Bodocongo 

Bodocongo 

gao Atual Em execugao 

ataria Secretaria de Obras e Servicos Urbanos 

rvagoes Solicitado nos processos de elaboragao LOA 98 e 99 

CODIGO: 124 REGlAO IV LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

anda Colocacao de um semaforo para o cruzamento localizado proximo ao Instituto dos 

C e g o s (Joao Quirino c o m o canal do Prado) 

Catole 

gao Atual Em execug§o 

ataria Superintendencia de Transportes Publicos 

rvagoes Esta previsto sinalizacao aerea de parada obrigatoria para o 2° semestre de 1999 

CODIGO: 127 REGIAO IV LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

anda Abertura da rua 24 de maio 

Estacao Velha 

Tambor 

gao Atual Em execugao 

ataria Secretaria de Obras e Servigos Urbanos 

rvagoes 

CODIGO: 132 REGIAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

anda Recuperagao do muro do Grupo E s c o l a r Rivanilldo Arcoverde, construgao de sala de 

aula e quadra de esportes 

Presidente Medice 

gao Atual Em execug§o 

jtaria Secretaria de Educagao 

rvagoes tin v. •« 

CODIGO: 135 REGlAO V LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

anda Construgao de esco la na regiao V - Liberdade e Bairro das Cidades 

a Liberdade 

Cidades 

gao Atual Em execugao 

ataria Secretaria de Educagao 

irvagoes Solicitado no processo de elaboragao LOA 98 irvagoes 
Construgao pelo Projeto Nordeste 

CODIGO: 201 REGIAO II (A) LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

anda Realizagao de c e n s o e s c o l a r 

D 

gao Atual 
Em execugao 

ataria Secretaria de Educagao 

jrvagoes Em execugao o censo educacional 
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DATA: 02/02/2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RELATORIO DE DEMANDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nanda 

rro 

jagao Atual 

:retaria 

servagoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CODIGO: 218 REGIAO VII LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Dessal in izadores para a comunidade do G a s p a r - S a o J o s e da Mata 

Em execugao 

Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente 

Em implantacao no sltio Felix Amaro (que fica proximo) 

nanda 

rro 

lacao Atual 

cretaria 

servagoes 

CODIGO: 222 REGIAO VII LDO 2000 Cadastrada TIPO: Investimento 

Pocos com dessal in izadores para Queimada da EMA - Catole de Boa Vista 

Em execugao 

Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente 

Previsao para jul/99 

CODIGO: 272 REGIAO II LOA 1998 Incluida na Lei 

nanda Construgao de esco la em Novo Bodocongo 

TO Novo Bodocongo 

lagao Atual Em execugao 

/fetaria Secretaria de Educagao 

>ervac6es Em construgao pelo Projeto Nordeste 

nanda 

TO 

iagao Atual 

:retaria 

>ervagoes 

TIPO: Investimento 

CODIGO: 277 REGIAO I LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Construgao de quadra de esporte no Grupo E s c o l a r Anesio Leao 

Monte Castelo 

Em execugao 

Secretaria de Educagao 

nanda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TO 

iagao Atual 

:retaha 

servagoes 

CODIGO: 279 REGIAO II LOA 1998 

Construgao do canal de Bodocongo 

Em execugao 

Secretaria de Obras e Servigos Urbanos 

Incluida na Lei TIPO: Investimento 

nanda 

TO 

iagao Atual 

;retaria 

servagoes 

nanda 

TO 

iagao Atual 

:retaria 

servagoes 

CODIGO: 286 LOA 1998 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

Construgao de pequenos agudes na zona rural 

Em execugao 

Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente 

Feita aquisigao de maquinas 

CODIGO: 319 REGIAO V LOA 1999 Incluida na Lei TIPO. Investimento 

Drenagem de esgoto da rua Gaspar ino Barreto - Cruzeiro 

Cruzeiro 

Em execugao 

Secretaria de Obras e Servigos Urbanos 
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RELATORIO DE DEMANDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CODIGO: 344 REGlAO VI LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

anda Construgao de esco la no Conjunto Cinza 

O Trds Irmas 

icao Atual Em execugao 

etaria Secretaria de Educagao 

jrvagoes Construgao pelo Projeto Nordeste 

CODIGO: 345 REGIAO II LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

anda Construgao de esco la no Conjunto Sever ino Cabral 

o Bodocongo 

cao Atual Em execugao 

ataria Secretaria de Educagao 

jrvacoes Sendo construida pelo Projeto Nordeste 

CODIGO: 371 REGIAO I LOA 1999 Incluida na Lei TIPO: Investimento 

anda Ampliagao e/ou recuperagao da praga e da quadra Joana D'Arc ( J o s e Pinheiro) 

D Jose Pinheiro 

cao Atual Em execugao 

ataria Secretaria de Obras e Servigos Urbanos 

jrvacoes Demanda ja incluida na LOA 98. Previsao de entrega em Out/99 


