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RESUMO 

Nos municipios brasileiros, a sociedade civil pode tomar decisoes sobre parte do orcamento 

municipal, atrav^s de representantes que formam o orcamento participativo. A dissertagao 

apresenta a atuacao do Conselho Municipal do Orcamento Participativo de Campina Grande-

PB (chamado CONSE) a partir da discuss3o da teoria da democracia participativa e da 

construc3o da democracia brasileira. Os objetivos que direcionaram a pesquisa foram: (i) 

analisar a atuag3o do CONSE, enquanto pratica de governanca local; (ii) verificar que tipo de 

relacao e estabelecido entre os diferentes atores sociais envolvidos no processo do Orcamento 

Participativo; (iii) e perceber como esses re-elaboram suas praticas de participagao. Assim, 

pensamos que o CONSE e um espaco de negociacao de demandas sociais entre o governo e a 

populacao que procura diminuir os efeitos causados pelos resqufcios de praticas polfticas 

clientelistas; e que o CONSE aparece, nesse contexto, como uma inovacao institucional, mas 

enfrenta serios desafios no tocante a elaboragSo de estrat6gias de enfrentamento ao Executivo, 

que nao cumpre, a tempo, a execucao das demandas. Dessa forma, acreditamos que, por um 

lado, o OP de Campina Grande inaugura uma nova pratica de gestao democratica, pautada na 

participacao cidadS, por outro, considerando o contexto paradoxal em que se apresenta, esta 

submerso a uma serie de impasses e desafios que dificultam o processo de execu?3o das 

demandas priorizadas. 

Palavras-chave: Democracia Participativa, Participagao Cidada, Gestao Democratica, 

Governanga Local e Orgamento Participativo. 



ABSTRACT 

In some municipalities of Brasil, the civil society can decide of the allowance of a certain part 

of the municipal budget, through representants who form the Participatory Budget. This 

dissertation presents the performance of the Municipal Counsel of Participatory Budget of 

Campina Grande-Paraiba (named CONSE), starting from the discussion of the theory of 

participative democracy and of the construction of the Brazilian democracy. The objectives 

that addressed the research were: (i) to analyze the performance of the CONSE, as a practice 

of local governance; (ii) to verify which type of relationship is established among the different 

social actors involved in the Participatory Budget process; (iii) to observe how these actors re-

elaborate their participation practices. In this way, we noted the CONSE as a space of 

negotiation of social demands between the government and the population that tries to reduce 

the consequences of the clientilist political practices. In this context, the CONSE appears as 

an institutional innovation, but it faces serious challenges concerning the elaboration of 

strategies of confrontation with the Executive, which does not accomplish on time the 

execution of the demands. In this respect, we believe that, on one side, the Participatory 

Budget of Campina Grande inaugurates a new practice of democratic administration, ruled 

through citizen participation; on the other side, considering the paradoxical context in which it 

is emerging, it is submerged with a series of impasses and challenges that hinder the process 

of execution of prioritized requests. 

Key-words: Participative Democracy, Citizen Participation, Democratic Management, Local 

Goverance and, Participative Budget. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os movimentos populares, nas decadas de 70/80, tinham o objetivo claro de 

mudanga social, revelado atraves das inumeras lutas populares para inserir suas reivindicagoes 

no texto final da Constituigao Federal (CF) de 1988, que acabou agregando as reivindicagoes 

sociais no tocante aos princfpios de participagao da populagao nos processos decisorios e a 

mudanga das praticas de elaboragao e execugao de polfticas pilblicas. Esta constituigao 

representou um marco no processo de descentralizagao politico-administrativa, atribuindo 

competencias aos municipios no que diz respeito a gestao das polfticas publicas. 

Outra inovagao da CF de 1988 foi a instituigao das leis que formam o ciclo 

orgamentario: o Piano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e a Lei 

Orgamentaria Anual (LOA), objetivando, assim, garantir a realizagao do planejamento nos 

tres nfveis de governo e promover a fiscalizagao dos gastos publicos do Poder Executivo. 

O conjunto de inovagoes trazidas pela nova constituigao nao significou a efetivagao 

imediata dos espagos de participagao na gestao publica. Considerando que o BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

fortemente marcado pela predominancia de relagoes de proximidade, a implementagao de 

praticas de gestao democratica, mesmo com todos os avangos, ainda nao e regra geral no pais. 

Neste contexto, foi garantida a liberdade de criagao de partidos politicos, 

assegurando-lhes autonomia para definir sua estrutura interna, organizagao e funcionamento 

(cf. Santos Junior, 2001:18). Com base nisso, no Brasil, surgem, na decada de 80, os partidos 

de esquerda. Dentre eles, o Partido dos Trabalhadores (PT) logo ganhou adesao dos membros 

das comunidades eclesiais de base, dos militantes do movimento popular, dos artistas, 

intelectuais e cientistas. 

O PT foi ganhando espago no cenario politico brasileiro. No ambito local, conseguiu 

eleger prefeitos e vereadores e em nivel nacional, conseguiu aumentar o numero de 
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deputados, senadores e governadores eleitos. Tal partido destaca-se pelo seu modo de 

governar caracterizado pela enfasezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h participagao dos cidadaos nas decisoes e na gestao das 

polfticas piiblicas. 

Mediante esta configuragao politica, da-se a emergencia de novas praticas de 

controle social sobre os recursos publicos. O exemplo mais expressivo dessas praticas e o 

orgamento participativo (OP) cuja origem foi em Lages - SC, no final da decada de 70. 

Ao longo de toda a decada de 90, a proposta de gestao democratica dos recursos 

publicos foi expandindo-se. Inicialmente foi implementada nos municipios governados pelo 

PT e, depois, em municipios cujos governantes eram de outros partidos. De acordo com o 

Forum Nacional de Participagao Popular, existem atualmente cerca de 200 experiencias de OP 

nas diversas regioes do pafs. 

Durante muitos anos, os governos tomaram decisoes sobre a utilizagao dos recursos 

publicos sem considerar a participagao dos cidadaos. O processo de orgar os recursos publicos 

tramitava entre o gabinete do prefeito e a Camara de Vereadores, ou seja, o Executivo 

apresentava uma proposta orgamentaria e o Legislativo apreciava e/ou apresentava as 

emendas consideradas necessarias. 

Dessa forma, o poder de decidir sobre os rumos da cidade era restrito a estes dois 

grupos, que, mesmo sendo representantes legais da populagao, muitas vezes, agiam em 

beneffcio proprio e distanciavam-se dos interesses coletivos. 

O OP surgiu como uma alternativa de ruptura com a cultura polftica autoritaria, que 

desprezava os interesses gerais da populagao em favor de interesses particulares. 

Desse modo, o OP apresenta-se como espago de interagao entre governo e populagao 

capaz de gerar novas agoes polfticas. As experiencias de OP realizadas no Brasil redefinem os 

conceitos de publico e privado, dando origem a um novo conceito: o de publico nao-estatal. 

Com isso, ocorre uma reformulagao do papel do Estado, pois este deixa de ser percebido 
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como inimigo da sociedade e passa a ser visto como um parceiro no campo das disputas 

polfticas. 

Tais experiencias nao sao desenvolvidas a partir de um modelo acabado, pelo 

contrario, a implementacao dessas praticas num municfpio depende da base associativa e da 

configuragao polftica local. Assim, existem experiencias bem-sucedidas, como e o caso de 

Porto Alegre, e experiencias que apresentam problemas na construgao da proposta de uma 

gestao participativa dos recursos publicos. 

A maneira que o OP foi implementado e vem sendo conduzido em Campina Grande 

revela alguns problemas no que se refere ao seu funcionamento, pois existe um 

distanciamento entre o que foi proposto na lei e o que e colocado em pratica, ou seja, entre o 

discurso legal e a dinamica adotada. 

Um outro problema que se insere nessa discussao e o fato de o OP nao ser um projeto 

polftico consolidado e constituir-se num programa de governo sujeito a interrupgoes, caso nao 

haja continuidade administrativa por parte daqueles que acreditam nesta experiencia e 

implementam-na. 

Diante do exposto, propomos estudar o OP de Campina Grande, na tentativa de 

compreender a dinamica participativa instaurada e o desempenho desse projeto neste 

municfpio paraibano. 

O OP foi implantado em Campina Grande no governo de Cassio Cunha Lima (1997), 

numa tentativa de abrir espago para a participagao dos cidadaos nos processos decisorios a 

respeito da destinagao e aplicagao dos recursos publicos. Para tanto, a prefeitura tomou como 

base o trabalho das entidades comunitarias existentes na cidade. 

Considerando a exaustiva estrutura do processo de participagao, optamos por 

trabalhar com o Conselho Municipal do OP de Campina Grande (CONSE), uma vez que este, 

ao nosso ver, e uma amostra de todo o processo de participagao. Assim, apresentamos dois 
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motivos de carater pratico que foram imprescindiveis na escolha desta tematica. O primeiro 

diz respeito a natureza do conselho que trata das materias referentes ao orcamento publico. 

Neste aspecto, reside sua singularidade com relagao aos demais conselhos municipais: ele tern 

como foco de discussao o conjunto das polfticas publicas para o municfpio, alem de contar 

com um universo consideravel de representatividade das regioes orcamentarias, das plenarias 

tematicas, dos representantes do governo e dos representantes da Camara dos Vereadores. Em 

tese, sua atuagao permite pensar o municfpio como um todo e extrapolar o ambito das 

discussoes localizadas. 

O segundo motivo e o fato de o conselho se constituir na unica instancia permanente 

do processo com atribuigoes especfficas: aconselhamento, planejamento e avaliagao de todo o 

processo do OP; proposigao, deliberagao e fiscalizagao da execugao das demandas prioritarias 

na LOA; definigao e encaminhamento da Minuta da LDO para aprovagao pela Camara dos 

Vereadores; e pela existencia de uma Secretaria Executiva que coordena as agoes do Conselho 

(Campina Grande, 2000:6). 

Nesta pesquisa, portanto, objetivamos analisar a atuagao do CONSE como 

instrumento de governanga local, procurando descrever a sua dinamica de funcionamento e 

contextualiza-lo no cenario socio-polftico brasileiro que, no ambito politico, se caracteriza, 

atualmente, pela permanencia de determinadas praticas polfticas antidemocraticas e pela 

disseminagao de praticas inovadoras de participagao. 

E bem verdade que as iniimeras inovagoes operacionalizadas na gestao pilblica nos 

iiltimos anos procuram romper com os antigos modos de fazer polftica que, historicamente, 

desconsideravam a participagao da populagao. No entanto, muitas das praticas inovadoras 

apresentam tragos fortes de continuidades polfticas. 

Assim, a problematica polftica brasileira passa por um processo de construgao e 

reconstrugao dessas praticas. O simples fato da existencia de espagos inovadores, a exemplo 
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dos conselhos gestores, nao garante a consolidagao do modelo de gestao democratica nos 

municipios. 

Nesse sentido, o cenario politico brasileiro esta permeado de doses de continuidades 

polfticas e de mudangas institucionais, exigindo dos sujeitos participativos uma postura 

madura e qualificada, capaz de otimizar o processo de participagao cidada e de promover 

mudangas nas condigoes de vida da populagao. 

Diante disso, apresentamos duas hipoteses que nos acompanharam durante toda a 

pesquisa: (1) o CONSE e um espago de negociagao de demandas sociais entre o governo e a 

populagao que procura diminuir os efeitos causados pelos resqufcios de praticas polfticas 

clientelistas, bem como propor uma nova dinamica participativa; (2) o atendimento das 

demandas priorizadas pelo processo de participagao acontece com limitagao. O CONSE 

aparece, nesse contexto, como uma inovagao institucional, mas enfrenta serios desafios no 

tocante a elaboragao de estrategias de enfrentamento ao Executivo, que nao cumpre, a tempo, 

a execugao das demandas. 

Nesta dissertagao, procuramos explicitar os angulos teoricos e empfricos norteadores 

de nossa pesquisa. No capftulo I, apresentamos a discussao dos pressupostos teoricos da 

democracia, dando enfase a participagao como elemento definidor das diferentes praticas 

democraticas. No capftulo II, explicitamos os elementos construtores da democracia 

brasileira, colocamos em posigao de destaque a convivencia de permanencias e mudangas no 

cenario polftico. No capftulo III, detemo-nos aos aspectos metodologicos que tornaram 

possfvel a realizagao da pesquisa desde a entrada no campo ate os procedimentos utilizados 

no tratamento dos dados. 

No capftulo IV, apresentamos o processo participativo em Campina Grande, 

pormenorizando a implementagao e disseminagao do OP como pratica inovadora de 

participagao cidada, e, analisaremos os dados obtidos nas entrevistas com os conselheiros do 
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OP, procurando estabelecer conexoes teoricas com os eixos que orientaram as preocupagoes 

centrais deste estudo. Por fim, no ultimo capftulo, apresentamos a nossa compreensao sobre o 

tema em estudo, ao passo que anunciamos indagagoes, que foram propiciadas pelo caminho 

percorrido. 
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1. DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A PARTICIPATIVA: um 
percurso teorico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao seria possfvel conceber os homens 

eternamente desiguais, e preciso que se deem 

direitos a cada cidadao, ou que nao sejam dados a 

ninguem." 

Alexis de Tocqueville 

1.1. Genese e expansao da democracia 

Desde a Grecia Antiga, com o nascimento e o desenvolvimento da filosofia classica, 

ate os nossos dias, a democracia e uma tematica milenar que tern sido pauta dos grandes 

discursos filosoficos, politicos e sociais. 

A democracia foi, ao longo da historia, concebida de diversas formas e a construgao 

de seu conceito varia de acordo com os processos historicos e conforme as sociedades que a 

adotaram como forma prioritaria de governo. Na maioria das vezes, um conceito de 

democracia e construido em contraposigao a outro: democracia dos antigos e democracia dos 

modernos (Bobbio, 2001:153); democracia politica e democracia social (Bobbio, 2001:155); 

democracia formal e democracia substancial (Bobbio, 2001:157); democracia representativa e 

democracia participativa (Bobbio, 2001:152; Santos, 2002:55; e Lyra, 1996:23). 

Vale salientar que as denominagoes de democracia nao se esgotam com as que 

apresentamos acima. No entanto, seria muito complicado pautarmo-nos sobre o universo das 

formas de democracia pensadas e experienciadas, considerando a diversidade de sentidos que 

lhes sao atribuidos. Por esta razao, abordaremos apenas a democracia representativa e da 

participativa. 

Nao existe um unico conceito de democracia, tampouco um modelo de democracia 

que possa ser "aplicavel" as sociedades no geral, mas existem modelos democraticos de 

analise que podem ser utilizados para aferir graus de democracia. 
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Nos termos de Dahl (2001), a democracia e a forma de governo que apresenta 

conseqiiencias desejaveis, uma vez que se constroi pela observancia de uma serie de 

vantagens: 

"A democracia ajuda a impedir o governo de autocratas crueis e perversos, 

garantc aos cidadaos uma sdrie de direitos fundamentais que os governos 

nao-dcmocraticos nao proporcionam, assegura aos cidadaos uma liberdade 

individual mais ampla que qualqucr alternativa viavel, ajuda a protcger os 

interesses fundamentais das pessoas. Apenas um governo democratico pode 

proporcionar uma oportunidade maxima para os individuos exercitarem a 

liberdade de autodeterminacao, o exercicio da responsabilidade moral e a 

igualdade polftica. A democracia promove o desenvolvimento humano" 

(Dahl, 2001:58). 

Nesse sentido, a democracia, mais do que desejavel torna-se necessaria. O conjunto 

de vantagens, citado acima por Dahl, apresenta elementos proponentes da poliarquia, como 

um governo que e direcionado para as milltiplas minorias e que tambem pode fornecer uma 

teoria satisfatoria a respeito da igualdade polftica. 

Alem de apresentar algumas vantagens inerentes a democracia, Dahl (2001) 

sistematiza tres condicSes necessarias ao desenvolvimento desta: os cidadaos precisam 

formular as suas preferencias; expressar as suas preferencias; e ter as suas preferencias 

consideradas na conduta do governo. 

Com base na afirmacao dahliana, os cidadaos ativos, sem dilvida, deveriam ser os 

protagonistas de todo o processo politico de discussao das acoes desenvolvidas pelo governo, 

ou seja, a vontade dos cidadaos deveria ser considerada em primeiro lugar. No caso dos 

participantes do processo do OP de Campina Grande, essa premissa nao e respeitada na 

fntegra, pois estes formulam e expressam as suas preferencias/demandas, mas nem sempre 

elas sao consideradas pelo governo. 

Deste modo, faz-se necessario que o sistema democratico privilegie a participagao 

dos cidadaos em todo o processo de tomada de decisoes no Estado, desde a formulagao ate a 
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execugao das acoes do governo, visto que, por tras de um governo, deve existir um corpo de 

cidadaos que o legitime e que tenha importancia reconhecida no governo. 

Tocqueville (1977) procurou sistematizar a democracia dos modernos, e, para isso, 

estudou a democracia americana a partir de um aspecto presente nessa sociedade: a igualdade 

de condigoes. Em seguida, apresenta dois elementos necessarios ao desenvolvimento da 

democracia: a igualdade e a liberdade, pois, "os homens serao perfeitamente livres, porque 

serao todos completamente iguais; e serao perfeitamente iguais porque serao completamente 

livres" (Tocqueville, 1977:174). 

Um aspecto primordial na discussao democratica trazida por Tocqueville (1977) e a 

existencia de formas associativas dos cidadaos, como estrategia de fortalecimento da 

igualdade e da liberdade. Para este autor, "uma associagao consiste apenas na adesao publica 

que um certo numero de individuos concede a estas ou aquelas doutrinas e no compromisso 

que assumem de cooperar, de certa maneira, para faze-las prevalecer" (Tocqueville, 

1977:170). 

Em conseqiiencia da liberdade de associagao, foram criadas as mais variadas 

associag5es na America. De todas as categorias de associagoes, uma que teve, e ainda tern 

papel importante para o fortalecimento da democracia, e a associagao politica, uma vez que 

possui a capacidade de reunir esforgos divergentes. Na opiniao de Tocqueville: 

"Quando se permite que uma associagao politica estabelega nucleos de agao 

em certos pontos importantes do pais, ali, os homens se encontram, os meios 

de execugao sao combinados, as opinioes se desdobram com aquela forga e 

aquele calor que nao pode jamais ser alcangado atraves do pensamento 

escrito" (Tocqueville, 1977:170). 

A nogao de associativismo nas sociedades democraticas, exposta por Tocqueville, 

fortalece a ideia de um sistema representative, visto que a base da associagao e a participagao 
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da maioria dos individuos e nao da totalidade. Com isso, origina-se a possibilidade de uma 

parte dos indivfduos tornar-se representante dos demais. 

Na mesma linha de pensamento, Putnam (1996), ao analisar os governos 

democraticos da Italia Moderna, com base na estrutura de governos regionais, atenta para o 

fato de que o associativismo se apresenta como uma condigao necessaria para o governo 

democratico. Segundo ele, "as associagdes civis contribuem para a eficacia e efetividade do 

governo democratico" (Putnam, 1996:103). 

A partir desta tese, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comunidades civicas, compostas por associagdes vigorosas, 

apresentam-se propfcias a criagao e fortalecimento de governos democraticos. A comunidade 

civica e entendida por este autor como "aquela comunidade que se caracteriza por cidadaos 

atuantes e imbufdos de espirito publico, por relagSes polfticas igualitarias, por uma estrutura 

social firmada na confianga e na colaboragao" (Putnam, 1996:30). 

Logo, o bom desempenho das associagdes resultaria numa comunidade mais cfvica 

que, conseqiientemente, influenciaria num melhor ao funcionamento dos governos 

democraticos. Tomamos essa ideia como lente para olharmos para o sistema associativo que 

da sustentagao ao processo de participagao no OP de Campina Grande. 

Sabemos que a maioria dos que participam do CONSE e proveniente das entidades 

associativas em funcionamento no municfpio, e que estas direcionam suas lutas/reivindicagSes 

para questoes mais localizadas e referentes a melhoria das condigoes de vida dos associados. 

Tais lutas/reivindicagSes ocorrem mais no nfvel da negociagao e no consenso do que no nfvel 

do enfrentamento. 

Na teoria de Putnam (1996), encontramos a afirmagao de que comunidade cfvica 

gera democracia. Concordamos com esta nogao, mas apresentamos uma ressalva com relagao 

a realidade dubia dos municfpios brasileiros: estes, por um lado, sao caracterizados por uma 

vasta base associativa; e, por outro, por graus de democracia fragilizados. 
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Por isso, e preciso dar uma atencao maior a natureza dessas a s s o c i a t e s e, 

principalmente, ao grau de autonomia de que elas gozam. A nosso ver, a existencia de uma 

gama de a s s o c i a t e s no rol dos novos espacos ditos "democraticos" de participagao nao 

respaldam o aprofundamento da democracia, caso estes espagos estejam permeados de 

"arranjos" politicos que terminem beneficiando os governos e uma pequena parcela da 

populagao que esta a frente das entidades associativas. 

1.2. A democracia representativa 

A democracia representativa e caracterizada pela participagao indireta da populagao 

nos processos decisorios. Nesta forma de governo, a populagao elege seus representantes e 

confere a eles poder de decisao. Em geral, a expressao "democracia representativa" significa 

que as deliberagoes coletivas, isto e, as deliberagoes que dizem respeito a coletividade inteira, 

sao tomadas nao diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para 

esta finalidade (cf. Bobbio, 2000:56). 

Na concepgao liberal da democracia, a participagao no poder politico, que sempre foi 

considerada o elemento caracterizante do regime democratico, e resolvida atraves da 

representagao, pois, "parece claro que, em nfvel nacional, deva haver certo tipo de sistema 

representative, e nao uma democracia puramente direta" (Macpherson, 1978:99). 

Dessa forma, a representagao resolveria os problemas que atormentavam as 

sociedades de grande escala - a dificuldade que estas tern de atingir o conjunto da populagao. 

Imaginemos o caos que seria se ficassemos esperando que todo cidadao brasileiro 

participasse, todos os dias, de todas as decisoes polfticas do pafs. Por esta razao, afirmamos a 

inviabilidade da democracia direta em nossa sociedade. 
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As definigoes de democracia que se pautam na tradigao democratica liberal sao 

elencadas por Bobbio (2002) como regras do jogo democratico: o orgao polftico maximo deve 

ser composto de membros direta ou indiretamente eleitos pelo povo; junto do orgao supremo 

legislativo devera haver outras instituicoes; todos os cidadaos que tenham atingido a maior 

idade devem ser eleitores; todos os eleitores devem ter voto igual, ser livres para votar 

segundo a propria opiniao formada o mais livremente possfvel e ser postos em condigao de ter 

reais alternativas; e valido o principio da maioria numerica; nenhuma decisao tomada por 

maioria deve limitar os direitos da minoria; o orgao do governo deve gozar de confianga do 

Parlamento ou do chefe do poder executivo (cf. Bobbio, 2002:327). 

O conjunto de regras supracitado determina como deve funcionar um sistema 

democratico, estabelecendo possibilidades e limites dos envolvidos no processo democratico 

liberal - representantes e representados. Essas regras nao sao unicas e podem variar de acordo 

com os lugares onde a democracia e adotada. Portanto, nao e possfvel estabelecer quantas 

regras devem ser observadas para que um regime possa se dizer democratico. Pode afirmar-se 

somente que um regime que nao observa nenhuma nao e certamente um regime democratico 

(cf. Bobbio, 2002:327). 

Um dos elementos fundamentais da democracia representativa e o voto, alcangado 

atraves do sufragio universal, que atribui poder aos eleitos para a tarefa da representagao. Este 

tern sido, durante muito tempo, o principal indicador usado para medir o desenvolvimento 

democratico. No entanto, o que deve ser considerado nos dias atuais sao os espagos polfticos e 

nao o niimero de votantes, pois, "para dar um jufzo sobre o estado da democratizagao num 

dado pafs, o criterio nao deve mais ser o de 'quern' vota, mas o de 'onde' se vota" (Bobbio, 

2000:68). 

Considerando a grande quantidade de espagos (onde se vota) existentes atualmente 

no Brasil, preferimos acrescentar a esta discussao um outro elemento: "como se vota". Como 
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e a atuagao dos que participam desses espagos? Com base em quais criterios as decisoes sao 

tomadas? Ate que ponto existem liberdade e autonomia no ato de tomada das decisoes? 

A representagao e, sem duvida, um assunto que tern suscitado muita discussao no 

universo politico. Entretanto, o debate e mais acentuado no que concerne a falta de preparagao 

dos representantes em exercerem seu papel e no que tange ao distanciamento desses 

representantes de suas bases. Talvez isso acontega pelo desconhecimento das verdadeiras 

atribuig5es determinadas para cada categoria de representantes, o que provoca uma relagao 

um tanto "desgastada" entre as partes envolvidas. 

Nos termos de Bobbio (2002), poderfamos definir a representagao politica como um 

mecanismo politico particular, usado para a realizagao de uma relagao de controle entre 

governantes e governados. Desta maneira, o representante assume o papel de intermediario 

entre o governo e os representados. 

O que parece preocupante nesta discussao e que "na maior parte dos sistemas 

representatives ja se formou uma categoria profissional especffica de representantes, a dos 

polfticos de profissao"' (Bobbio, 2002:1102). Isso ocorre por conta de dois casos que 

caracterizam a representagao: no primeiro, o representante, a medida que goza da confianga 

do corpo eleitoral, nao e mais responsavel perante os representados, seu mandato nao e 

revogavel; no segundo, uma vez eleito, o representante recebe a tutela para representar 

interesses gerais da sociedade civil e nao mais interesses particulares de um grupo ou 

categoria (cf. Bobbio, 2000:60). 

A categoria daqueles que se especializam e pretendem se perpetuar como 

representantes nao esta restrita aos altos cargos da politica, mas nos espagos de representagao 

comunitaria isso tambem acontece. As pessoas que estao a frente das entidades comunitarias 

tern o "controle" do publico que participa dessas entidades, quer pela capacidade de barganha 

1 Ver tambem Weber, 2002. 
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polftica junto os orgaos promotores de publicas, o que traz beneffcios diretos para a 

comunidade; quer pela articulagao politica de que estas pessoas gozam. 

Dessa forma, a rotatividade de representantes fica comprometida e as mesmas 

pessoas continuam, durante muito tempo, na condugao das entidades. De toda maneira, ha um 

rodfzio interno nas diretorias dessas entidades atraves de acordos entre seus membros; assim, 

muda-se o cargo, mas a posigao dentro da entidade continua a mesma. 

Na discussao da representagao polftica, dois aspectos devem ser considerados: a 

existencia de um carater individual que se revela pela relagao de proximidade entre 

representante e representado, o que e bastante visfvel em eleigoes municipals; e um carater 

coletivo, pois a representagao se da atraves de partidos e associagoes diversas. 

A representagao polftica no Brasil esta em crise. Acreditamos que os maiores 

agravantes desta crise sao a falta de controle sobre o comportamento polftico dos 

representados e a inexistencia de um acompanhamento sistematico das propostas de governos. 

Assim, temos na sociedade brasileira, com todos os avangos democraticos, a persistencia de 

polfticos de sobrenomes que se sobressaem, na maioria das cidades pequenas, aos que 

apresentam projetos polfticos que prezem pelos ideais democraticos. 

1.3. "Os caminhos da democracia participativa" 

A democracia participativa surgiu na decada de 60 como lema das manifestagoes dos 

movimentos estudantis pertinentes a nova esquerda, e difundiu-se em toda a classe 

trabalhadora a partir da ideia de que deveria haver consideravel participagao dos cidadaos nas 

decisoes governamentais. Esta difusao foi tao ampla que os governos nacionais comegaram a 

alistar-se sob o estandarte da participagao (cf. Macpherson, 1978:97). 
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Para a democracia participativa materializar-se, precisaria existir uma conexao entre 

os indivfduos e as instituigoes, de modo que a acao social e polftica dos cidadaos dependam 

dos tipos de instituigoes existentes. Talvez resida, neste aspecto, um dos maiores entraves a 

democracia: nao existe conexao entre os indivfduos e as instituigoes, pois, a mudanga ocorrida 

em algumas instituigoes nao e acompanhada de uma mudanga na postura dos indivfduos que 

delas participam. 

Um exemplo evidente desse descompasso entre instituigoes e indivfduos e a 

implementagao dos conselhos gestores de polfticas publicas. Ha, pois, um esforgo por parte 

das instituigoes publicas em democratizar as polfticas e em descentralizar os recursos, mas os 

representantes das entidades que participam destes espagos importam seus modos de resolver 

os problemas que, infelizmente, sao pautados em praticas polfticas retrogradas, o que termina 

obstaculizando o funcionamento desses conselhos. 

A tentativa da democratizagao dos espagos atraves da partilha do poder nem sempre 

acontece devido as incompatibilidades de objetivos dos que se propoem a dividir o poder. Se, 

por um lado, os governos pretendem dividir o poder apenas para dar uma ilusao de um 

governo participativo; por outro lado, os cidadaos ativos querem deixar as suas "digitals" nas 

decisSes, pois se auto-afirmam sujeitos polfticos efetivamente preocupados com a resolugao 

de problemas coletivos. 

Segundo Pateman (1992), a democracia participativa e um regime politico que 

engendra o desenvolvimento humano, aumenta o senso de eficacia, reduz o senso de 

distanciamento dos centros de poder, nutre uma preocupagao com problemas coletivos e 

contribui para a formagao de um corpo de cidadaos ativos e conhecedores, capazes de terem 

um interesse mais agudo nos assuntos governamentais. 

Deste modo, existe uma distingao entre a concepgao dos teoricos da democracia 

participativa e dos da teoria democratica como um todo: a enfase dada a participagao cidada 
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no processo politico de tomada de decisao. Pois a democracia participativa protege de forma 

complementar as instituicoes politicas e provoca um efeito psicologico sobre aqueles que 

delas participam, assegurando uma inter-relacao continua entre o funcionamento das 

institui9oes e a qualidade e atitude dos individuos que interagem dentro delas (cf. Pateman, 

1992:35). 

De acordo com o Piano das NacSes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2004), 

que publicou o relatorio "a democracia na America Latina"2, o Brasil esta entre os paises que 

apresenta o mais baixo nivel de comprometimento da popula9ao com os principios 

democraticos. Isto porque o Brasil ficou na 15a posicao em adesao da sua populagao aos 

principios democraticos. 

A pesquisa procurou aferir os graus de democracia nos paises atraves de tres 

indicadores: democratas, nao-democratas e ambivalentes. Para tanto, foram observados alguns 

indices: apoio as instituicoes representativas; apoio a democracia como sistema de governo; e 

apoio as limitacSes ao poder do presidente. O caso do Brasil e preocupante, pois apresenta o 

indice de democratas (30,6%) inferior ao apresentado pela America Latina (43%). Vejamos: 

Figura 1: Apoio a democracia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apoio a democracia 
Brasil X America Latina 

Democratas Ambivalentes NSo-democratas 

2 O relatorio tem como base a pesquisa realizada em 18 paises latino-americanos, para a qual foram 
entrevistados 231 lideres (sindicalistas. empresarios. academicos, jornalistas e ex-presidentes, inclusive 
Fernando Henrique Cardoso) e cerca de 19 mil cidadaos latino-americanos residentes nos paises pesquisados. 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No entendimento da pesquisa supracitada, a democracia predominante na America 

Latina e a democracia eleitoral, considerando que o voto e o principal meio de acesso aos 

cargos publicos. O Brasil aparece em destaque nesse aspecto, apresentando uma evolugao do 

processo eleitoral, pois "e citado entre os seis paises com maior grau de participagao popular 

nas eleigoes, transparencia no processo eleitoral e o voto como o principal meio de acesso a 

cargos publicos" (PNUD, 2004). 

A pesquisa revela a fragilidade da democracia participativa no Brasil que se 

apresenta como "bandeira" politica de muitos governos, mas nao consegue a aceitagao de boa 

parte da populagao que, ate e simpatica a ideia, nao consegue romper com a cultura politica 

tradicional. 

A adogao da democracia participativa da-se acompanhada de alguns problemas. O 

primeiro e a apatia politica de grande parcela da populagao, agravada, ora pelo discurso de 

que uns participam e decidem pela maioria, ora pelo descredito de tais praticas. O que e 

recorrente e a espera por resultados imediatos, mas, como a democracia participativa se 

constitui num processo lento, muitos optam por naturalizar o discurso que "a participagao nao 

leva a lugar nenhum." 

Esse discurso esta fortemente presente nas comunidades que participam do OP de 

Campina Grande, principalmente por causa da impossibilidade do governo em atender as 

demandas priorizadas pelas comunidades em tempo habil. As comunidades passam a nao dar 

mais credibilidade ao processo; em grande parte, deixam de participar das reunioes e ainda 

fazem propaganda contra o processo, enfraquecendo o processo de participagao e suscitando, 

cada vez mais, a apatia polftica. 

O segundo problema e a possibilidade de cooptagao de liderangas. Como as decisSes 

sao tomadas em conjunto - sociedade civil e governo - , os representantes da sociedade estao 

sujeitos a arranjos polfticos com o governo, principalmente se a sua insergao nestes espagos 



29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estiver atrelada a uma associagao que tenha uma relagao de "dependencia" com o governo ou 

com algum outro polftico que tenha influencia junto ao governo. 

Um terceiro problema refere-se a falta de "vontade politica" dos governos em 

implementar praticas democraticas na gestao municipal. Mesmo com a garantia desses 

espagos democraticos, esta iniciativa depende da vontade polftica do dirigente municipal, da 

capacidade polftica do Legislativo para pressionar o Executivo ou ainda do nivel de 

organizagao da sociedade civil na reivindicagao do funcionamento desses espagos. 

A vontade polftica e entendida, aqui, como a predisposigao dos governos para 

desenvolverem as praticas democratico-participativas. 

Com a ideia de complementaridade entre a democracia representativa e a democracia 

participativa ou ate mesmo de articulagao entre ambas, emerge a discussao da democracia 

deliberativa - sistema que mistura democracia direta com democracia representativa. Este 

sistema se refere aos mecanismos de representagao polftica, caracterizados pelo envolvimento 

dos indivfduos como cidadaos polfticos ativos, construtores de consensos, por meio de 

dialogos interativos realizados no decorrer do processo de participagao, na geragao e na 

elaboragao de polfticas publicas (cf. Gohn, 2001:42). 

Considerando que a democracia supoe a implementagao de novas oportunidades 

capazes de criar, modificar e revisar interesses e preferencias atraves do discurso 

argumentative; acreditamos que o OP, de um modo geral, apresenta elementos da democracia 

participativa e da democracia deliberativa. No entanto, pelo menos neste trabalho, ficamos 

com a democracia participativa como pano de fundo para a efetivagao do OP de Campina 

Grande. 

O OP e uma forma de administragao publica que procura romper com a tradigao 

autoritaria e patrimonialista das polfticas publicas, recorrendo a participagao direta da 

populagao em diferentes fases da preparagao e da implementagao orgamentaria, com 
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preocupagao voltada para a definigao de prioridades relacionadas a distribuigao dos recursos 

de investimentos (cf. Santos, 2002:466). Deste modo, no OP, mediante participagao direta, os 

cidadaos procuram solugoes para os problemas que lhes afligem, alem de deliberar sobre as 

mais diversas polfticas publicas e a sobre a implementagao delas. 

Dessa forma, a democracia participativa apresenta-se como o pano de fundo para a 

implementagao do OP e, de modo especial, para o funcionamento do CONSE. Assim, ao 

passo que estamos pensando os avangos e impasses da atuagao do CONSE, estamos, de certa 

maneira, abrindo uma discussao sobre o bom desempenho ou nao da democracia participativa. 

1.3.1. Os diversos momentos da participagao 

A participagao tern assumido papeis e sentidos diversos na construgao e efetivagao 

da democracia, de forma direta e indiretamente. 

Como ja foi mencionado, na democracia representativa, a participagao tem se 

efetivado indiretamente, mediante presenga de cidadaos representantes dos interesses dos 

demais. No caso da democracia participativa, esse elemento materializa-se de forma direta e 

semidireta e constitui o princfpio norteador desse tipo de democracia. 

Apos inumeras tentativas de democratizar a relagao entre os participantes - cidadaos 

preocupados com as questSes polfticas - e os governos, os quais, em sua grande maioria, 

assumiam uma postura de indiferenga aos grupos sociais (a nao ser quando a agao coletiva de 

tais grupos os obrigava a tomar determinadas decisoes), a participagao toma novos rumos. 

A mudanga nao se da apenas nos termos polftico-militantes da participagao como um 

todo, mas na sua natureza e significagao, do ponto de vista dos representantes da sociedade 

civil e dos "condutores" da gestao publica. 
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Neste sentido, ocorre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA institucionalizagdo da participagao politica. A participagao 

deixa de ser uma atividade esporadica de pequenos grupos e assume um carater 

universalizante, privilegiando a abertura de novos canais de participagao polftica da 

populagao nos mais variados ambitos da gestao publica. Sobre esta questao Teixeira (2002) 

afirma que, 

"Na busca de uma nova institucionalidade, atribui-se aos cidadaos oriundos 

das associagoes voluntarias alguns papeis prdprios de agentes do poder 

administrativo. E o caso dos conselhos de gestao - criados em todas as 

esferas de governo, como instancia de interlocugao e de proposigao, e 

tambem, formalmente, instancias deliberativas e de gestao -, mesmo se, 

devido a experiencia, a dificuldade de articulagao entre os componentes e a 

falta de recursos e de capacidade tecnica, ainda nao assumam efetivamente 

suas fungoes" (Teixeira, 2002:138). 

Essa nova face da participagao vai desencadear uma exigencia maior sobre a propria 

democracia, ou seja, torna-se inconcebfvel para um sistema de governo que pretende ser 

democratico negue a participagao da sociedade. Por isso, a teoria democratica ve-se 

impulsionada a promover mudangas em seu interior. Em muitos pafses, a democracia passou a 

ser reinventada, pois a sua caracterfstica representativa de per si nao respondia aos anseios da 

populagao. 

O processo de participagao tern o merito de assegurar a igualdade polftica atraves dos 

espagos de tomada de decisoes, pois os cidadaos sao iguais, mas independentes, isto e, nao 

dependem de ninguem para votar e opinar, de modo que, na assembleia polftica, nenhum 

cidadao precisa votar a favor de qualquer polftica que nao seja de seu interesse ou do interesse 

de outros (cf. Pateman, 1992:37). 

Entretanto, se considerarmos os cfrculos polfticos que cercam a participagao, o que 

se observa na realidade e que a participagao e livre ate certo ponto. Pois, no momento em que 

os interesses coletivos da populagao interferem nos interesses par t iculars de grupos polfticos 
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arraigados ou "invisfveis" nos processos de tomada de decisoes, esses grupos usam de seu 

poder para inibir os participantes. 

Tais cfrculos sao compostos por representantes do legislativo, do executivo e de 

grupos polfticos com influencia polftica junto aos participantes, influencia construfda atraves 

de relagoes pessoais ou polfticas que envolvem promessas e dadivas entre os grupos que 

representam os interesses gerais das comunidades e os que "monitoram" essa participagao. 

No entanto, esses cfrculos vem sofrendo mudangas, pois o processo de participagao e 

tambem um processo de aprendizagem e os participantes vao, aos poucos, criando estrategias 

que contrariam os grupos polfticos que pretendem conduzir o processo de participagao. 

Sabemos que esse processo de mudanga e lento e cauteloso. 

A participagao ocorre na tomada de decisao e esse se da por meio de um processo 

educativo, pois, no governo local, "o importante e a participagao direta na propria tomada de 

decisSes, porque tal experiencia integra o indivfduo a sua sociedade e constitui o instrumental 

para transforma-la numa verdadeira comunidade" (RousseauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Pateman, 1992). Para ele, a 

fungao central da participagao e a educativa, considerando-se o termo educagao em seu 

sentido mais amplo. 

O carater educativo da participagao nos processos decisorios tern ocupado papel de 

destaque na discussao da democracia. A aprendizagem advinda da participagao, nos mais 

variados espagos, ganha notoriedade e e entendida como uma das variaveis responsavel pela 

avaliagao do desempenho institutional dos instrumentos democraticos (cf. Putnam, 1996:90). 

Tomando como base o carater educativo da participagao, acreditamos que o OP esta 

inscrito nesta pauta, pelo fato de ser um mecanismo que, por um lado, permite a participagao 

dos cidadaos no controle social dos recursos publicos, e por outro lado, proporciona aos 

sujeitos envoividos no processo uma especie de aprendizagem institutional (cf. Gohn, 

2001:44; Putnam, 1992:59). 
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A aprendizagem da democracia por meio da participagao direta/semi-direta dos 

cidadaos se da no ambito local, pois e na localidade que o cidadao materializa sua 

participagao. Dessa forma, a localidade como prioridade da efetividade da democracia e cada 

vez mais consistente. Nos termos de Dowbor (2001): 

"E no espago local que a populagao vive, e as pessoas estao se dando 

gradativamente conta que a grande polftica, nacional ou global, nunca tera 

sentido se nao se traduzir na prosaica 'qualidade de vida' do cidadao, na 

seguranga de ir e vir, na densidade dos espagos verdes" (Dowbor, 2001:09). 

Enfim, o local e o espago, por excelencia, onde as relagoes sociais sao construidas e 

vivenciadas. E na localidade que se da a articulagao dos atores sociais nos movimentos sociais 

e nas associagoes comunitarias. 

Ao estudar o processo de participagao nas decisoes acerca dos recursos publicos, o 

OP de Campina Grande, tomamos como referenda o conceito de participagao cidada proposto 

por Teixeira (2002), participagao esta entendida como um processo complexo e contraditorio 

entre sociedade civil, Estado e mercado, em que os papeis se redefinem pelo fortalecimento 

dessa sociedade civil mediante a atuagao organizada dos indivfduos, grupos, associagoes (cf. 

Teixeira, 2002:30). 

Nesse sentido, o OP apresenta-se como um lugar privilegiado de participagao cidada. 

Isso porque ele estabelece um espago publico de discussSes, negociagoes, argumentagSes e 

compromissos, tendo como papel fundamental nao so articular as relagoes de forga que o 

permeiam, mas, principalmente, conciliar os interesses, muitas vezes divergentes, dos atores 

envolvidos, a fim de alcangar o consenso. 

Desse modo, a participagao pressupoe a existencia de uma teia de relagoes de poder 

que permeia a participagao, uma vez que seus atores sao parte do processo e precisam estar 

abertos ao dialogo com os outros integrantes do processo de participagao. 
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Neste aspecto, reside uma das grandes incognitas da participagao: caso essas relagSes 

nao sejam trabalhadas ou superadas, a participagao submete-se a um "circulo vicioso". Por um 

lado, cria-se uma cultura participacionista que emperra o processo de construgao da 

democracia, ou seja, multiplicam-se os espagos de participagao, mas os resultados concretos 

nao sao perceptfveis; por outro lado, a participagao transforma-se numa nao-participagao. 

Portanto, a existencia de espagos de participagao na sociedade nao garantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de per si o 

sucesso e o fortalecimento da democracia participativa, tampouco a consolidagao de praticas 

promotoras de justiga distributiva capaz de aniquilar toda forma de exclusao e de 

desigualdade. 

Faz-se necessario uma "participagao qualificada" nesses espagos democraticos. Para 

tanto, entendemos por participagao qualificada aquela que se efetiva atraves da agao concreta 

dos sujeitos sociais, ou seja, a participagao nos processos decisorios que resulta no 

aprofundamento do processo e numa melhoria nas condigSes de vida da populagao. Enfim, a 

contribuigao para o exercicio da cidadania ativa (cf. Benevides, 1996). 

Dessa forma, a participagao e um instrumento de controle do Estado pela sociedade, 

portanto, de controle social e politico, estabelecendo a possibilidade de os cidadaos definirem 

criterios e parametros para orientar a agao publica. O entendimento do controle social tern 

duas dimensoes basicas: a que corresponde a accountability (a prestagao de contas conforme 

parametros estabelecidos socialmente em espagos publicos proprios) e a que consiste na 

responsabilizagao dos agentes polfticos pelos atos praticados em nome da sociedade, 

conforme os procedimentos estabelecidos nas leis e nos padroes eticos vigentes (cf. Teixeira, 

2002:38-39). 

A mudanga no conceito de participagao inaugura o que alguns teoricos chamam de 

accountability, ou seja, aumento da responsabilizagao do governo e controle da sociedade 

civil sobre as agoes propostas pelo Estado. Assim, a participagao pretende ser um instaimento 
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de disseminacao e fortalecimento da democracia. Isso se torna possfvel por intermedio da 

observancia de alguns fatores: a existencia de uma heranga de experiencias de participagao, 

advinda do campo democratico da sociedade civil; e a presenga de vontade polftica por parte 

dos governos (cf. Gohn, 2001:63). 

Portanto, a premissa maior da democracia participativa e o fortalecimento da 

participagao dos cidadaos nos processos democraticos de tomada de decisao, mesmo que, no 

desenho institucional, as democracias se combinem: a representativa no ambito nacional e a 

participativa no ambito local. Nos municipios, sao "inventadas" as formas de participagao e 

implantados projetos participativos (conselhos gestores e OPs). O que dificulta o 

aperfeigoamento destes projetos e o fato de que estes podem ou nao ser assumidos pelos 

governos subseqiientes. 

1.3.2. A governanga Iocal-democratica 

A palavra governanga vem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA governance e foi utilizada inicialmente pelo Banco 

Mundial em seus relatorios, com a finalidade de analisar a eficacia e as condigoes de exercfcio 

do bom governo e, em um outro momento, passou a fazer referenda a questoes vinculadas as 

transformagoes nas instituigoes de governo local. Em seguida, o conceito propagou-se pelo 

mundo academico-teorico e esta relacionado ao leque de analises sobre a gestao das cidades. 

Cabe-nos fazer uma diferenciagao entre as categorias governabilidade e governanga. 

A governabilidade, segundo Diniz (1997), refere-se as condigoes sistemicas mais gerais sob 

as quais se da o exercfcio do poder em uma sociedade. Este e caracterizado pelo regime 

polftico, pela forma de governo, pelas relagoes entre os poderes, pelos sistemas partidarios e 

pelo sistema intermediario de interesses. Assim, um governo pode ter governabilidade, a 
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medida que seus dirigentes contem com os necessarios apoios polfticos para governar (cf. 

Diniz 1997:196). 

Por outro lado, a governanga diz respeito a capacidade governativa em sentido 

amplo, envolvendo a capacidade de agao estatal na implementagao das polfticas e na 

consecugao das metas coletivas, ou seja, refere-se ao conjunto de mecanismos e 

procedimentos para lidar com a dimensao participativa e plural da sociedade, e, 

conseqiientemente, alargar o universo dos participantes (cf. Diniz, 1997). Dessa forma, existe 

governanga num Estado quando seu governo tern as condigoes financeiras e administrativas 

para transformar em realidade as decisSes que toma. 

De acordo com Santos Junior (2001), a governanga tern dois sentidos. No primeiro, e 

entendida como a capacidade de ser governo, haja vista as dimensoes relacionadas a 

pluralidade e a participagao das sociedades no atual cenario de transformagoes polfticas e 

economicas. No segundo, e entendida como uma interagao entre governo e sociedade, com 

analises centradas na questao dos arranjos institucionais que coordenam e regulam a relagao 

entre o governo e os atores sociais dentro de um sistema politico (cf. Santos Junior, 2001:59-

60). 

O segundo sentido insere-se no nucleo da maioria das analises feitas nos ultimos 

anos sobre os governos locais e sobre a relagao destes com a sociedade. No entanto, nao 

existe um modelo unico de governanga, mas sao as peculiaridades locais que vao moldando os 

modelos existentes. 

O modelo de governanga que mais se aproxima a analise que nos propomos realizar 

sobre a atuagao do CONSE e o que foi tragado por Putnam (1996) ao discutir o desempenho 

dos governos democraticos na Italia Moderna. Tal modelo apresenta a seqiiencia: "demandas 

sociais - interagao polftica - governo - opgao polftica - implementagao" (cf. Putnam, 

1996:24). 
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A partir deste modelo, o bom desempenho de um governo estaria relacionado a 

capacidade de uma instituigao democratica em assumir as demandas sociais geradas pelo 

meio social ao qual esta ligada e em atende-las de forma eficaz, mesmo com os recursos 

limitados. 

Com base neste modelo de governanga, pretendemos analisar a atuagao do CONSE, 

a fim de verificar ate que ponto a participagao neste espago tern possibilitado um bom 

desempenho do governo e do aprofundamento da democracia. 

A governanga local, segundo Gohn (2001), e um conceito hfbrido, ainda em 

constaigao, que trata de "um sistema de governo em que a inclusao de novos atores sociais e 

fundamental, por meio do envolvimento de um conjunto de organizagoes publicas (estatais e 

nao-estatais) e privadas" (Gohn, 2001:40). 

No Brasil, com a CF de 1988, emergiu uma nova cultura democratica, pela dimensao 

dos direitos sociais e pela pluralidade dos atores. Este novo cen&rio atribuiu um novo papel 

politico aos atores envolvidos e, com isso, foram criados novos mecanismos de interagao 

entre governo e sociedade. 

As experiencias de OP inserem-se na discussao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA governanga local. O OP pretende 

ser uma proposta de gestao publica compartilhada em que segmentos da sociedade civil e da 

sociedade politica discutem e planejam polfticas publicas e a distribuigao de recursos num 

mesmo espago. Dessa forma, ocorre uma mudanga na relagao historica entre Estado e 

sociedade civil. 

Estas formas de interagao entre governo e sociedade suscitaram a criagao de novos 

padrSes de governo nos municipios, baseados nos princfpios do modelo de governanga 

democratica. Desse modo, "ao falar de governanga democratica, estamos falando, portanto, de 

formas especfficas de interagao entre governo e sociedade, caracterfsticas do funcionamento 
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dos sistemas polftico-institucionais do regime democratico de governo" (Santos Junior, 

2001:66). 

Neste contexto, uma nova relagao Estado/sociedade institui-se, relagao essa que 

requer dos sujeitos envolvidos uma capacidade singular de negociagao, principalmente, de 

autonomia dos segmentos da sociedade civil. Nao se concebe mais a oposigao radical 

sociedade-Estado caracteristica das lutas sociais de outrora, pois a sociedade agora e co-

partfcipe na definigao, execugao e fiscalizagao de polfticas publicas. Esse momento exige dos 

representantes da sociedade civil mais capacitagao e informagao para enfrentar esta nova 

condigao de sujeito social. 

De acordo com BittarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Santos Junior, 2001:66), o PT teve a iniciativa de criar 

um modo proprio de governar, buscando diferenciar-se de seus oponentes na forma de ser 

governo. Essa forma particular de governar conferiu ao PT um ritmo acelerado de conquistas 

administrativas, a principio, nos municipios, e, depois, no Estado e na Federagao, com a 

vitoria em 2002 de Lula para Presidente da Repilblica. 

O PT prescreveu as diretrizes que seriam formadoras do "modo petista de governar" 

que, em sfntese, pode ser caracterizado como: a ampliagao da participagao popular; inversao 

de prioridades de governo; desprivatizagao do Estado; articulagao entre os nfveis sub-

nacionais de governo em termo de um processo nacional e a efetivagao de uma polftica de 

aliangas que garanta a sustentagao polftica e social para a realizagao do programa de governo 

(cf. Bittar apud Santos Junior, 2001:64-65). 

Ademais, o modo petista de governar e um exemplo da possibilidade de 

desenvolverem-se modalidades diferenciadas de governanga democratica (Santos Junior, 

2001). No entanto, esse modo de governar nao foi assumido por todos os governantes petistas 

com a mesma intensidade, como e o caso de alguns que se elegeram atraves de aliangas 
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polfticas de coalizao, descaracterizando, assim, a forma petista de governar, uma vez que ser 

governo nem sempre implica em ter governabilidade. 

Assim, procuramos manter distancia das analises que privilegiam as condigoes de 

eficiencia do Estado e de exercfcio de um bom governo, para aproximarmo-nos mais das 

discussoes referentes as transformagoes recentes nas instituigSes de governo local. Dessa 

forma, tentaremos identificar os novos arranjos institucionais que coordenam e regulam a 

relagao entre governo e atores sociais no interior da reforma institucional do sistema politico 

democratico. 

No decorrer da pesquisa, apareceram alguns conceitos que se inserem no quadro de 

mudanga da relagao entre o Estado e a sociedade e, por isso, se tornaram primordiais para a 

analise da atuagao do CONSE. Tais conceitos, tentaremos sistematizar a seguir. 

Para explicar a atuagao dos conselheiros do OP de Campina Grande no contexto de 

um sistema de governo em que ha a inclusao de novos atores sociais por meio do 

envolvimento de um conjunto de organizagoes publicas e privadas, utilizamo-nos do conceito 

de Governanga local-democratica (Gonh, 2002; Santos Junior, 2001). 

A partir do conceito de Participagao cidada. entendemos que a gestao nao utiliza 

apenas mecanismos institucionais ja disponfveis ou a serem criados, mas articula-os a outros 

mecanismos e canais que se legitimam pelo processo social. Neste sentido, nao se nega o 

sistema de representagao, mas busca-se aperfeigoa-Io, exigindo a responsabilizagao polftica 

atraves do controle social e da transparencia das decisoes (Teixeira, 2002). 

Considerando que nosso intuito e entender o CONSE como um espago capaz de 

atender as demandas da comunidade e, conseqtientemente, aprofundar os graus de 

democracia, apropriamo-nos do conceito de desempenho institucional. Pois, para ter um bom 

desempenho, uma instituigao democratica tern que ser, ao mesmo tempo, sensfvel e eficaz: 

sensfvel as demandas e eficaz no atendimento dessas (Putnam, 1996). 
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O processo de participagao e de tomada de decisao no CONSE funciona como uma 

escola para os sujeitos envolvidos pois, dia apos dia, os conselheiros deparam-se com 

questoes a serem respondidas e problemas a serem solucionados. Por isso, consideramos- a 

aprendizagem institucional um conceito de suma importancia para esta discussao (Putnam, 

1996). 

A cultura polftica e um conceito central para nosso trabalho, funciona como um fio 

condutor de nossa analise. Alem disso, implica no conjunto de praticas polfticas tradicionais 

que sao, fortemente, repassadas nos espagos polfticos de tomada de decisoes, desde as mais 

simples as mais complexas (Teixeira, 2002). 

Enfim, a participagao da sociedade civil e resultado de relagoes complexas de forgas 

heterogeneas que envolvem atores os mais diversos e trabalham para a otimizagao da relagao 

entre o Estado e a sociedade civil (Dagnino, 2003). 
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2. O PUBLICO E A DEMOCRACIA: algumas reflexoes sobre a 
experiencia brasileira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Democracia e uma planta tao essencial, quanto 

fragil. E exatamente mais facil mata-la, do que 

traze-la ao amadurecimento." 

Pedro Demo 

2.1. A democracia brasileira: marcas da desigualdade 

A democracia como forma de governo em que o povo participa nos processos de 

decisao foi adotada tardiamente no Brasil. De acordo com Lyra (1996), foi apenas em 1988, 

com a nova CF, que o direito de participar diretamente das decisoes tornou-se possfvel. 

Assim, "a participagao direta e pessoal da cidadania nos atos do governo" consiste num dos 

aspectos mais inovadores do ponto de vista da democracia, introduzido pela CF (Lyra, 

1996:23). 

A desigualdade, em suas variadas facetas, constitui-se num dos maiores empecilhos a 

efctivagao da democracia no Brasil. O pafszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 marcado por um abismo social que divide a 

populagao em ricos e miseraveis. Pensar a cidadania nestes moldes nao constitui tarefa facil, 

uma vez que "o acesso das pessoas a cidadania e fortemente submetido a propria posigao 

delas num sistema sdcio-econdmico essencialmente hierarquico" (Caniello, 2001:267). 

Segundo Caniello (2001), a persistencia das grandes desigualdades no Brasil tern sua 

fundamentagao histdrica muito antes da independencia. A desigualdade e, ate certo ponto, 

formalizada, considerando que "os efeitos do estatuto da desigualdade civil no ordenamento 

da Justiga no Brasil que rebateu fortemente na dogmatica do Direito Colonial Brasileiro, cujas 

praticas penais revelariam a sua face mais draconiana" (Caniello, 2001:255, italicos do autor). 
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Outro elemento que dificulta o desenvolvimento de praticas democraticas no pais e a 

presenga de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etica diiplice caracterizada pela existencia de dois c6digos pelos quais a 

sociedade brasileira e regida: um que e revelado atraves das relagoes pessoalizantes de 

proximidade e cordialidade; o outro que reflete o conjunto de leis impessoais. Assim, 

encontra-se "o domihio basico das relagoes pessoais em contraste com o domihio das relagoes 

impessoais, dadas pelas leis e regulamentos gerais" (DaMatta, 1993:158). 

Dessa forma, convivem em nossa sociedade duas eticas: a "etica burocratica" e a 

"etica pessoal". Ambas estao na base das relagoes sociais brasileiras, agindo de diferentes 

maneiras no cotidiano das pessoas, dependendo da posigao que estas se encontram na 

sociedade: 

"[...] de um lado temos uma moral rfgida e universal das leis ou regras 

impessoais que surgem com uma feigao modernizadora e individualista e sao 

postas em pratica para submeter a todos os membros da sociedade. E, de 

outro, temos a moralidade muito mais complicada das relagoes impostas 

pelos lagos de famflia e teias de relagoes sociais imperativas, onde a relagao 

pessoal e a ligagao substantiva permitem pular a regra, ou o que da no 

mesmo, aplica-la rigidamente" (DaMatta, 1993:177). 

As situagoes de conflito e de constrangimento sao evitadas ou resolvidas mediante a 

aplicagao de um desses codigos: o "pessoal" ou o "impessoal", um aplicado a pessoa e o outro 

ao individuo, respectivamente. Assim, no sistema social brasileiro, a lei que deveria igualar os 

indivfduos e utilizada como mecanismo que os diferencia: "as leis so se aplicam aos 

indivfduos e nunca as pessoas" (DaMatta, 1983:194). 

Nesse aspecto, parece residir, segundo DaMatta (1993), o dilema brasileiro, enquanto 

o objetivo das leis seria banir, ou no mfnimo, diminuir as desigualdades, elas terminam por 

agrava-las e legitima-las. Dessa forma, "as leis se transformam num sistema de relagoes 

pessoais" e e pela impossibilidade do cumprimento das leis que pessoas optam pela utilizagao 

do "jeitinho brasileiro" para burla-las. 



43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para DaMatta (1993), esse tipo de comportamento desenvolve-se no Brasil por 

intermedio da persistencia de praticas regradas na heranca de fortes elementos da nossa 

cultura politica, que e uma cultura do favor, da tutela e da clientela. 

A construgao da cultura politica brasileira apresenta tragos fortissimos de 

desigualdade, que sao transmitidos atraves da reproducao explicita das relagoes desiguais, fato 

que termina por retardar e obstaculizar a construgao da cidadania. Durante muito tempo, 

predominou no pais a ideia de uma cidadania de posses, fundamentada na criagao de uma 

"aristocracia de homens bons", formada por grandes proprietaries de terras e comerciantes 

ricos. Estes "homens bons" se legitimavam a partir da grande massa da populagao, a "gente 

miuda" (cf. Vianna, 1949:115). 

A estrutura familiar, e a maneira como ela foi dissolvida no pais deram origem e 

sustentagao as praticas de proximidade, base de todo sistema patrimonialista que se instaura 

no pais e rege as relagSes sociais. Os lagos familiares eram instaurados nao apenas pelo 

sangue, mas pela possibilidade de protegao do patrao, pois, atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solidariedade parental, 

eram acolhidos, no seio familiar os agregados/afilhados, os quais deveriam externar um 

agradecimento "eterno" revelado pela obediencia e participagao de lutas em defesa dos bens 

da famflia (cf. Vianna, 1949; Faoro, 2001). 

As relagoes sociais e polfticas no Brasil sofrem influencia do sistema de relagoes de 

proximidade, que requer dos "subordinados" uma retribuigao ao seu subordinador, na maioria 

das vezes, atraves da consideragao. Esse tipo de relagao deu origem a patronagem. 

O conceito de patronagem e um conceito chave na analise das relagoes sociais 

brasileiras, tanto pela "existencia de relagoes sociais desequilibradas o que vai caracterizar o 

sistema de patronagem como uma relagao entre desiguais", como pelo fato de que as relagoes 

de patronagen estao "embebidas num padrao de reciprocidade clesequilibrada" (Caniello, 

1990:51, italicos do autor). As praticas patronais deram margem a criagao de um sistema de 
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mediagao polftica, o coronelismo, que se desenvolveu a partir das relagoes de proximidade e 

de reciprocidade estabelecidas entre os grupos sociais. 

Como sabemos, o coronelismo constituiu-se numa das formas de relagSes de poder 

assimetricas na sociedade brasileira e aparecia, sobretudo, como um compromisso, uma troca 

de conveniencias entre o poder progressivamente fortalecido e a decadente influencia social 

dos chefes locais, notadamente dos proprietaries de terra (cf. Leal, 1949:20). O coronelismo 

caracterizava-se pelo "mandonismo", pelo "filhotismo", pela desorganizagao dos servigos 

publicos e, com grande destaque, pelo "voto de cabresto", 

O "voto de cabresto" nao representava apenas uma simples compra do voto, mas uma 

negociagao na qual o coronel recebia os votos e, em troca, teria que conceder favores para o 

seu "curral eleitoral", que se manteria dependente pelo resto de suas vidas, estabelecendo-se, a 

partir de entao, uma relagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reciprocidade desigual. Nos dias atuais, gragas aos avangos 

advindos das conquistas das organizagoes da sociedade civil e da propria maneira de se fazer 

polftica, raramente essa pratica e encontrada. 

Com todos esses problemas que se apresentam a consolidagao dos ideais 

democraticos no pais, nao podemos negar o esforgo da sociedade brasileira em instaurar 

modos de governar mais democraticos. A implementagao do OP e um exemplo desse esforgo. 

2.2. Os municipios: o lugar da efetivagao da democracia 

A organizagao polftico-administrativa do Brasil compreende a Uniao, os estados 

(unidades federativas), o Distrito Federal e os muniefpios, gozando, todos, de autonomia. A 

estrutura nacional dos poderes Executivo e Legislative se reproduz em todos os ambitos. O 

Executivo e composto pelo Presidente da Republica, Governador e Prefeito, respectivamente 

as instancias acima relacionadas. E o Legislativo, por sua vez, e composto pelo Senado 
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Federal, as Assembleias Legislativas e as Camaras de Vereadores nas escalas que vao da 

Uniao ao Municfpio. 

Apenas depois da CF de 1988, os municipios foram reconhecidos como entes 

federados com autonomia para elaborar sua propria legislagao - Lei Organica Municipal 

(LOM) - e serem regidos por ela. Essas leis caracterizam-se por um carater de liberdade no 

sentido de planejar e executar as polfticas publicas, bem como trazem, como uma das maiores 

inovagoes, a implantagao de mecanismos fiscalizadores das polfticas publicas, principalmente 

com a criagao dos conselhos gestores. 

A discussao do municfpio nao e nova, data da formagao da colonia, quando Portugal 

transferiu suas praticas para o Brasil, principalmente a tendencia a centralizagao do poder que 

se manifestou atraves das redes de relagoes institufdas a partir de hierarquias entre estados e 

municipios. Segundo Faoro (2001), a criagao dos municipios revela este tipo de pratica: 

"A criagao dos municipios se da como estrategia de manter a colonia 

obediente ao rei, que vai buscar o controle nos conselhos municipals e nos 

municipios com o objetivo de frear os excessos da aristocracia e arrecadar 

impostos e rendas. Assim, o municfpio, com sua autonomia tolerada, atende 

o papel de cumprir os desfgnios do rei e atuar como agente fiscal e tributario 

na defesa dos interesses reais" (Faoro, 2001:40). 

Segundo este autor, na formagao do pafs, os municipios se constitufam espagos de 

centralizagao de poder. Atualmente, acontece o processo inverso, em que o municfpio e a base 

do processo de descentralizagao do poder. 

O grande desafio da sociedade brasileira, quando da efetividade da democracia, 

reside na superagao das praticas patrimonialistas, historicamente, predominantes no pafs. Para 

tanto, o municfpio apresenta-se como lugar privilegiado para o fortalecimento das instituigoes 

democraticas para tomada de decisao, a exemplo dos conselhos gestores de polfticas publicas 

e das praticas participativas de controle social sobre o orgamento publico. Entretanto, nem 
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todos os municipios estao preparados para implementarem as novas praticas participativas. 

Conforme Gohn (2001): 

"Nos municipios sem tradicao organizativo-associativa, os conselhos tern 

sido apenas uma realidade jurfdico-formal, e muitas vezes um instrumento a 

mais nas maos dos prefeitos e das elites, falando em nome da comunidade, 

com seus representantes oficiais, nao atendendo minimamente aos objetivos 

de se tornarem mecanismos de controle e fiscalizacao dos negocios publicos" 

(Gohn, 2001:89). 

Na sociedade brasileira, convivem, paradoxalmente, as novas praticas de 

associativismo local com a persistencia de praticas herdeiras do patrimonialismo. Vale 

salientar que as inovagoes no campo democratico crescem por meio do estabelecimento de 

redes sociais, as quais pretendem alterar a cultura polftica do pais, ao mesmo tempo que as 

praticas patrimoniais teimam em aparecer no cenario politico. 

Enfim, a construgao da democracia no pais passa pelo reconhecimento de novos 

atores sociais que transitam entre as velhas e novas arenas do poder, assim, suas praticas sao 

permeadas de dosagens de mudangas e continuidades. 

2 .3. O processo de rcdemocratizagao: espagos e praticas 

No decorrer da decada de 80, os movimentos populares brasileiros direcionaram suas 

lutas para a exigencia de direitos sociais e para a implementagao de polfticas publicas 

universais. Estas lutas partiram dos mais diversos segmentos da sociedade civil organizada. 

As reivindicagSes de tais movimentos foram bastante consistentes, o que deu 

impulso ao movimento pre-constituinte atraves da elaboragao e do acompanhamento de 

propostas referentes a cada area envolvida no processo. Desse modo, o texto final da CF de 

1988 consistiu numa grande conquista para os movimentos populares, pelo fato de boa parte 

de suas solicitagSes ter sido considerada. 
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De fato, na Assembleia Constituinte, iniciada em 1984, foram aprovadas propostas 

de fortalecimento do poder de influencia dos atores sociais, atrave's das "iniciativas populares" 

quando da elaboracao de demandas e da participagao das associagoes civis na implementagao 

das polfticas de Saiide e de Assistencia Social. 

A luta pela democratizagao no Brasil desenvolveu-se, fundamentalmente, em ambito 

local, uma vez que as cidades brasileiras foram o centro da construgao do projeto autoritario 

no pais (cf. Avritzer, 2002:17). 

Todavia, a partir da decada de 70, comega a se manifestar no Brasil uma sociedade 

civil autonoma e democratica. Isso se deve a uma serie de fatores: as novas praticas polfticas 

adotadas no pais, o crescimento das associagoes civis, uma nova forma de perceber os 

direitos, a ideia de autonomia da sociedade em relagao ao Estado e a defesa das formas 

publicas de apresentagao de demandas e negociagSes com o Estado. 

A partir daf, as cidades brasileiras, de modo especial as grandes cidades, passaram a 

se esforgar para desenvolver praticas democraticas que influenciassem a relagao entre Estado 

e sociedade, bem como reavaliar as formas de fazer polftica. 

O anseio de mudanga, demonstrado nessas lutas sociais, nao resultou apenas em 

mudangas nos moldes de fazer polftica, mas na efetivagao de praticas inovadoras de gestao 

publica, reveladas atraves das tentativas de monitoramento das polfticas publicas - os 

conselhos gestores - , e das experiencias de controle social sobre os recursos publicos - b OP. 

2.3.1. A Constituigao Cidada e a descentralizagao politico-administrativa 

A CF de 1988, denominada tambem de Constituigao Cidada, foi capaz de incorporar 

novos elementos culturais surgidos na sociedade e de reconhecer a importancia da 
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participagao das associagoes civis no processo de planejamento estrate'gico das cidades. 

Podemos observar, de acordo com Araiijo (2000): 

"A Constituigao mobiliza, entre outras, novas forgas para o exercfcio do 

governo e a administragao dos impasses, o governo sera praticado pelo 

Executivo e Legislativo. Eis a inovagao da Constituigao de 1988: dividir 

competencias para veneer dificuldades, contra a governabilidade centralizada 

em um, possibilita a governabilidade de muitos" (Araiijo, 2000: 58). 

Assim, inaugura-se uma nova agenda polftica no Brasil, na qual se articulam tres 

elementos basicos: a garantia dos direitos de cidadania, a descentralizagao polftico-

administrativa e o incentivo as praticas locais. Deste modo, sao criadas as condigoes 

favoraveis para que os novos sujeitos coletivos (negros, mulheres, criangas, adolescentes, 

idosos e portadores de necessidades especiais) ocupem os espagos de participagao e, 

conseqiientemente, contribuam para a criagao e fortalecimento de praticas de gestao 

democratica, sendo esses os principals pressupostos desta Constituigao. 

A partir disso, a participagao dos cidadaos vai, aos poucos, se estruturando - mesmo 

na ausencia de uma legislagao espeeffica sobre algumas formas de participagao direta da 

populagao na gestao democratica' - a depender, ora da "vontade polftica" dos que governam 

os municipios, ora da atuagao dos segmentos da sociedade civil organizada. 

Os movimentos sociais organizados desempenharam, e ainda desempenham, um 

papel fundamental no processo de engajamento e de luta em busca dos direitos de cidadania e 

de justiga social, bem como contra toda e qualquer forma de desigualdade social e de 

discriminagao. Na atualidade, assistimos a uma ampliagao no universo dos movimentos 

sociais, pois suas lutas deixam de ser apenas direcionadas a satisfagao de necessidades 

imediatas, caracterizando-se pela luta por direitos culturais (Gohn, 2001). 

3 Referimo-nos, especificamente, ao OP, que nao possui uma Lei Federal que o regulamente, por este motivo, e 

institufdo atraves de decretos municipals. 
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Com a promulgagao da Constituigao de 88, o Brasil passou por um processo de 

maior abertura no tocante a democratizagao politica no qual ocorreu a expansao dos conselhos 

gestores de polfticas publicas, os quais estes se institucionalizaram imersos a uma cultura 

polftica fortemente marcada por praticas patrimonialistas. O simples fato da existencia desses 

espagos nao garante a universalizagao das polfticas, tampouco a promogao de uma justiga 

eqiiitativa. 

A historia dos governos no Brasil foi, historicamente, marcada por ciclos polfticos de 

centralizagao/descentralizagao do poder. Nos ultimos anos, a descentralizagao polftico-

administrativa vem ganhando espago como uma maneira de lidar com a implementagao de 

polfticas publicas. Essa proposta, disseminada por todo pafs a partir da CF de 1988, surgiu das 

cobrangas dos movimentos organizados da sociedade civil. 

No geral, descentralizar significa deslocar os recursos do "centro" e coloca-los a 

disposigao de outras entidades especfficas, ou seja, pretende-se evitar a dominagao do centro. 

Esse processo de descentralizagao tornou-se o "carro chefe" das administragoes pos-

constituigao de 1988, abrangendo areas muito variadas da administragao, desde a saude, a 

educagao, a assistencia, a previdencia ate outras areas. 

A descentralizagao foi pensada como um ideal democratico que viabilizasse a 

participagao dos cidadaos nas decisSes polfticas, alem de delegar poder de gerenciamento de 

recursos ao municfpio. Tal pratica e entendida por Andrade (2002) como: 

"A transferencia de responsabilidade da implementagao de polfticas publicas, 

do governo federal para o nfvel estadual e principalmente municipal de 

governo, e pela definigao de um modelo de gestao pautado na participagao 

dos setores organizados da sociedade na formulagao das polfticas, no 

processo de execugao das mesmas e, acima de tudo, na fiscalizagao do uso 

dos recursos publicos" (Andrade, 2002:51). 

Nesse sentido, a descentralizagao supoe uma democracia baseada no territorio a 

partir de uma valorizagao dos municipios e de uma renovagao de suas instituigoes, uma vez 
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que "a descentralizagao seria a condigao para o rompimento com as estruturas polfticas 

tradicionais que, por serem centralizadas, impediriam o desenvolvimento das virtudes nas 

sociedades latino-americanas" (Arretche, 1996:47). 

A descentralizagao deveria respeitar as especificidades de cada municfpio, no 

entanto, isso nem sempre acontece. O que comprova esta constatagao e o fato de um 

determinado municfpio, uma vez desprovido das condigoes essenciais a emergencia dos 

conselhos gestores, precisar, mesmo assim, colocar-se "nos trilhos" de um modo democratico 

de governar, caso contrario sofrera perdas no tocante a liberagao de recursos para 

implementagao de polfticas publicas. Atitudes como essa geraram acumulo de participagao, 

ou seja, um unico cidadao tern assento em mais de um conselho. 

2.4. Os novos canais/espagos de participagao 

O processo de abertura dos espagos publicos como mecanismo da construgao 

democratica brasileira nao apresenta uma linearidade, mas esta imerso em uma serie de 

contradigoes e fragmentagoes. 

Isso se deve ao movimento de distanciamento historico entre a sociedade civil e o 

Estado. Neste distanciamento, prevaleceu, durante muito tempo, "a conhecida visao da 

sociedade civil como "polo de virtude" e do Estado como a "encarnagao do mal" (Dagnino, 

2002:281). 

Os novos espagos publicos muitas vezes sao emperrados pela presenga de vontades 

distintas. Por um lado, "pela resistencia dos Executivos em compartilhar o poder sobre as 

decisoes referentes as polfticas publicas"; por outro lado, "pela insistencia daqueles setores da 

sociedade civil em participar efetivamente dessas decisSes e concretizar o controle social 

sobre elas" (Dagnino, 2002:282). 
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Tomando como referencial a tradigao politica brasileira, acreditamos que os novos 

espagos publicos tern um objetivo central: tentar consertar os deslizes e desmandos dos modos 

"arcaicos" de tomada de decisoes. No entanto, esse objetivo tern sido, por vezes, frustrado, 

visto que os espagos sao "novos", mas as praticas sao "caducas". 

2.4,1. Os Conselhos Gestores e o Orgamento Participativo 

Os anos 90 foram marcados pelo crescimento dos espagos publicos, momento em que 

se da a consolidagao dos conselhos municipais de polfticas publicas com o objetivo de 

fiscalizagao e controle social. 

A tematica tern suscitado pesquisas nas areas da Sociologia e da Ciencia Polftica, as 

quais vem discutindo o papel dos conselhos gestores de polfticas publicas como um dos 

instrumentos responsaveis pelo estabelecimento de uma nova relagao entre a sociedade civil e 

o Estado (cf. Tatagiba, 2002:47). Alem disso, estas pesquisas demonstram a fragilidade de tais 

conselhos em cumprirem suas fungSes, em virtude dos limites impostos pela heranga de 

praticas patrimonialistas e clientelistas. 

Contudo, os mecanismos institucionais garantidores da participagao - os conselhos 

municipais - , ora constituem-se em meros aparatos utilizados pelos prefeitos em beneffcio 

proprio, ora funcionam comprometidos com grupos polfticos ligados aos prefeitos e aos 

representantes do Legislative (cf. Andrade, 2002:58). 

Para Tatagiba (2002:49-50), os conselhos podem ser divididos em tres tipos 

principais: a) os conselhos de programas - vinculados aos programas governamentais 

concretos, em geral associados as ag5es emergenciais bem delimitadas quanto a seu escopo e a 

sua clientela; b) os conselhos de polfticas - ligados as polfticas publicas mais estruturadas ou 

concretizadas em sistemas nacionais; e c) os conselhos tematicos - sem vinculagao imediata a 
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um sistema ou legislagao nacional, existem por iniciativa local ou mesmo por estfmulo 

estadual. 

Dessa forma, os conselhos gestores emergiram como uma inovagao institucional e, 

como ja vimos, abrangem diversas areas. Todavia, o que os diferenciam sao sua natureza, sua 

composigao e suas atribuicoes. 

No que se refere a natureza dos conselhos, estes sao orgaos concebidos como uma 

forma peculiar de influir na vontade normativa do Estado atraves do controle da sociedade 

sobre as polfticas publicas e sobre o conjunto das agoes do governo. Alem disso, constituem 

instancias de carater executivo. 

A composigao dos conselhos esta inscrita nas legislagoes proprias aos Estados e 

municipios, ou seja, nas Constituigoes Estaduais e Municipais. Na maioria dos casos, os 

conselhos sao paritarios e plurais, ou seja, sao compostos por cinqiienta por 50% de 

representagao da sociedade civil organizada (as mais variadas entidades que tern um trabalho 

consolidado sobre a tematica do conselho) e 50% de representagao do governo. 

No entanto, muitas vezes essa paridade fica comprometida pela relagao "clientelista" 

que foi, historicamente, estabelecida entre os grupos polfticos e os membros de organizagSes 

sociais. Nesse sentido, os conselhos poderiam ser caracterizados como "sepulcros caiados", ou 

seja, com uma aparencia legal, mas com praticas "deterioradas" no seu interior. 

Os conselhos gestores apresentam-se como possibilidade de restabelecimento de uma 

nova relagao entre a sociedade civil e o Estado, pautada num contrato social capaz de ampliar 

os espagos de discussSes e de promover, nestes espagos, umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cidadania ativa (Benevides, 

1996). 

Apesar da propria existencia dos conselhos apontar para uma consideravel vitoria na 

luta pela redemocratizagao dos processos de decisao, os estudos correntes demonstram que 

tern sido muito diffcil romper com a cultura polftica de funcionamento dos conselhos, em que 
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as decisoes mais importances sobre a definigao das polfticas e das prioridades sociais ainda sao 

meritos do Estado. 

Neste sentido, considerando a sua natureza e a sua complexidade, entendemos que o 

conselho do OP nao se inclui na discussao dos conselhos gestores. Os conselhos gestores estao 

voltados para questoes tematicas e/ou polfticas, enquanto o conselho do OP nao esta 

preocupado com uma unica polftica, mas discute uma questao abrangente que envolve todas as 

polfticas publicas - os recursos publicos e a sua aplicabilidade. 

Em tese, o conselho do OP tenta ir de encontro a polftica clientelista de elaboragao 

das leis orgamentarias e da distribuigao dos recursos, atraves do levantamento e do 

acompanhamento de demandas sociais. 

O CONSE apresenta uma composigao paritaria, com a participagao de representantes 

do governo e da sociedade civil organizada. Alem disso, existe uma diversidade de atores 

sociais envolvidos neste conselho. 

Ao passo que os conselhos gestores vao se estruturando e, paulatinamente, se 

constituindo em espagos democraticos de participagao cidada, surge tambem a possibilidade 

de participagao direta da populagao no processo de definigao e aplicagao dos recursos 

orgamentarios nos municipios - pratica definida como OP, inicialmente em municipios 

governados pelo PT (Porto Alegre - RS, Belo Horizonte - MG, Fortaleza - CE, Santo Andre -

SP, Campinas - SP) e, posteriormente, em municfpios administrados por outros partidos 

(Recife - PE, Sao Luis - MA, Campina Grande - PB). 

Varios autores afirmam que o OP e uma das construgoes institucionais mais 

inovadoras do Brasil (Avritzer, 2003, 2002; Ribeiro e Grazia, 2003; Santos, 2002; Sanchez, 

2002; Abers, 2002; Masquetti, 2002; Fedozzi, 1997; Genro, 1997), pois oferece aos cidadaos a 

oportunidade de envolverem-se, diretamente, nas questoes publicas; a esperanga de justiga 
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redistributiva, e a possibilidade de reforma do processo de tomada de decisao nos municipios 

e estados brasileiros. 

O OP surgiu no Brasil, em fins da decada de 70, mas e na decada de 80 que ele se 

alastra pelo Brasil, como uma criagao petista num contexto de contradigoes, ja que "nesse 

perfodo ocorreram a crise do Estado desenvolvimentista, a crise da ditadura militar e a 

ascensao de um amplo leque de forgas sociais e polfticas que uniram o PT, as redes 

movimentistas e o movimento sindical, dito autentico" (Sanchez, 2002:19). 

O surgimento do OP conftgura-se como uma resposta a realidade de crises que estava 

posta, nao tendo surgido de maneira linear em todo o pais, uma vez que, gradativamente, 

foram despontando experiencias nas diversas regides do pafs. Sobre este aspecto, Sanchez 

(2002:24) afirma que "a disseminagao das experiencias do OP trouxe uma grande 

diversidade", isto de acordo com as condigoes e caracterfsticas de cada municfpio. 

No entanto, existem caracterfsticas comuns a todos os OPs: participagao aberta a 

todos os cidadaos; combinagao da democracia direta e representativa; alocagao dos recursos 

para investimento baseada na combinagao de criterios gerais e especfficos, ou seja, 

compatibilidade entre decisSes e regras estabelecidas pelos participantes (Sanchez, 2002:29). 

Sanchez (2002) diz que, para a emergencia de praticas, a exemplo do OP, em um 

determinado municfpio sao necessarios alguns elementos: uma trajetoria polftica no campo 

social, a experiencia de ativismo social e uma luta organizada dos movimentos sociais. Assim, 

o municfpio precisa apresentar-se como um palco de manifestagSes polfticas e associativas, ou 

seja, precisa apresentar a existencia de praticas associativas anteriores. 

Os primeiros a implantarem a pratica de OP foram os grandes municfpios. 

Atualmente, 50% das experiencias desenvolvem-se nos municfpios com mais de 500 mil 

habitantes. A expansao para os pequenos e medios municfpios e fato muito recente e pouco 

expressivo, como demonstra a figura a seguir: 
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Figura 2: Distribuicao do OP nos Municipios Brasileiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32% 

OAte 20.000 • De 21.000 a 100.000 • De 101.000 a 500.000 

• De 501.000 a 1.000.000 •Acima de 1.000.000 

De acordo com os numeros acima, o OP ocupa no Brasil, em sua maioria, os 

municipios entre 20.000 e 500.000 habitantes (32%), sendo explicitada a dificuldade de 

implantacao dessa pratica nos municipios com menos de 20.000 e nas grandes capitals do 

pais. Assim, o numero maior de experiencias esta concentrado nos municipios de porte medio. 

Para melhores esclarecimentos conferir o anexo I. 

Segundo Ribeiro e Grazia (2003), existe ainda uma disparidade regional 

consideravel: a regiao Sul possui, relativamente, o maior numero de experiencias, ao contrario 

da regiao Centro-Oeste, onde, ate o momento da pesquisa, nenhuma experiencia foi 

identificada. Ja nas regioes Nordeste e Norte, as poucas experiencias realizadas se 

desenvolveram timidamente. 

Dessa forma, o OP, considerado "um embriao de uma democracia redistributiva", 

tern se instaurado como "um poderoso instrumento de redistribuicao de renda" (Sanchez, 

2002:15), pois e responsavel por promover a participasao dos cidadaos em decisoes que 

dizem respeito a justica distributiva, a eficacia decisoria e a responsabilidade do Executivo 

Municipal e dos delegados eleitos para o conselho e para o Forum de Delegados. 
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O fato de o OP ser reconhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inovagao institucional (Putnam, 1996:59) 

leva-nos a crer que o partido politico do gestor municipal desempenha papel importante no 

processo, pois a maioria das experiencias foi implementada por governos petistas. O projeto 

do OP, a mais forte expressao politico-partidaria do PT (43%), tenta promover uma 

transformagao das relagoes sociedade/governo encontradas no PT (Ribeiro e Grazia, 

2003:38). Embora o PT seja o partido idealizador do OP, nao impossibilita que outros 

partidos adotem esta pratica4 como podemos ver a seguir (cf. anexo I). 

Figura 3: Distribuicao do OP por Partido Politico do Prefeito (1997-2000)5 

Distribuicao do OP por Partido Politico do Prefeito (1997-2000) 

13% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HPT BPSDB DPSB DPMDB • P D T •Outros (PPS, PV, PFL, PTB) 

O OP esta sendo progressivamente transformado em um processo chave de tomada 

de decisoes, capaz de articular uma pluralidade de sujeitos sociais, quer seja das organizacoes 

da sociedade civil, quer do Estado. Consoante Teixeira (2002): 

"As experiencias do OP tern demonstrado sua eficacia e nao so em termos de 
inversao de prioridades na aplicacao de recursos, mas na construcao de uma 
cultura que responsabiliza o cidadao pelo controle dos atos e das politicas do 
Estado, em que se amplia a participacao da sociedade civil no controle e 

4 De acordo com pesquisa do FNPP, alem do PT, muitos outros partidos tornaram o OP uma pratica recorrente 
em suas ad^ninistracdes: PSDB, PPS, PMDB, PDT, PFL, PV, PTB (Ribeiro e Grazia, 2003:38-39). 

5 FNPP, 2002. 
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tomada de decisao do poder, constituindo-se numa esfera publica nao -

estatal" (Teixeira, 2002:166). 

A principal riqueza do OP e a capacidade de democratizacao da relagao 

Estado/sociedade civil, em que o cidadao passa a ser protagonista da gestao publica e na qual 

se cria umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "esfera publica nao-estatal, a partir desta a sociedade institui tanto o processo de 

co-gestao (COP - Governo) da cidade, quanto os mecanismos de controle social sobre o 

Estado" (Genro e Souza, 1997:46). Dessa forma, ha uma combinagao dos elementos da 

democracia direta com os da democracia representativa. 

"Construir uma esfera publica nao-estatal de controle significa um 

movimento inverso ao movimento realizado pela experiencia do socialismo 

real, na qual a tonica foi a estatizacao da sociedade. E um processo de 

civilizacao do Estado, um processo no qual se torna uma estrutura politica 

controlada pela sociedade civil organizada" (Genro, 1995:5). 

Portanto, o OP cria uma esfera publica nao-estatal porque nao e o Estado que 

determina a superioridade das demandas, umas em relagao as outras. A fungao do Estado 

nesse momento e de acolher as demandas elaboradas no processo e executa-las de maneira 

qualificada. 

Deste modo, o processo do OP tern sido um instrumento de redugao da corrupgao, 

priorizagao das necessidades dos mais pobres e legitimagao das organizagoes de base 

comunitaria, aumentando a capacidade de resposta e de responsabilizagao do governo da 

cidade e o desenvolvimento da infra-estrutura nela. 

As experiencias de OP afirmam-se como modelos de co-gestao e de partilha do poder 

politico, por meio de uma rede de instituigoes democraticas orientada para obter decisoes por 

deliberagSes - consensuais ou conflituosas. Desse modo, o OP caminha cada vez mais rumo a 

autonomia. 
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Conforme Santos (2002), nos pequenos municipios, torna-se mais dificil a 

implementagao de praticas participativas, devido as dificuldades serem mais presentes por 

conta dos resquicios de praticas clientelistas. Sobre esta questao observa Teixeira (2002): 

"O orgamento publico no pais e um reflexo fiel das praticas patrimonialistas 

de gestao do Estado, por um lado, ele e uma pega de ficgao que demonstra a 

permanente dualidade entre um pais formal e um pais real, e por outro um 

instrumento privilegiado de acesso clientelfstico aos recursos publicos 

atraves de processos de barganha, seja com troca de valores entre os poderes 

do Estado, seja como distribuigao de recursos publicos pelas instancias 

governamentais" (Teixeira, 2002:54). 

Sendo assim, ao garantir uma administragao mais racional dos recursos publicos, o 

OP rompe com a propria cultura herdada das oligarquias que dominaram e ainda dominam o 

pais, de modo que gera uma nova cidadania que e consciente de quanto custa asfaltar um 

quilometro de rua, que passa a conhecer quern polui a agua de seu bairro e que transforma a 

sua irritagao em agao construtiva (cf. Fischer e Moll, 2000:13). 

Dessa forma, pensamos que o OP e portador de uma capacidade singular de provocar 

transformagao na cultura polftica de um municfpio. Em primeiro Iugar, pelo seu carater 

articulador de forgas na sociedade civil e no Estado; em segundo, por colocar os cidadaos 

frentc aos processos de tomada de decisSes; e em ultimo lugar, por ser capaz de fortalecer a 

fragil democracia que, lentamente, se constroi no pais. 

De fato, nao existe uma receita para a realizagao do OP que possa ser aplicada a 

todos os cenarios polfticos, ou seja, um modelo que possa satisfazer as expectativas de todas 

as gestoes. Pelo contrario, as experiencias vao surgindo e consolidando-se muitas vezes 

isoladamente, segundo a opgao polftica do gestor municipal e do nfvel de organizagao e de 

autonomia da sociedade civil. 

Nossa intengao nao e refutar a tese de que o OP promove uma mudanga no cenario 

das gestoes democraticas, mas abrir a discussao sobre a participagao como um fenomeno real 
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no processo do OP e refletir ate que ponto a participagao promove uma mudanga nas 

condigoes de vida dos sujeitos envolvidos. 

Um outro aspecto a ser considerado e o "tempo de vida" dos OPs. E inadmissfvel 

colocar, num mesmo patamar, experiencias como a de Porto Alegre, que tern 15 (quinze) anos 

de implementagao - de forma planejada e com uma continuidade de projeto de governo, por 

um mesmo partido politico (PT), com outras experiencias recentes, como e o caso da 

desenvolvida em Campina Grande, que tern apenas 7 (sete) anos de implantagao, e que foi 

iniciada por um governo nao-petista, ou seja, que nao possui o cerne idealizador do OP, 

embora isto nao lhe destitua a possibilidade de realiza-lo com eficacia. 

Assim, a proposta de participagao cidada no OP ultrapassa a "participagao de corpo 

presente", para assumir uma postura ousada de participagao efetiva, em que os cidadaos 

passam a "fazer parte" do processo. Este "fazer parte" tern como finalidade modificar as suas 

proprias praticas e as praticas dos governos, ambas muitas vezes permeadas de clientelismos. 

Apesar dos elogios recebidos pela gestao democratica, a participagao dos cidadaos, 

segundo Sanchez (2002:52), tern recebido algumas criticas: aumenta a lentidao na tomada de 

decisSes; provoca um excesso de particularismos, pois cada um de seus participantes atua na 

defesa de seus interesses particulares perde-se, com isso, o sentido da defesa dos interesses 

gerais; e prevalece o curto prazo, impedindo que se possa contemplar perspectivas de medio e 

longo prazos. 

Nao podemos negar que algumas dessas criticas apontadas sao dirigidas ao OP. O 

que nao pode acontecer e cairmos no vies da critica por ela mesma e nao considerarmos as 

potencialidades do processo de participagao expostas anteriormente. 

As praticas de OP, adotadas atualmente no pais, enfrentam dois desafios: o primeiro 

diz respeito a expansao das experiencias de OP para o conjunto dos municipios e para as 

outras escalas de governo (estadual e nacional), visto que, dos mais de cinco mil municipios 
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da Federagao, apenas 140 municipios adotavam o OP como forma de gerir os recursos 

orgamentarios6. 

O segundo desafio e relativo a articulacao do OP com os outros mecanismos 

existentes (foruns, conselhos gestores de polfticas publicas, redes de movimentos sociais e 

Organizagoes Nao Governamentais - ONGs), considerando que o OP nao e a unica forma de 

participagao e, conseqiientemente, nao esgota as possibilidades de discussao. Pelo contrario, 

ele deve funcionar no sentido de promover a expansao de mecanismos de participagao que 

sirvam para reforgar suas instancias e fortalecer a democracia. 

Dessa forma, percebemos que, apesar de ser uma pratica que tern como objetivo 

democratizar as agoes do governo, incluindo, nos processos de decisao acerca do uso dos 

recursos publicos, a participagao da sociedade civil, o OP nao tern como resultado tal 

objetivo, ja que seus resultados irao depender da conjuntura polftica local, ou seja, da 

capacidade de enfrentamento existente entre a coalizao de forgas que ocupa o poder naquele 

momento e das liderangas da sociedade envolvidas no processo. 

Portanto, a presenga dessas experiencias inovadoras nao da o carater de democratico 

e inovador a polftica local dos municipios que adotaram tais praticas, pois seria necessario que 

todas as forgas polfticas do municfpio se mobilizassem para a construgao de um novo modo 

de tomar decisoes. 

A partir da discussao da democracia participativa e dos empecilhos que encontra em 

consolidar-se no Brasil, este trabalho procura identificar um ponto de equilfbrio entre a 

heranga de uma cultura politica autoritaria e a emergencia de uma nova cultura, como uma 

possibilidade de consolidar gestoes publicas democraticas e participativas. Para tanto, 

apresentamos, a seguir, os caminhos metodologicos que tornaram essa bus'ca possfvel. 

6 Na gestao de 1997-2000, apenas 140 experiencias foram identificadas. Atualmente, este numero deve ter 

duplicado, mas nao temos, ainda, dados concretos a respeito do numero exato de experiencias do OP no Brasil na 

corrente gestao (Ribeiro e Grazia, 2003). 
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3. SUJEITOS E ARTEFATOS DA PESQUISA 

3.1. Os antecedentcs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro contato com os participantes do OP de Campina Grande aconteceu 

durante a graduagao em Servigo Social na oportunidade de um estagio extracurricular na 

Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), orgao que era responsavel pela condugao do 

OP. O grupo de estagiarios7 participava das atividades (conferencias regionais e municipais) 

do OP com a fungao de auxiliar no desenvolvimento delas. Nesta ocasiao, assistimos a muitas 

discussoes conflituosas entre os representantes da sociedade e do governo. 

Durante este estagio, a tematica do OP chamou a atengao, mas nao tive condigoes de 

trabalhar as questoes que me inquietavam a respeito do processo de participagao pois, naquela 

epoca (1999), a tematica era muito recente na academia, e as discussoes sobre polfticas 

publicas e controle social estavam Iigadas, em sua grande maioria, ao funcionamento dos 

conselhos gestores. 

Apesar de, na graduagao, ter realizado pesquisas sobre outros temas, quando surgiu a 

oportunidade de construir um projeto de pesquisa para a selegao do mestrado, veio a tona o 

interesse de trabalhar com o controle social dos recursos publicos atraves do OP no municfpio 

de Campina Grande. 

Depois de escolhida a tematica, fui em busca dos referenciais teoricos que pudessem 

fundamenta-Ia. Neste momento, descobri a biblioteca do Centro de Apoio Cultural 

(CENTRAC), que possui um arcabougo bibliografico consideravel sobre a tematica e trabalha 

7 O grupo era composto por estudantes de Servico Social da UEPB e por estudantes de Economia da UFPB 

campus II e desenvolvia atividades de pesquisa junto as areas consideradas com maior indices de 

vulnerabilidade. 
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com capacitagao e assessoria aos conselheiros do OP, o que possibilitou uma sondagem na 

propria biblioteca sobre a atuagao do CONSE. 

A insergao no curso de mestrado em Sociologia pode ser definida como um salto. 

significativo na minha trajetoria academica. Este fato me fez lembrar de uma promessa que eu 

havia feito. Quando era crianga, certa vez me perguntaram aonde eu queria chegar com os 

meus estudos e respondi: "Enquanto tiver algo para saber, para descobrir, quero estudar". 

Naquela epoca, nao imaginava que iria levar a serio tal promessa e chegar ao mestrado. 

No primeiro momento do mestrado, tudo era novidade - os professores, os colegas, 

as disciplinas, a internet, o ambiente. Agora, estou muito contente por ter tornado o caminho 

certo e por ter aproveitado bem esta oportunidade singular. Nao seria capaz de revelar com 

palavras o aprendizado que esta etapa me proporcionou. 

Em seguida, tive o privilegio de saber, atraves do meu orientador, sobre a selegao de 

bolsas para o Programa de Agao Afirmativa da Fundagao Ford no Brasil. Mesmo sem 

entender a dimensao do que isto iria causar na minha vida, preparei a documentagao exigida e 

submeti-me a selegao. Para minha alegria e "sorte", fui selecionada e passei a integrar o 

Programa Internacional de Bolsas de Mestrado e Doutorado da Fundagao Ford, coordenado 

no Brasil pela Fundagao Carlos Chagas. 

A partir dai, tudo mudou, passei a ter todas as oportunidades que me foram negadas 

durante todo o meu processo de formagao. A Fundagao Ford, a qual sou eternamente grata, 

pois forneceu-me todas as condigoes para a realizagao da pesquisa, bem como o 

financiamento para publicagao de trabalhos em congressos, compra de computador, livros e 

um curso de ingles. Alem disso, tive a oportunidade de participar de um encontro 

internacional de bolsistas da Fundagao Ford, realizado em Vermont, Estados Unidos, no mes 

dejulho de 2003. 
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A disciplina Cultura e polftica, ministrada pelo meu orientador, colocou-me (rente ao 

debate da cultura polftica brasileira, atraves da discussao de uma vasta bibliografia sobre a 

tematica e da contribuicao dos colegas do programa (mestrandos e doutorandos) que cursaram 

comigo a disciplina. A participagao nesta discussao ajudou-me bastante a pensar as questoes 

norteadoras do projeto de dissertagao. 

Outro aspecto que se apresenta como relevante nesta trajetoria foi a participagao nas 

atividades do grupo de pesquisa Desenvolvimento Sustentavel do semi-arido Paraibano, 

quando da realizagao da pesquisa "O 'Controle Social' nos Conselhos Municipais de Saiide da 

Paraiba" no perfodo de outubro de 2002 a maio de 2003, pesquisa esta coordenada pelo 

professor e orientador Marcio de Matos Caniello. 

3.2. A pesquisa 

Como a pesquisa seria realizada em Campina Grande, fui, pouco a pouco, me 

engajando nas atividades promovidas pelo OP e passei a observar os acontecimentos polfticos 

importantes da cidade, ouvir as notfcias nos meios de comunicagao, conversar com pessoas 

nas mas, enfim, aproveitar em todos os espagos as oportunidades possfveis, pois, no campo, 

tudo deve ser observado, anotado, vivido, mesmo que nao diga respeito diretamente ao 

assunto que se pretende estudar. Assim, este primeiro momento foi de aprendizagem atraves 

de um convfvio assfduo com os participantes e de verdadeira "impregnagao pelo Objeto" (cf. 

Laplantine, 1988:182-183). 

Um fator favoravel a minha insergao no campo foi a participagao anterior nos 

movimentos sociais, o que me serviu de passaporte para entrar nos espagos de transito dos 

sujeitos da pesquisa, uma vez que, atraves das pessoas que conhecia, fui me familiarizando 

com o processo e me envolvendo cada vez mais. Assim, cheguei ao campo com as minhas 
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ideias e acompanhada das leituras teoricas que estiveram presentes no decorrer de todo 

trabalho, pois, "se ele (o antropologo) nao fosse ao campo com ideias preconcebidas, nao 

saberia o que nem como observar" (Evans-Pritchard, 1978:300). 

No entanto, eu estava diante de um desafio: fazer-me conhecida entre os conselheiros 

para poder tambem conhece-los. Para a maioria dos participantes do OP, eu era o "estranho" e 

o que eu sabia deles era o que tinha encontrado e lido nos documentos disponibilizados pela 

Coordenadoria do OP (COOP). Eu precisava dar os primeiros passos para o inicio deste 

conhecimento mutuo e assim o fiz gradativamente. 

O que me inquietava eram as falas de alguns conselheiros que acreditavam no 

processo e continuavam impulsionando, firmemente, o processo nas suas comunidades. Dessa 

forma, eu precisava "aprender a realizar uma dupla tarefa: transformar o exotico em familiar e 

o familiar em exotico" (DaMatta, 1981:157). Para tanto, foi preciso muita versatilidade, ja que 

precisava transitar, tanto nos espagos democraticos de participagao popular quanto na COOP. 

Optei comecar pela COOP, atraves de visitas informais para simples aquisigao de 

informagSes sobre o calendario de atividades e de conversas sobre o andamento do processo 

do OP e sobre o funcionamento do CONSE. Os primeiros contatos foram dificeis, havia um 

clima de desconfianga e de inseguranga por parte dos membros da COOP com relagao a 

minha proposta de pesquisa. Eu notava que eles tinham receio de me fornecer as informagSes 

e de disponibilizar o material sobre o OP produzido ao longo dos anos. 

Este foi o primeiro obstaculo que enfrentei. De inicio, passei a ler os documentos na 

sede da COOP. Depois, fui ganhando aos poucos a simpatia da equipe que disponibilizou o 

material para analisar e fazer copias quando necessario. O estabelecimento desta relagao com 

a equipe da COOP facilitou o acesso aOs conselheiros. 

Considerando que a minha preocupagao era analisar a atuagao do CONSE como um 

instrumento de governanga local e, conseqiientemente, de controle social, resolvi ir alem da 
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Dai por diante, disciplinei a minha chegada as reuni5es. Chegava sempre antes dos 

conselheiros, isso me possibilitou conversas interessantes com eles sobre o processo de 

participacao e sua atuacao em outros espagos de lutas. 

Uma atitude de praxe era sentar ao lado de pessoas diferentes a cada reuniao, ao 

inves de observa-los de longe. Ouvi muitas conversas paralelas as colocacSes dos membros 

do Executivo que coordenam as reuniSes. Essas conversas eram sempre criticas ao que estava 

sendo colocado em publico. Dessa forma, observei que aqueles que ficavam calados, sem 

fazer intervencoes, apesar disso, estavam a par de todo o processo e das discussoes. 

Outra atitude que facilitou a minha aproximacao foi a participacao em eventos extras 

ao processo do OP, tais como: eventos promovidos pelo CENTRAC; plenaria estadual de 

discussao do PPA, e o Seminario Nacional de Experiencias de OP, realizado em Sao Luis-MA 

no periodo de 17 a 20 de junho de 2003. 

Aos poucos, a partir de cada conversa, os vinculos foram sendo criados entre nos. E 

fui deixando de ser "estrangeira" e me tornando conhecida entre eles como a "menina da 

universidade". 

No primeiro ano da pesquisa (2002) acompanhei quatro plenarias tematicas 

(Habitacao, Saiide, Geragao de Emprego e Renda, e Crianca e Adolescente), a solenidade de 

instauracao dos foruns de delegados regionais e tematicos. Na mesma ocasiao, ocorreram a 

eleicao e a posse dos novos conselheiros, as quais tambem acompanhei. Participei tambem de 

duas reunioes do forum da crianga e adolescente, de uma reuniao do CONSE e da 

Conferencia Municipal do OP. 

Em 2003, tive oportunidade de participar da abertura do processo do OP, em 

fevereiro, com a realizacao da Conferencia Municipal de prestagao de contas do ano anterior. 

Em seguida, acompanhei a capacitacao promovida pela COOP para colaboradores do 

processo do OP. Alem disso, participei de tres conferencias regionais (regioes I, III e V), de 
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cinco reunioes do CONSE, de uma reuniao do forum da crianca e do adolescente, da 

Conferencia Municipal e da plenaria de avaliacao e confraternizacao do OP. 

A participacao no processo do OP fez-me refletir sobre o papel do pesquisador, sua 

insergao, e, porque nao dizer, seu "mergulho" no mundo pesquisado. Por isso, espero ser 

capaz de decodificar os resultados desta pesquisa. Neste sentido, me apoio na assertiva de que 

"nunca somos testemunhas objetivos observando objetos, e sim sujeitos observando outros 

sujeitos" (Laplantine, 1988:169-170). 

Com isso, quero dizer que a relacao estabelecida entre os participantes da pesquisa 

(pesquisador e sujeitos da pesquisa) foi uma relacao intersubjetiva. Corroborando, assim, o 

que afirmou Levi-Strauss: "nossa ciencia chegou a maturidade no dia em que o homem 

ocidental comecou a compreender que nao se compreenderia jamais, enquanto na face da terra 

uma iinica raga ou um unico povo fosse tratado por ele como objeto" (Levi-Strauss, 1976:39). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A priori, tinha a intencao de trabalhar com o universo do OP - incluindo 

conselheiros, delegados, ex-conselheiros, representantes do Legislativo e do Executivo -, o 

que, mais tarde, se tomou invi&vel, tendo em vista a complexidade do processo do OP e o 

grande numero de participantes. 

Em decorrencia disso, optei pelos conselheiros que estao inseridos no processo desde 

a criagao do OP (1997), os conselheiros advindos dos foruns de delegados tematicos, os 

representantes dos vereadores e os representantes do Executivo. Dessa forma, esses 

conselheiros constituem-se em "informantes qualificados", sem desmerecer os demais 

participantes do processo. 

A partir da nossa insercao neste processo e do acompanhamento direto da atuacao 

dos conselheiros, percebemos que a pesquisa e uma construgao e nao pode ser apreendida 

como algo fechado, pois a relacao entre a teoria e a experiencia empirica esta sendo, 

constantemente, influenciada pela logica de que "o nativo, qualquer que seja sua aparencia, 
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tem razoes que a nossa teoria pode desconhecer e - freqiienternente - desconhece" (DaMatta, 

1981:150). Por isso, o processo de construgao do conhecimento e como uma "caixa de 

surpresas", e, a cada dia no campo, eu estava propensa a uma nova descoberta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 .1. Os caminhos metodologicos 

Na pesquisa, foi priorizada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observagao participante (Cardoso, 1986) atraves do 

monitoramento do processo do OP, o que permitiu o contato direto com os atores sociais 

envolvidos na pesquisa e possibilitou uma ruptura da relagao de exterioridade entre o 

investigador e os sujeitos da pesquisa. 

Acredito que esta tecnica foi de suma importancia na busca de respostas as questoes 

de pesquisa, alem de me permitir "viver entre os nativos" (Malinowski, 1984) e presenciar 

alegrias e tristezas, lutas e conquistas, brigas e acordos, sorrisos e lagrimas. No entanto, 

procurei ter o "cuidado de nao cair na armadilha de transformar a observagao participante em 

participagao observante, ou seja, de cair num abismo, de um lado a neutralidade e do outro a 

subjetividade" (Cardoso, 1986:95). 

A utilizagao da pesquisa documental como recurso metodologico fez-se necessaria, 

pois OP de Campina Grande, apesar de ser uma pratica polftica recente, ja conta com 

arquivos: atas das reunioes ordinarias, planilhas de prioridades por regiao e por tematica, 

grade de carencias, Regulamento Geral do OP, Regimento Interno do CONSE e Relatorios de 

Demandas. Todo esse acervo de documentos foi relevante na analise final, sem contar com 

outros documentos que foram aparecendo no decorrer do trabalho. 

O registro das informagoes foi feito atraves de anotagoes no caderno de campo e no 

diario de campo. 



69 

Foram realizadas 17 (dezessete) entre vistas com conselheiros do OP entre dezembro 

de 2003 e margo de 2004, sendo tres representantes do Governo, um do Legislative e treze da 

sociedade civil. Com a realizagao destas entrevistas, pretendia dar "voz" aos sujeitos como 

forma de aprofundar questSes que foram identificadas no momento da observagao e da leitura 

previa da documentagao catalogada. Tomando essas questoes como relevantes, construi o 

roteiro de entrevista que me auxiliou nessa tarefa (cf. anexo VIII). 

As entrevistas evidenciaram fatos e informacoes que possibilitaram o delineamento 

do peifil sociologico dos conselheiros do OP, bem como o perfil institucional do CONSE, o 

que se tornou possivel mediante a analise minuciosa dos documentos e da dinamica de 

funcionamento do CONSE. 

A partir das tecnicas utilizadas, peculiares ao trabalho de campo antropologico, 

privilegiou-se a analise qualitativa da atuacao dos conselheiros do OP de Campina Grande, o 

que nao exclui o uso de dados quantitativos, visto que o processo do OP, por tratar de recursos 

financeiros, vai exigir uma abordagem diferenciada capaz de mesclar, numa mesma analise, 

dados qualitativos e quantitativos. 

A fase de sistematizacao dos dados me levou a analise do conjunto de informagSes 

acumuladas no trabalho de campo. Fizemos uso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA analise de conteudo das falas dos sujeitos 

da pesquisa, entendendo como analise de conteudo o "conjunto de tecnicas de analise das 

comunicagoes, que utiliza procedimentos sistematicos e objetivos de descrigao do conteudo 

das mensagens" (Bardin, 1970:38). Com isso, procurei desvendar o conteudo subjacente ao 

que esta sendo manifestado, sem excluir as informagoes estatfsticas. 
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3.3. Notas sobre a participacao 

A participagao dos cidadaos nos processos de tomada de decisoes faz parte da 

discussao da democracia participativa. O OP aparece, atualmente, como um dos espagos 

privilegiados de materializagao da democracia participativa. 

Nas instancias do OP, os cidadaos participam das decisoes, ora diretamente em 

reuniSes preparatorias nos bairros e plenarias tematicas, ora atraves da representagao por 

delegacao em foruns de delegados regionais e tematicos, conferencias municipals e CONSE. 

Ha, pois, no processo, a convivencia de elementos da democracia representativa e da 

democracia participativa. 

Historicamente, a participagao tern assumido conotacSes diversas. Por um lado, ela e 

exaltada como a possibilidade de reparar os desmandos provocados pela democracia 

representativa, principalmente pela crise da representatividade polftica; por outro lado, e 

considerada a grande vila da democracia e encontra fundamentacao nas desvantagens e 

limitacSes que representa. 

De fato, nao existe um sentido unico e acabado de participagao, mas a meu ver 

existem varias concepgSes, muitas vezes divergentes entre si. Aqui, a partir da observagao da 

realidade em questao, resolvi delinear duas delas: "a participagao ideal" e "a participagao 

real". A escolha por estas duas concepgoes nao se deu aleatoriamente, mas a partir das 

entrevistas e das conversas com conselheiros e delegados. 

Para tanto, pensamos em uma representagao esquematica da dinamica que 

correspondesse a nogao de participagao ideal que pretendemos trabalhar. Esta representagao 

parte da comunidade atraves da identificagao dos problemas sociais; em seguida, a 

participagao ganha uma dimensao regional, momento em que as demandas sao priorizadas e 

hierarquizadas. No CONSE, a participagao assume um papel de grande relevancia, pois 
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acontece o acompanhamento da execucao dessas demandas que, logo depois, no nivel da 

administragao municipal, serao transformadas em politicas publicas e servicos que retomam a 

comunidade, completando-se, assim, o ciclo da participacao ideal. Dessa forma, a 

participacao ideal proporciona uma melhoria nas condic5es de vida da populacao e tende a 

aumentar o numero de participantes pelo fato da efetividade dessa participagao. Como 

podemos observar na figura abaixo: 

Caso essa seqtiencia seja respeitada, no processo de participagao do OP instaura-se 

um "circulo virtuoso" (Putnam, 1996) atraves da emergencia de uma nova cultura politica 

pautada na eficiencia e na eficacia, isto e, uma cultura que produz resultados positivos. 

Dessa forma, o CONSE precisa ser capaz de transformar as demandas sociais em 

resultados concretos para a populacao, atraves da observancia das leis orcamentarias, no 

sentido de reverte-las em melhoria das condicSes de vida de boa parte da populacao. Para 

tanto, e necessario que a participagao cidada seja fortalecida nos varios espagos possiveis de 

construgao de uma dinamica que privilegie a disputa de ideias (Bava, 2000:88; Teixeira, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4: Dinamica da participagao ideal no OP-CG 
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2000:108). Enfim, o CONSE deve ir alem da identificagao de problemas e apresentar-se como 

um espaco eficaz para soluciona-los. 

O cumprimento das demandas em tempo habil por parte dos governos ira fortalecer 

os lacos de confiabilidade entre os atores envolvidos no processo de participagao -

representantes das comunidades e representantes do governo municipal. Com isso, almeja-se a 

possibilidade de sustentacao ao circulo virtuoso da participagao cidada, atraves da 

continuidade das agoes e do respeito as demandas comunitarias. 

A outra face da participagao que propomos analisar e a participagao real, aquela que 

acontece no processo de participagao do OP de Campina Grande. A figura abaixo apresenta a 

seqiiencia da participagao real, que esta estrutura a partir da mesma base que a participagao 

ideal. No entanto, as demandas especificas persistem durante todo o processo, havendo, 

assim, uma dificuldade administrativa de superagao dessas demandas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5: Dinamica da participagao real no OP-CG 

Sendo assim, a participagao cidada no CONSE reflete as inumeras dificuldades da 

consolidagao de uma nova cultura, pois o conselho nao consegue ultrapassar o nivel da 
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discussao de demandas especificas. Nesse sentido, ocorre o inverse da participagao ideal, ou 

seja, devido a incapacidade de ruptura da cultura polftica tradicional, instaura-se um "cfrculo 

vicioso" da participagao. Entendemos, como "cfrculo vicioso" da participagao, a ineficiencia 

no atendimento das demandas. 

Nesse sentido, o caminho percorrido pela participagao esta permeado de relagSes 

pessoais entre os membros das comunidades e o governo, e as demandas espeefficas 

reaparecem durante todo o processo de participagao, ou seja, existe uma dificuldade de 

superagao das demandas espeefficas, tanto por parte dos participantes do OP, que retomam a 

todo tempo as reivindicagoes iniciais, quanto por parte do governo que, ao inves de 

implementar polfticas publicas universais, adota uma outra polftica em que as ag5es 

govemamentais atendem aos pedidos de vereadores, de representantes das entidades 

comunitarias e de outros grupos polfticos com interesses no muniefpio. 

Dessa forma, a cultura polftica "tradicional", apesar de todos os avangos, ainda 

encontra espago no muniefpio mesmo com a mudanga de governo. Em 2002, a condugao da 

prefeitura de Campina Grande, foi assumida pelo PT e, mesmo assim, as praticas polfticas 

"clientelistas" continuam permeando as relagoes entre secretarios municipals e representantes 

das comunidades. 

As duas formas de participagao identificadas acima apresentam uma ligagao muito 

forte e nao podemos afirmar com presteza o ponto no qual a participagao ideal e travada. No 

entanto, existe um interstfcio entre a participagao ideal e a participagao real que e a 

possibilidade de construgao de alternativas democraticas e de reforgo as gestoes 

participativas, mesmo com todos os entraves postos a participagao. Esse e um processo lento e 

arduo. 

Um bom governo democratico nao so considera as demandas de seus cidadaos, mas 

tambem age com eficacia em relagao a tais demandas. A partir dessa assertiva, procuramos 
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aferir grans de desempenho institucional ao conselho municipal do OP de Campina Grande, 

considerando que este e uma instituicao recebedora de demandas sociais e, conseqiientemente, 

responsavel pelo acompanhamento do seu atendimento. 
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O ORCAMENTO PARTICIPATIVO DE CAMPINA GRANDE: 
ressonanc ias e t r ans forma^oes 

"Mais do que repartir ilusoes o OP compartilha responsabilidades". 

Cassio Cunha Lima (ex-prefeito de Campina Grande) 

4.1. Historico e organizaeao do orgamento participativo de Campina Grande 

A participacao da populagao nos processos decisorios no muniefpio de Campina 

Grande teve infcio com as discussoes para a elaboracao da Lei Organica Municipal (LOM). 

Ao longo das duas ultimas decadas, o processo de participagao estruturou-se atraves de tres 

etapas: a elaboragao da LOM e do Piano Diretor de Investimentos; a realizacao de Audiencias 

Publicas promovidas pela Camara Municipal para discussao das Leis Orcamentarias; e a 

implementagao de programas governamentais (Programa Prefeitura na Comunidade - PPC e o 

OP). 

A LOM foi aprovada pela Camara Municipal no dia 05 de abril de 1990 com o 

objetivo de consolidar e fortalecer, democraticamente, o Muniefpio, apoiando-se nos mesmos 

prinefpios que regem a CF: liberdade, justiga, fraternidade, pluralismo, organizagao, 

participagao popular e, principalmente, defesa das instituigoes democraticas. 

De fato, a LOM conseguiu assegurar os direitos fundamentals previamente 

garantidos pela Constituigao Federal e deu margem a abertura de espagos democraticos de 

participagao da sociedade civil na gestao dos recursos e das polfticas publicas. 

Nesse sentido, as Audiencias Publicas realizaram-se pela primeira vez em Campina 

Grande no ano de 1993 com a proposta de discussao da LOA, por iniciativa do vereador 

Marcio Rocha, do Partido Comunista do Brasil (PC do B), a partir da observancia de uma 
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clausula do Regimento Interno da Camara Municipal. Estas audiencias contaram, e ainda 

contam, com a participagao da populagao, mas sao de iniciativa do Legislativo Municipal. 

Os dois programas governamentais (PPC e o OP) que pretendiam incentivar a 

participagao popular, foram de iniciativa do Executivo Municipal. Assim, o PPC8 (1993/94) 

tinha como objetivo apresentar as demandas da sociedade no que se referia aos investimentos 

e aos servigos, e nao se preocupava com o conjunto das materias orgamentarias. Ja o OP 

caracteriza-se pela discussao das Leis Orgamentarias. 

O proposito do PPC era articular interesses da sociedade civil com interesses 

governamentais, pois "a populagao e chamada a buscar, junto com o governo, as solugoes de 

medio e longo prazo para os bairros e distritos do muniefpio" (Campina Grande, 1994:3). 

Este programa teve duragao de dois anos e as razoes para a sua interrupgao sao de 

ordem polftica, principalmente, pela ausencia de uma tradigao polftica de participagao no 

muniefpio (cf. Araiijo, 2000:95). Segundo Machado (2001), outras razoes foram responsaveis 

pela nao perseveranga do PPC, tais como: a limitagao dos recursos financeiros; a fragilidade 

institucional dos mecanismos e instrumentos para sua execugao; e um sentimento de 

desconfianga por parte do grupo politico que elegeu Felix Araiijo Filho. 

Em 1997, a gestao municipal, atraves da implantagao do OP, retoma a proposta de 

participagao da populagao na discussao das Leis Orgamentarias em sintonia com muitas 

outras experiencias de controle social sobre os recursos piiblicos. 

Nesse sentido, a organizagao da sociedade civil, nos mais variados espagos 

comuniuirios ou nao, foi favoravel a implementagao de praticas participativas no muniefpio, 

como foi o caso do OP. 

O muniefpio de Campina Grande possui um leque de organizagoes sociais - a Uniao 

Campinense de Equipes Sociais (UCES), 27 (vinte e sete) Sociedades de Amigos de Bairros -

8 O Programa Prefeitura na Comunidade, implantado pelo ex-prefeito Felix Araiijo Filho, do PMDB, foi 

inspirado na experiencia do Programa Prefeitura nos Bairros adotada pela Prefeitura de Recife (1986/89) na 

tentativa de suscitar a participagao da populagao na administragao municipal. 
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SABs filiadas a UCES - , 75 (setenta e cinco) Clubes de Maes, sendo 41 (quarenta e um) 

registrados e 34 (trinta e quatro) nao-registrados, 9 (nove) a s s o c i a t e s de 

moradores/comunitarias filiadas a UCES, 5 (cinco) associacoes com objetivos outros, tambem 

filiadas a UCES, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, alem de 26 (vinte e seis) conselhos, 

dos quais 22 (vinte e dois) foram criados pela LOM. Algumas dessas organizagoes surgiram 

mediante a luta da sociedade civil para garantir os direitos constitucionais, enquanto outros 

foram "incentivados" direta ou indiretamente pelos grupos polfticos que governam a cidade 

ou mesmo por grupos de oposigao. 

A UCES congrega as associagoes comunitarias e profissionais, bem como as SABs 

com atuagao no muniefpio, procurando, sempre que possfvel, mediar as relag5es entre o 

governo e as liderangas das entidades a ela filiadas. 

Nao restam duvidas de que as organizagoes comunitarias serviram de base para a 

realizagao do PPC que antecedeu o OP e, posteriormente, vao, novamente, ser chamadas a 

opinar como principais partfeipes das tomadas de decisoes na definigao dos recursos piiblicos 

e de sua aplicabilidade junto as comunidades, uma vez que, a maioria dos participantes do OP 

vem dessas entidades. 

No entanto, a primeira proposta de gestao publica respaldada na participagao de 

entidades comunitarias em Campina Grande nao foi bem-sucedida, pois o PPC nao conseguiu 

consolidar-se como uma agao de governo. 

Desse modo, a proximidade estabelecida entre o governo e as entidades comunitarias 

pelo PPC prevaleceu tambem quando da implementagao do OP. Assim, mudou-se a 

perspectiva da participagao, mas os atores sociais continuaram os mesmos. 

Como podemos observar, no muniefpio de Campina Grande, mesmo com toda a 

tradigao associativa existente, as agoes do governo nem sempre sao reflexos da participagao 
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da comunidade. A comunidade decide sobre as demandas sociais, mas coexistem formas 

paralelas de resolucao de problemas no muniefpio. 

Na ocasiao de uma reuniao do CONSE, uma conselheira (presidente de uma SAB) 

nos confidenciou que fica desestimulada para participar do processo do OP, porque, muitas 

vezes, os problemas sao resolvidos atraves da intervencao direta de determinados polfticos. 

Segundo ela, tais polfticos, na qualidade de padrinhos das associacoes, SABs e clubes de 

maes, financiam a documentacao necessaria a regulamentagao dessas entidades, bem como 

"ajudam" a resolver problemas surgidos nessas comunidades, porem, em troca disso, os 

Ifderes comunitarios precisam incentivar a comunidade para manter o apoio a esses polfticos 

quando necessario. 

Ao passo que os conselheiros gastam tempo tomando decisoes e acompanhando as 

demandas em seu percurso para a execugao, a prefeitura atende aos pedidos particulares de 

vereadores e/ou polfticos de influencia no muniefpio, desconsiderando, assim, todo o processo 

de participagao por parte dos conselheiros e delegados. 

De fato, o processo de elaboragao do orgamento leva um ano, parte da comunidade, 

cujas necessidades sao identificadas, passa pelas regioes e tematicas, chega a conferencia 

municipal, ate este momento a participagao da populagao e primordial - as sugest5es 

apresentadas nesse processo servirao para a formulagao da proposta orgamentaria do ano 

seguinte que sera encaminhada para apreciagao e votagao na Camara Municipal. 

No entanto, o processo nao volta no mesmo sentido e com a mesma duragao. Ora, se 

o orgamento e anual, precisaria ser efetuado da maneira que foi pre vista com a participagao 

dos cidadaos a cada ano. Porem, existem demandas que foram priorizadas ha alguns anos e 

ainda nao foram atendidas. O que acontece com o recurso destinado, em lei, para a execugao 

dessa demanda? Certamente, nao e devolvido aos cofres piiblicos nacionais e, sim, utilizado 
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para a realizagao de obras que nao estavam entre as priorizadas para aquele ano, mas que, 

para atender a um pedido de um determinado vereador, sao executadas pelo governo. 

Como podemos observar, a participagao dos cidadaos nos processos decisorios em 

Campina Grande encontra-se permeada de praticas caracterfsticas de um modo de fazer 

polftica que ja devia ter sido totalmente superado. Dessa forma, articulam-se relacoes polfticas 

ainda mediadas pelo favor e propfcias as continuidades polfticas com uma vasta tradicao 

associativa que privilegia a participagao de diversos segmentos sociais. 

Mediante a articulagao entre os elementos formadores do poder local e da cultura 

cfvica no muniefpio de Campina Grande, o OP aparece como um instrumento que pretende 

otimizar a participagao cidada e modificar, na medida do possfvel, as redes de relagoes que ao 

inves de promover mudangas, terminam por privilegiar ccntinufsmos polfticos. 

O OP foi criado em Campina Grande, atraves do Decreto Municipal n° 2.621 de 09 

de junho de 1997, pelo entao prefeito Cassio Cunha Lima do PMDB, que, mais tarde, fez uma 

alianga polftica com alguns partidos de esquerda, principalmente com o PT. 

O OP de Campina Grande e um instrumento de democratizagao da gestao piiblica 

local, seus objetivos perpassam os prinefpios da democracia participativa, caracterizando-se 

como pratica de participagao cidada e de aprendizagem institucional. Sao eles: 

"Instituir um espaco publico deliberativo e transparente, com regras 

democraticas de discussao e definicao das prioridades para aplicacao dos 

recursos piiblicos do muniefpio; incremcntar a participagao dos diferentes 

segmentos da sociedade no processo de discussao, decisao e 

acompanhamento do PPA, da LDO e do Orgamento; assegurar a 

participagao da comunidade na elaboragao da polftica tributaria e de 

arrecadagao do muniefpio e na definigao do custeio da maquina publica; 

reforgar as exigencias de responsabilizagao do poder publico na prestagao de 

contas de suas atividades e da utilizagao dos recursos piiblicos; proporcionar 

um aprendizado de co-responsabilidade pelas questoes do muniefpio e uma 

educagao para o exercicio da autonomia e da solidariedade entre os atores no 

processo; e criar as condigoes para a garantia da plena inclusao social a 

todos os habitantes do Muniefpio" (Campina Grande, 2002:1-2) . 
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Dessa forma, o decreto de criacao do OP de Campina Grande ressalta, como um dos 

principios de seu governo, a gestao participativa, democratica e compartilhada e enfatiza que 

"a participagao da comunidade na elaboragao e controle das materias orgamentarias e de 

fundamental importancia para o exito dos programas desenvolvidos junto a comunidade" 

(Campina Grande, 2002:1). 

O OP de Campina Grande procura guiar-se pelos mesmos criterios adotados por 

outras experiencias desenvolvidas no pais, quais sejam: todos os cidadaos com mais de 

dezesseis anos e moradores da regiao ou do municipio, no caso das plenarias tematicas, tern o 

direito de participar, sendo que os representantes de entidades da sociedade civil n5o tern 

prerrogativas especiais; mesmo assim, sabe-se que esses se destacam no processo; e a 

participagao ocorre a partir da combinagao das regras da democracia representativa e da 

democracia participativa. 

De acordo com Araujo (2000), o processo do OP de Campina Grande, nos primeiros 

anos (1997-2000), apresentou alguns problemas que tiveram implicagSes diretas na 

participagao da populagao nas diversas instancias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1: Problemas do OPCG e suas implicagdes 

PROBLEMAS IMPLICACOES 
Ausencia dos secretarios municipais nas 

reuniSes. 

Inexistencia de debate politico entre o 

governo e a populagao. 

Falta de criterio para apresentagao das 

demandas. 

Apresentagao de um grande numero de 

reivindicagoes. 

Falta de clareza no processo de eleigao de 

delegados. 

Abandono do processo por parte dos 

delegados. 

Intervengao de grupos politicos (vereadores) 

no processo. 
Reforgo as praticas clientelistas. 

Falta de um diagnostico municipal. Dificuldade de planejamento e inexistencia de 

uma grade de carencia. 

Ausencia do Legislative nos espagos de 

discussao. 

Distanciamento entre vereadores e 

participantes do OP. 

Apresentagao de um grande numero de 

emendas a LOA por parte do Legislative (482 

emendas - LOAs 98 e 99). 

Tentativa de descaracterizagao do processo de 

participagao. 

Agrupamento de temas nas conferencias Redugao do tempo e espago disponiveis para 
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tematicas. o embate politico. 
Desconsideracao das prioridades e metas na 

LOA. 

Impossibilidade de discussao dos recursos 

previstos para as secretarias. 

Fonte: Araujo, 2000. 

Aliado a estes problemas, emergiu um outro: a distancia entre o que fora demandado 

pela comunidade e o que fora efetivamente executado pelo governo, pois, das 457 demandas 

de investimentos apresentadas nos anos 98 e 99, foram realizadas apenas 27 (vinte e sete) 

obras, o equivalente a 5,9% (cf. Araujo, 2000:119). Em conseqiiencia disso, houve uma 

retracao da participagao no processo do OP. 

Apesar desse quadro problematico, foram identificados alguns avangos na construgao 

da gestao publica em Campina Grande, tais como: a possibilidade de formagao de uma cultura 

cidada a partir da discussao dos recursos piiblicos; mais transparencia nos atos da 

administragao municipal atraves do acesso a informagoes e documentos que, ate entao, eram 

restritos ao governo; identificagao do carater politico da lei do aumento do saber tecnico dos 

representantes da sociedade; aumento da demanda por cursos de capacitagao; e sinalizagao 

para a inversao de prioridades e para a democratizagao do poder local (cf. Araujo, 2000:119). 

O OP, antes de ser decretado pelo governo municipal, entrou na pauta da Camara 

Municipal por iniciativa da entao vereadora Cozete Barbosa (PT), que apresentou um projeto 

de lei que instituia o OP no muniefpio, projeto este que foi derrotado pela bancada do governo 

que era maioria naquela casa. O governo municipal esperou o momento que achou mais 

propfcio para decretar o OP - pratica pensada no seio do PT - como mecanismo de discussao 

dos recursos orgamentarios. Um conselheiro opinou sobre este assunto: 

"O OP foi criado no governo de Cassio, as vezes imagino que Cassio se 

beneficiou. Atraves disso, ele conseguiu fazer a composigao polftica com o 

PT, que eles eram como agua e oleo e entraram num processo de 

homogeneizagao. Ele se elegeu (para governador) em fungao disso, porque 

ele usou o governo participativo e isso em nivel de Parafba" (Daniel, 

representante da sociedade civil, 40 anos). 
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A aproximacao entre essas duas forgas polfticas do muniefpio gerou no PT um clima 

de tensao, e uma parcela do partido nao concordou com a polftica de coalizao instaurada no 

pleito eleitoral. A partir daf, tornou-se visfvel a divisao do partido em dois grupos: os que 

estavam a favor da alianca e os que mantinham uma posigao contraria. Mesmo assim, todos 

acreditaram que, com a chegada de Cozete Barbosa ao governo, o OP iria melhorar 

consideravelmente: 

"A grande expectativa na cidade, inclusive da parcela do partido que nao 

havia concordado com a alianga, era que, com a chegada de Cozete Barbosa 

ao comando do governo esse orgamento fosse muito mais visto, mais forte e 

objeto para que houvesse uma maior mobilizagao. Mas a gente observou que 

infelizmente houve muitos desencontros da COOP e aconteceram muitas 

dificuldades" (Sefora, representante da sociedade civil, 53 anos). 

A expectativa que se criou com relagao a insergao de Cozete Barbosa no governo 

estava ligada a sua rica trajetoria de defesa dos direitos dos trabalhadores como lfder sindical 

e, posteriormente, como vereadora do PT (1997-2000). Alem disso, a atual prefeita de 

Campina Grande participou da discussao do OP como representante da Camara Municipal 

durante o seu mandato de vereadora e, neste fnterim, fez parte do CONSE e da Executiva do 

Conselho. 

O afastamento do prefeito Cassio Cunha Lima para concorrer as eleigoes para 

governo do Estado em 2002 possibilitou que Cozete Barbosa assumisse a condugao dos 

trabalhos da prefeitura. Com isso, o OP passa a ser gerenciado por uma administragao petista, 

fato que gerou grande expectativa nos que participam do processo, considerando que o OP foi 

gestado no ideario do PT. 

O fato da entrada do PT na condugao do processo do OP nao revelou uma mudanga 

significativa na dinamica de funcionamento do OP, a nao ser do ponto de vista administrativo. 

A respeito de tal situagao, explicita uma conselheira: 



S3 

"A mudanga foi mais administrativa. Primeiro, a mudanga na redistribuicao 

das regioes tentando colocar bairros mais prdximos com as mesmas 

caracterfsticas sociais. Segundo, o OP passou a ser uma coordenadoria, isso, 

certamente, modifica a relacao com os delegados e conselheiros e com a 

populacao, essa foi a mudanca principal. E de metodologia de trabalho, foi a 

criagao das conferencias (plenarias) tematicas. A base e a mesma, tanto no 

governo de Cassio quanto agora, e dar importancia a comunidade, isso e o 

mais importantc, os outros sao ajustes que fazem parte do aprendizado tanto 

da populagao como da gente do executivo. [...] A gente tern um governo de 

coalizao e e uma continuidade do mandato anterior, nao houve uma mudanca 

brusca de pensamento de governo, mas a mudanca foi de aprendizado e de 

evolucao" (Dalila, representante do Governo). 

A expectativa de que, com a insergao de Cozete Barbosa no governo, haveria uma 

quebra de praticas polfticas retrogradas, e, conseqtientemente, a ruptura com a cultura polftica 

clientelista, foi frustrada. Pois, ao contrario do que se esperava, houve uma continuidade das 

praticas polfticas ate entao predominantes no governo, ou seja, o OP continuou sendo tratado 

como uma agao de governo e nao como um projeto consolidado: 

"Tern esse descompasso, nao e uma marca de governo, e uma agao, e um 

programa e um programa enfrenta muita dificuldade inclusive porque outros 

6rgaos(coordenagao de assuntos polfticos) foram criados para suplantar a sua 

fungao. Por um lado, voce diz que realiza uma gestao democratica; por 

outro, voce cria um orgao que centraliza, que atende, diretamente, uma 

especie de retorno a cultura do cliente em detrimento do cidadao. Por que 

tenho que estar la disputando uma hierarquia, se eu posso diretamente ter 

acesso aquele meu pleito, atendido por outra coordenagao?" (Rute, 

representante do Governo, 42 anos). 

Um dos elementos significativo no "novo" governo foi a reforma administrativa 

promovida pela prefeita. Nessa reforma, o OP passou a ser vinculado ao gabinete da prefeita e 

foi criada uma coordenadoria de Assuntos Polfticos, com objetivos bem diferentes da proposta 

do OP. Essa nova coordenadoria funciona no mesmo predio que a COOP com a finalidade de, 

sutilmente, "fortalecer" as entidades associativas do muniefpio, o que, como conseqiiencia, 

termina por fortalecer as praticas "assistencialistas" e "clientelistas" e ainda reforga a 

administragao com as quais o OP pretendia romper. 
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"Contraditoriamente com a propria gestao petista o orgamento comegou a ser 

canalizado nessa perspectiva de reforgo da administragao quando deveria ter 

exatamente instrumentos de controle pra mostrar que a interlocugao de fato 

exista, que dialoga com cidadaos autonomos e nao dialoga com clientes que 

lhe devem favor. Eu acho que o orgamento esta tomando o rumo do 

complete silencio, da completa ausencia de dinamica. Nesse sentido, pelo 

que eu pude acompanhar, tern um vazio, pode ser que eu esteja equivocada" 

(Rute, representante do Governo, 42 anos). 

O discurso exposto acima sinaliza para problemas futuros do OP na cidade de 

Campina Grande, ao ressaltar que, ao inves de expandir a participagao dos cidadaos nas 

instancias do OP, trilham-se outras veredas que poderao conduzir ao fracasso. 

Contudo, nos tiltimos anos, o OP de Campina Grande assumiu uma postura 

contraditoria, pois, ao mesmo tempo em que foi criada uma coordenadoria especffica para 

gerenciar o processo, em que sao redimensionadas as regi5es orgamentarias e inseridas as 

plenarias tematicas, que visam o aumento da participagao da sociedade, ha uma retragao na 

condugao do processo que e explicitada atraves da diminuigao das reunioes dos foains de 

delegados, pela nao realizagao de algumas plenarias tematicas e pela nao renovagao do 

conselho: 

"As plenarias tematicas, que por sinal a de geragao de emprego e renda nao 

houve ainda (2003). Infelizmente por falta de informagao e o orgamento 

ainda fraco, nab funcionou, nao houve plenaria tematica, o que mostra que 

ele nao funcionou, nao existem orgaos ligados, como era pra ter a AMDE, a 

SEPLAN e assim fazer com que essa tematica ande" (Esdras, representante 

da sociedade civil, 45 anos). 

Dessa forma, constatamos uma retragao no processo do OP em 2003. Nesse sentido, 

a mudanga na condugao da coordenagao apresenta-se como um agravante, pois a troca de 

coordenadoras ocorreu em pleno desenvolvimento da dinamica de participagao, provocando, 

assim, uma desorganizagao nas atividades do OP e, conseqiientemente, uma perda 

consideravel no que se refere ao ciclo anual de acompanhamento das demandas. Como afirma 

um conselheiro: 
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"Este ultimo ano (2003) foi o pior ano do OP ate porque o peso vai ficando 

maior. No infcio da pra se escutar que nos estamos no inicio do processo, 

nos estamos aprendcndo. So que ja se passaram sete anos, ja da pra gente ter 

aprendido um bocado. E o momento de falhas simples nao serem mais 

toleradas e, infelizmente, a gente continua tendo e eu diria que a gente esta 

tendo com mais freqiiencia, eu diria que o ano passado o OP foi muito 

deficitario, sem duvida nenhuma, e eu espero, sinceramente, que esse ano 

seja um ano totalmente diferente para que nao venha cair no descredito ou 

tenha que mudar ou estender essa questao do OP" (Neemias, representante 

da sociedade civil, 38 anos). 

Segundo o depoimento acima, o tempo de vida do OP (sete anos) requer um certo 

aprendizado dos sujeitos envolvidos, nao se admitindo mais tantas falhas. No entanto, o 

desejo do conselheiro de ascendencia do OP no futuro ainda e fato incerto, visto que, no 

corrente ano (2004), o processo encontra-se com dificuldades ainda mais gritantes que no ano 

passado. O motivo destas dificuldades esta no nao cumprimento das demandas, o que termina 

por desencadear uma serie de outros problemas. 

A divisao geografica adotada pela prefeitura de Campina Grande para desenvolver o 

projeto do OP foi a mesma utilizada pela Secretaria de Saiide para a sistematizacao dos 

distritos sanitarios. O processo iniciado em 1997 para discutir a LOA de 1998 desenvolveu-se 

a partir de sete regioes orgamentarias. Mais tarde, em 2002, a estrutura geografica sofreu uma 

mudanca e as regioes foram redimensionadas com base nos criterios de proximidade 

geografica, equilfbrio de densidade populacional entre as regioes e identidade socio-politica e 

cultural. Como podemos conferir na figura 6. 

Essa nova estrutura conta com doze regiSes orgamentarias. Tal mudanga teve como 

objetivo dar respostas aos anseios dos participantes do processo que exigiam a criagao e 

ampliagao das formas de participagao da populagao no processo. 

A atual estaituragao das regiSes orgamentarias apresenta uma especificidade com 

relagao a regiao XII, composta pelos distritos. Cada distrito assume carater de regiao e, em 

cada um deles, devido a necessidade de considerar as diferengas e distancias acentuadas entre 

eles. 
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Figura 6: Mapa das regioes orcamentarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No geral, a estrutura de participacao do OP de Campina Grande e formada por tres 

instancias mediadoras da relacao entre Poder Executivo e os moradores da cidade: (1) 

unidades administrativas e orgaos internos, esses tern a funcao de gerenciar o processo' 

tecnico-polftico da discussao orgamentaria com os moradores; (2) instancias comunitarias, 

autonomas em relagao a administracao municipal (SAB, Clubes de Maes, movimentos 

sociais, ONGs, associagSes comunitarias e outras associagoes); e (3) instancias institucionais 

permanentes de participagao comunitaria (CONSE, assembleias regionais, plenarias 

tematicas, forum regional e tematico, conferencia municipal). Como podemos observar na 

tabela a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2: Estrutura Funcional do OP em Campina Grande 

Instancias de Administragao 

Municipal 

Prefeitura, Secretarias Municipals, COOP e Camara de 

Vereadores 

Instancias Institucionais de 

Participagao 

CONSE (Secretaria Executiva), Plenarias Tematicas, 

Conferencias Regionais e Municipal e Foruns de 

Delegados Regionais e Tematicos 

Instancias Comunitarias Movimentos sociais, ONGs, Clubes de Maes, SABs, 

Associagoes Comunitarias e outras associagoes 

Fonte: Coordenadoria do OP - CG. 

A estrutura do processo de condugao e participagao da implementagao do OP divide-

se em estrutura do governo e estrutura da comunidade. Na estrutura do governo, encontra-se a 

COOP, orgao atualmente subordinado ao gabinete da prefeita, cujas principals atribuigSes sao 

estas: 

"Coordenar a discussao na elaboragao dos instrumentos de planejamento e o 

processo de participagao popular na elaboragao das leis orgamentarias; 

acompanhar a execugao de todas as etapas do processo de discussao e 

definigao das prioridades orgamentarias do muniefpio; organizar, gerar, 

sistematizar, acompanhar e divulgar as informagoes necessarias ao 

andamento dos trabalhos; estabelecer a articulagao permanente entre os 

orgaos do governo e as instancias de participagao da comunidade; definir, 

com o CONSE, o calendario, a metodologia e a dinamica das plenarias 

publicas de . discussao e definigao das prioridades orgamentarias do 

muniefpio; preparar e distribuir o material padronizado para a realizagao das 

plenarias publicas" (Campina Grande, 2002). 
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A metodologia adotada no processo do OP privilegia duas etapas que se completam 

num ciclo anual. A primeira tern infcio no mes de fevereiro, com convocagao da comunidade 

para participar das atividades do OP, comegando pela discussao de problemas/necessidades 

que serao, posteriormente, transformados em demandas coletivas. 

A primeira atividade do ano e a realizagao da conferencia municipal de prestagao de 

contas, momento em que o Executivo, atraves de seus orgaos competentes, apresenta as 

possibilidades e limites da aplicacao dos recursos, tomando como base o Piano de 

Investimentos do muniefpio. Embora o Regulamento Geral do OP garanta a realizagao de 

conferencias regionais de prestagao de contas, o que tern sido priorizado e a realizagao da 

prestagao de contas em conferencia municipal. 

Em seguida, acontecem reunioes preparatorias nos bairros e distritos, e tambem sao 

realizadas plenarias tematicas para a discussao de prioridades e definigao de metas para o 

muniefpio. Estas reunioes e plenarias objetivam sensibilizar a comunidade sobre a 

importancia do OP; apresentar e esclarecer a metodologia do processo; e indicar eixos 

principals para inclusao na LDO. 

As conferencias regionais e plenarias tematicas abrem a segunda rodada do processo 

que tern como atividade principal a discussao da LOA, definir as prioridades regionais, eleger 

os membros do foram de delegados e elencar demandas da comunidade para a referida regiao. 

Alem disso, sao instaurados nesse fnterim os forans de delegados e em seguida e renovado o 

conselho. A conferencia municipal completa o ciclo anual com a priorizagao das demandas 

por regioes e por bairros. Podemos observar, no organograma a seguir, a dinamica de 

participagao no OP de Campina Grande. 



Conferencia de Prestagao 

de Contas 

Fevereiro 

- Discussao as necessidades das 

comunidades; 

- Abertura do processo; 

- Prestagao de Contas do ano 

anterior. 

Reunioes Preparatorias 

nas Regi5es 

Marco e Abril 

-Infcio do levantamento das 

demandas da comunidade; 

- Preparagao da 1* rodada anual 

do OP. 

Conferencia Municipal da 

L D O 

Abril 

- Inclusao de demandas das 

comunidades; 

- Regioes e Tematicas. 

Conferencias Regionais e 

Plenarias Tematicas 

Junho e Julho 

- Priorizagao de demandas 

regionais; 

- Eleigao dos Delegados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMARA DE 

VEREADORES 
- Vota a LDO ate 15 de 

setembro; 

- Vota o Orgamento ate 30 de 

novembro. 

LDO ate 15 de julho 

LOA ate 30 de setembro 

EXECUTIVO 

MUNICIPAL 

Orgamento 

Avaliagao 

Dezembro 
- Avaliacao anual do processo 

do OP; 

- Confraternizacao entre 

conselheiros e delegados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<=3 

Conselho discute proposta 

orcamentaria 

Agosto e Setembro 
- Executivo apresenta e defende 

a proposta no Conselho; 

- Proposta aprovada e 

encaminhada ao Prefeito. 

Conferencia Municipal da 

LOA 

Setembro 

- Definigao de prioridades 

orgamentarias. 

-ProposigSo e votagao das 

alteragoes ao Regulamento 

Geral. 

Foruns Regionais e 

Tematicos 

I Agosto 

- Espagos que servem de 

suporte ao conselho; 

- Eleigao dos conselheiros 

regionais e tematicos. 

Figura 7: Processo do O P de Campina Grande 
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A dinamica do processo de participagao e a mesma em todas as instancias: 

inicialmente a equipe de secretarios da prefeitura apresenta suas propostas; em seguida, os 

conselheiros e delegados fazem as suas intervengoes. Nesse sentido, apos o levantamento das 

demandas pela comunidade, sao hierarquizadas prioridades para o muniefpio. 

A metodologia das reunioes do OP tern sido uma grande preocupagao da equipe que 

coordena o processo, pois, normalmente, as plenarias sao cansativas e isso provoca um 

esvaziamento dos participantes nos momentos mais importantes de tomadas de decisoes e nas 

votagoes que acontecem sempre no final das plenarias. Atualmente, foi retomada a comissao 

de metodologia do CONSE, exatamente para repensar a metodologia aplicada as plenarias e 

tentar propor uma metodologia menos cansativa que consiga "segurar" os participantes ate o 

final das plenarias. 

De fato, existe uma distancia entre o numero de inscritos nas conferencias e plenarias 

do OP e os que permanecem ate o momento das votag5es. Por exemplo, a plenaria da crianga 

e do adolescente, realizada em 2002, inscreveu 275 participantes, mas, no momento da eleigao 

dos delegados, estavam presentes apenas 20 (vinte) pessoas. Esta e uma questao preocupante, 

pois a escolha os delegados e proporcional ao numero de inscritos nessas plenarias e nao ao 

numero de presentes ate o final delas, o que dificulta muito o processo de escolha. Dessa 

forma, muitas vezes nao ha votagao e todos aqueles que permanecem ate o final saem como 

delegados. 

Apos a nova estruturagao das regioes, de acordo com as informagoes impressas no 

documento "O Perfil dos Delegados Participantes do Processo do OP no ano de 2002" 

(Campina Grande, 2002), houve um aumento significativo da participagao no processo. Ao 

todo, foram realizadas 32 (trinta e duas) conferencias regionais, nas quais foram 

contabilizados 2.285 participantes, e houve tambem 5 (cinco) plenarias tematicas. Foram 

eleitos 166 delegados regionais, 60 delegados tematicos e 73 (setenta e tres) conselheiros. 
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Esse ritmo de atividades nao se repetiu em sua totalidade no exercfcio de 2003. As 

reuniSes de sensibilizagao nas comunidades, tambem conhecidas como plenarias de bairros, 

decafram de 32 (trinta e duas) para 28 (vinte e oito), as quais foram realizadas nos meses de 

margo e abril como uma preparagao para a conferencia municipal da LDO. A participagao da 

populagao dos bairros nestas plenarias contou com 1.035 pessoas, o que revelou um declfnio 

com relagao ao ano anterior. Neste processo, nao houve a eleigao dos delegados em todas as 

regioes e plenarias tematicas. 

Na continuidade do processo de participagao, nem todas as conferencias regionais 

elegeram delegados, por esta razao a maioria dos delegados do ano anterior foi remanejada 

para o ano de 2003. Notamos uma diminuigao das plenarias tematicas. Das 5 (cinco) 

realizadas em 2002, apenas a plenaria da cultura aconteceu em 2003, pois a discussao da 

satide foi "contemplada" na conferencia municipal de saude; e as tematicas de crianga e 

adolescente, geragao de emprego e renda, e habitagao nao foram discutidas. Entretanto, foram 

acrescidas duas tematicas novas: Mulher e Meio Rural. 

Por conta da nao realizagao de algumas tematicas e de outros problemas 

administrativos ocorridos em 2003, a exemplo da mudanga de coordenagao, os foruns de 

delegados regionais e tematicos nao foram instaurados nesse ano, e, conseqiientemente, nao 

foram eleitos os novos representantes para o conselho municipal do OP, permanecendo os 

mesmos conselheiros. 

Em 2004, o processo foi aberto, apos o perfodo previsto, com a realizagao da 

conferencia municipal de prestagao de contas, o que provocou uma insatisfagao nos 

conselheiros e delegados. De acordo com o CENTRAC, o processo comegou de forma 

conturbada e a conferencia da LDO 2005 aconteceu de maneira ilegftima, para tal afirmagao o 

Informativo do CENTRAC (2004) apresenta alguns motivos: 



92 

"Nao aconteceu a abertura do processo em fevereiro; a populacao nao foi 

convidada para participar das plenarias de bairro, conferencias regionais e 

plenarias tematicas; os delegados e conselheiros nao foram devidamente 

mobilizados e nao compareceram em numero satisfatorio; a conferencia foi 

antecipada do dia 24 para as noites de 22 e 23 de abril sem qualquer 

divulgacao nos veiculos de comunicacao; nao houvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quorum para legitimar 

a conferencia; nao houve representagao de delegados de quatro regioes (II, 

III, IV e VI); e houve ausencia de representagao em 100% das tematicas" 

(CENTRAC, 2004A 

A conferencia municipal da LDO 2005 foi realizada em duas noites (22 e 23 de 

abril). Na primeira, havia 52 (cinqiienta e dois) conselheiros e delegados e, na segunda, 29 

(vinte e nove). A conferencia foi realizada mesmo nao havendo quorum. Na segunda noite, 

houve uma manifestagao dos participantes para anulagao da conferencia, mas nao surtiu 

muitos efeitos, embora tenha impedido que a conferencia continuasse com um numero tao 

reduzido de participantes. Essa situagao desencadeou um manifesto dos conselheiros e 

delegados que foi entregue a prefeita (cf. anexo V). 

4.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A participagao cidada: o caso do Conselho Municipal do Orgamento Participativo 

O Conselho do OP de Campina Grande e a instancia de aconselhamento, proposigao, 

deliberagao e fiscalizagao das materias relacionadas ao planejamento orgamentario do 

muniefpio. Nesse sentido, o CONSE tern as seguintes atribuigSes: 

"Discutir e aprovar os criterios gerais para selegao das prioridades 

levantadas pela comunidade e para a repartigao dos recursos de 

investimentos por regiao e tematica; acompanhar a execugao orgamentaria e 

fiscalizar o cumprimento dos programas e obras priorizadas pela 

comunidade, opinando sobre eventuais incrementos, cortes de despesas ou 

alteragoes no planejamento; acompanhar a tramitagao e votagao dos projetos 

de lei orgamentaria na Camara dc Vereadores, com a tarefa de defender a 

aprovagao das prioridades orgamentarias definidas pela comunidade; exercer 

a representagao das instancias de participagao da comunidade perante os 

podcrcs constitufdos; convocar extraordinariamente plenarias municipais de 

delegados, para discutir e deliberar sobre questoes de relevancia, pertinentes 

ao OP; definir com a COOP o calendario, a metodologia e a dinamica das 
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plenarias publicas de discussao definigao das prioridades orgamentarias do 

muniefpio" (Campina Grande, 2000). 

Dessa forma, o conselho e o espago privilegiado de participagao onde os cidadaos 

discutem, estabelecem os criterios gerais para distribuigao dos recursos orgamentarios para o 

muniefpio e acompanham a execugao das demandas priorizadas pela comunidade. 

A secretaria executiva e uma instancia formada no interior do conselho com a 

incumbencia de coordenar-lhe os trabalhos, prestar-lhe suporte atraves do estabelecimento do 

calendario e da preparagao da pauta das reunioes do conselho; divulgar as resolugoes, 

instaigSes normativas e deliberagoes do conselho para o conjunto da populagao; cumprir as 

determinagoes do conselho e fazer o controle da freqiiencia dos conselheiros nas reunioes. 

Esta secretaria e composta por tres conselheiros representantes das regioes, por um 

representante do Legislativo e pelo presidente do conselho (a coordenadora do OP). A escolha 

dos conselheiros para a secretaria executiva acontece na primeira reuniao do conselho de cada 

ano, atraves do voto dos conselheiros titulares. 

Aos conselheiros titulares e concedido o direito a voz e voto, com autonomia para 

tomar as decisoes cabfveis ao bom funcionamento do processo do OP no muniefpio e ao 

melhoramento das condigoes de vida da populagao. Os suplentes tern direito a voz, mas nao 

tern direito ao voto, exceto na ausencia do titular. 

O conselho funciona mediante a realizagao de sessoes ordinarias mensais, abertas a 

comunidade e realizadas na primeira segunda-feira de cada mes, ou de sessoes 

extraordinarias, quando necessarias. As reunioes so poderao ser iniciadas mediantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quorum, 

ou seja, a presenga da maioria simples (cinqiienta por cento mais um), pois as decisoes do 

conselho so serao validas se respeitarem esse prinefpio. 

Alem disso, o CONSE e o espago onde se encontram os atores do Estado e da 

sociedade e, conseqiientemente, neste espago, ocorre a partilha do poder. Assim, o CONSE 
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pode ser considerado Um instrumento no qual podemos observar o desempenho de todo o 

processo de participagao no OP, pois ele e a instancia permanente do OP. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8: Demonstrative da Relagao Estado-Sociedade 
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Como podemos visualizar na figura acima, de um lado, encontram-se as entidades 

formadoras do governo e, do outro, as instancias de participagao da sociedade. O CONSE 

funciona como um ponto de intersecgao entre as duas esferas que, historicamente, foram 

colocadas em oposigao. 

Dessa forma, o CONSE possibilita a relativizagao da relagao de dominagao do 

Estado sobre a sociedade e apresenta a possibilidade de uma relagao de complementaridade 

entre estas duas esferas. Neste processo, essa nova relagao estabelecida entre o Estado e a 

sociedade resulta da atuagao do CONSE. 

4.2.1. Origem, natureza e composicao do conselho 

Dentre as instancias de participagao da comunidade no OP, esta o conselho como um 

espago de compartilhamento de poder e de monitoramento das agoes de governo impetradas 
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pela sociedade civil nas instancias que precedent o conselho. Nesse sentido, o CONSE 

originou-se a partir do mesmo decreto municipal que criou o OP. 

Os conselheiros apresentam uma rica trajetoria polftica nos mais variados espagos: 

associagoes comunitarias, SABs, pastorais sociais da Igreja Catolica, ONGs, partidos 

polfticos, sindicatos, movimentos sociais, clubes de maes e conselhos gestores de polfticas 

publicas. Assim, a atuagao dos conselheiros em outros espagos contribui, diretamente, para a 

postura que esses assumem dentro do CONSE, ora adotando uma posigao de independencia e 

liberdade com relagao ao governo, ora reafirmando as relagSes de proximidade com os grupos 

polfticos hegemonicos da cidade. 

Os conselheiros integrantes de entidades comunitarias que nao estao ligadas aos 

grupos polfticos que as apadrinham tende a apresentar uma postura crftica com relagao ao 

processo do OP. Alem disso, percebemos que, depois do rompimento da prefeita Cozete 

Barbosa com o governador do estado Cassio Cunha Lima, os animos ficaram mais agitados 

nas reuniSes do conselho, e era visfvel a divisao de posigSes - uns defendiam o governo 

municipal; outros deixavam transparecer a adesao ao governo estadual. 

O CONSE e um espago complexo de participagao cidada devido a sua natureza como 

orgao consultivo de aconselhamento, analise, acompanhamento das materias orgamentarias, 

devido ao sen poder de deliberagao de suas pr6prias materias, e a sua diversidade de tematicas 

norteadoras do processo de participagao. 

Com base no exposto, a dinamica adotada pelo CONSE corresponde aos requisites 

basicos para o bom desempenho de um conselho, no entanto, existe uma disparidade entre a 

proposta regimental do CONSE e a sua pratica quotidiana. 

O carater deliberative do conselho caracteriza a proposta de gestao publica 

compartilhada e de articulagao entre a sociedade civil e o governo municipal (inclusive os 

representantes do Legislativo). Alem disso, assumir carater deliberative na dinamica de 
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funcionamento do conselho significa garantir a construcao de formas privilegiadas de 

negociacao e parceria entre a sociedade civil e o poder publico. 

No entanto, o que tern se instaurado no processo de participagao e a distancia entre as 

deliberacoes da comunidade e a efetividade dessas deliberagoes por parte do governo, pois o 

que se percebe e que o conselho tern o direito de deliberar sobre os mais variados temas, mas 

o Executivo nao tern a obrigacao de acatar essas deliberacoes que sao (ou nao) atendidas. 

Assim sendo, a cada ano, a participagao da populagao, atraves do OP, elabora 

propostas que sao incluidas na LOA, mas, na hora da implementagao, o governo podera 

deslocar recursos de uma area para outra, desconsiderando a ordem de prioridades definida 

pela comunidade. 

Desse modo, quando as demandas coletivas sao desrespeitadas, o carater deliberativo 

do conselho fica comprometido, e, conseqiientemente, o poder de decisao do conselho se 

fragiliza, conforme afirmagao a seguir: 

"O conselho nao tern poder de decisao, ele apenas e um instrumento 

propositivo, mas quando chega no secretario e barrado, porque o secretario e 

do partido A, ligado a um vereador A e vai atender as emendas do vereador, 

as proposituras do vereador, mesmo sabendo e tendo conhecimento que 

aquela demanda do OP e de suma importancia, e vital para a comunidade, 

ele nao executa. Ele executa o que o vereador pediu porque os mantem no 

cargo. Esse e o problema: a gestao publica do muniefpio que poderia ser um 

instrumento compartilhado com o OP. Nao e. Ela e gerada pelo executivo e 

de seus secretarios atendendo aos vereadores e nao as demandas da 

comunidade" (Amos, representante da sociedade civil, 48 anos). 

O discurso dos conselheiros aponta para a ideia de que o carater consultivo se 

sobressai no conselho, pois a dinamica de funcionamento do conselho prima pela 

identificagao de problemas e os transformam em demandas sociais. No entanto, persiste a 

dificuldade de acompanhamento da execugao das demandas. 

Outro sentido que esta relacionado a natureza do CONSE e o fiscalizador. Tal 

conselho precisa estar atento as prestagoes de contas que nem sempre sao disponibilizadas, 
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dificultando, assim, o controle social, ou seja, o ato em que a sociedade, atraves dos espagos 

de participagao, controla as agoes dos gestores municipais. Em alguns conselhos, a falta de 

transparencia administrativa impossibilita o controle por parte dos conselheiros. 

O planejamento aparece nas discussoes dos conselhos como uma alternativa as 

velhas formas prontas e hierarquizadas de tomar decisSes sobre as polfticas publicas 

municipais. Assim, planejar e pensar agoes possfveis e determinar prazos para a realizagao 

dessas agoes. 

O carater planejador do OP e oreocupante, pois nao se planeja a totalidade dos 

recursos disponfveis para os investimentos do muniefpio. Assim, alguns projetos que passam 

pelo crivo do OP advem do Governo Federal, restando ao OP decidir sobre os locais onde eles 

serao implementados. 

O Programa Saiide na Famflia (PSF) e um bom exemplo disso, pois, nos illtimos, 

anos esta tern sido a principal demanda Plenaria da Tematica Saude. No entanto, cabe aos 

participantes do OP definir os bairros onde e urgente a implantagao do PSF, ja que este 

programa nao pode abranger o muniefpio como um todo. 

A composigao do CONSE e a seguinte: tres conselheiros titulares e tres suplentes de 

cada regiao orgamentaria; um conselheiro titular e um suplente de cada tematica; tres 

representantes da Camara de Vereadores, de preferencia os que integram a comissao de 

orgamento da Camara; e tres representantes indicados pelo Prefeito Municipal (secretaria da 

fazenda, secretaria de planejamento e secretaria de administragao). Esta composigao 

independe do numero de delegados eleitos nas conferencias e tematicas. Como podemos 

visualizar na tabela seguinte: 
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Tabela 3: Composicao do CONSE 

Entidade Titulares Suplentes Estimativa Conselheiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regioes (I -XI) 03 03 66 61 

Executivo 03 03 6 01 

Legislativo 03 03 6 03 

Tematica 01 01 12 09 

Distritos 01 01 10 10 

Total 100 84 

Fonte: Regimento Intemo; COOP, 2003. 

O mandato dos conselheiros tern a duracSo de dois anos com a renovacao de 1/3 ao 

final do primeiro ano do mandato e 2/3 no ano seguinte. Assim, a revogabilidade do mandato 

dos conselheiros aparece como uma possibilidade de respeitar o principio da 

representatividade e da proximidade do conselheiro com os representados. 

Como ja foi mencionado, a escolha dos delegados regionais e tematicos esta atrelada 

ao numero de inscritos nas conferencias regionais e plenarias tematicas, numa 

proporcionalidade de um delegado para cada cinco inscritos. Hipoteticamente, se numa 

conferencia/plenaria foram credenciados 150 (cento e cinquenta) pessoas e em outra foram 50 

(cinqiienta), o criterio utilizado e o mesmo. 

De fato, o numero de delegados e um fator importante quando da hierarquizacao das 

demandas, pois, as regioes e/ou plenarias que conseguem eleger o maior numero de 

delegados, consequentemente, terao mais poder de barganhar os beneficios para as suas 

comunidades. Entretanto, isso nao se reproduz no conselho, pois independente do numero de 

delegados eleitos pelos foruns regionais e tematicos, o numero de conselheiros e invariavel. 

4.2.2. O Regimento Interno 

Conforme o livro de atas do CONSE, a primeira reuniao ordinaria aconteceu no dia 

16 de setembro de 1997, no antigo museu vivo de tecnologia. No entanto, apenas em 03 de 
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fevereiro de 2000, depois de muita discussao no interior do conselho, foi aprovado o seu 

Regimento Interno, que dispoe sobre a finalidade, as competencias, a composigao, o 

funcionamento, as exclusSes e as penalidades. 

No primeiro capitulo, discorre-se sobre a natureza do conselho, suas atribuicoes 

gerais, bem como sobre as competencias especificas ao presidente do conselho, a secretaria 

executiva e aos conselheiros. 

No segundo, apresenta-se a composicao do conselho e das instancias criadas dentro 

dele para dar mais consistencias a sua atuagao. Fazem parte destas ultimas a secretaria 

executiva e as comissoes de trabalho (acompanhamento e fiscalizagao de obras e de 

metodologia); outras comissSes foram sendo criadas com o andamento do processo. Alem 

disso, esse capftulo dispoe sobre a duragao do mandato, os direitos e a procedencias dos 

conselheiros titulares e suplentes. 

Na continuidade, o capitulo III dispoe sobre o funcionamento do conselho, 

apontando para a dinamica das reunioes ordinarias e extraordinarias e das votacoes ocorridas 

no processo de tomada de decisoes no interior do conselho, e apresentando, assim, a estrutura 

e a ordem de trabalho das reuniSes. 

Por fim, o regimento define as condicoes necessarias para a participagao no CONSE, 

e, caso elas nao sejam respeitadas, determina as penalidades (advertencia, suspensao e 

exclusao) as quais os conselheiros estarao sujeitos no caso do descumprimento de tais 

determinagoes. 

Com base no exposto, acreditamos que o regimento interno favorece o bom 

desempenho institticional do CONSE, pois contempla os deveres e as obrigagoes dos 

conselheiros e da equipe que representa o gestor municipal. Entretanto, temos presenciado, 

nas reuniSes do conselho e nas conferencias municipais, serias discussoes motivadas por uma 
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parte dos conselheiros que denunciam o descumprimento das determinacoes regimentais e do 

o do que determina o Regulamento Geral do OP. 

4.2.3. Pluralidade e paridade 

A composigao do CONSE considera o princfpio da pluralidade, pois privilegia, 

atraves dos foams de delegados regionais e tematicos, a participagao de representantes de 

organizagoes comunitarias de cunho associativo, clubes de maes, SABs, sindicatos, bem como 

representantes do Executivo (secretaria de planejamento, administragao e fazenda) e 

representantes do Legislative Municipal. 

Dessa forma, o conselho e um espago de dialogo entre as diversas entidades que nele 

tern assento e o governo municipal. Considerando assim, os impasses e desafios que enfrenta 

na sua dinamica participativa, o conselho vem sendo construfdo no sentido de possibilitar o 

desenvolvimento de uma gestao democratica e compartilhada dos recursos piiblicos. 

Esse carater plural do CONSE suscita tres fenomenos interessantes: a correlagao de 

forgas, a luta pela hegemonia e o confronto de posigoes dos representantes da sociedade civil 

e do poder publico. 

Devido a pluralidade de atores envolvidos no processo de participagao no CONSE, e, 

conseqiientemente, a diversidade de ideias e posturas, existe uma correlagao de forgas 

perceptfvel nas discussSes de demandas e na forma de resolugao dos problemas surgidos no 

conselho. Assim, os conselheiros que tern mais legitimidade junto as suas bases e mais 

articulagao polftica com os grupos polfticos ligados ao gestor municipal ou estadual terao 

maiores condigSes de barganhar a execugao das demandas para as suas comunidades. 

No que se refere a paridade do conselho, ha um aspecto interessante. O CONSE e 

paritario do ponto de vista de incorporagao de representantes do governo e da sociedade civil, 
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mas essa paridade nao se reduz a uma questao numerica, pois a grande maioria dos 

conselheiros representa organizagoes da sociedade civil. 

4.2.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Perfil dos Participes: de delegados a conselheiros 

O delegado do OP representa uma figura intermediaria no processo de participagao, 

pois ele e o mediador entre a comunidade e o conselho e tern como atribuicoes principals: 

"Participar das reunioes do forum de delegados de sua regiao ou tematica; 

representar a sua regiao ou tematica na Conferencia Municipal; acompanhar 

todas as etapas do processo de discussao e definigao das prioridades 

orgamentarias do muniefpio; acompanhar e fiscalizar a execugao dos 

programas e obras aprovados para a regiao ou tematica; acompanhar a 

tramitagao e votagao dos projetos de lei orgamentaria na Camara de 

Vereadores, com a tarefa de defender a aprovagao das prioridades 

orgamentarias definidas pela comunidade; multiplicar as discussoes relativas 

ao orgamento participativo, estimulando a participagao da comunidade e o 

surgimento de canais de interlocugao com novos atores" (Campina Grande, 

2002). 

O pre-requisito para que um cidadao possa desempenhar a fungao de delegado do OP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 o respeito ao que foi estabelecido pelo Regulamento Geral e, ale"m disso, ele precisa estar 

devidamente, credenciado as Conferencias Regionais'ou Plenarias Tematicas; nao exercer 

cargo em comissao ou de assessoria polftica nos Poderes Executivo e Legislative municipais; 

nao ser detentor de mandato eletivo no Poder Publico, de qualquer esfera (cf. Campina 

Grande, 2002). 

Estes dois liltimos requisites foram agregados ao Regulamento Geral do OP no 

momento de sua reformulagao em 2002, devido aos problemas observados nos processos 

anteriores e ocasionados por assessores de vereadores e do Executivo que "tomavam conta" 

das conferencias regionais a fim de defenderem os interesses dos referidos grupos polfticos e, 

conseqiientemente, influir na eleigao de delegados e conselheiros. 
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Dessa forma, a comunidade sentia-se prejudicada em sua prerrogativa de definir e 

hierarquizar as demandas para a sua regiao, pois a participagao desses assessores inibia, 

muitas vezes, a participagao direta dos cidadaos no momento da tomada de decisSes. 

Posteriormente, as conferencias regionais passaram a priorizar a participagao de 

representantes de entidades associativas e/ou comunitarias (SABs, Clubes de Maes, 

Associagoes Comunitarias e outras associagoes), representando, nessas instancias, os 

interesses de sua entidade e/ou comunidade. 

Em 2001, o processo do OP de Campina Grande elegeu 114 delegados, dos quais 48 

(quarenta e oito) eram homens e 66 (sessenta e seis) eram mulheres. Em 2002, foram eleitos 

227 delegados, dos quais foram provenientes 167 (75 homens e 92 mulheres) das regioes 

orgamentiirias, e 60 (30 homens e 30 mulheres) provenientes das plenarias tematicas. Ja em 

2003 o processo nao elegeu delegados em todas as regioes e tematicas. 

No que se refere as plenarias tematicas, a participagao de homens e mulhereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

equilibrada, sendo 30 homens e 30 mulheres. As tematicas Rural e Mulher inseriram-se no 

processo em 2003, ao passo que as tematicas Crianga e Adolescente, Geragao de Emprego e 

Renda e Habitagao nao realizaram as suas plenarias, reconduzindo os delegados para mais 

uma gestao. 

De acordo com pesquisa realizada pelo CENTRAC com os delegados do OP, a 

maioria dos que participam das assembleias do OP e feminina, no entanto, no momento da 

composigao do conselho, os homens se sobressaem. Isto revela que, apesar de muita discussao 

de genero e muita luta das mulheres para ocuparem os espagos na sociedade, ainda persiste a 

dificuldade de elas se destacarem nos espagos polfticos de decisao (cf. Tavares e Almeida, 

2003:36). Podemos observar esta diferenga na tabela que seque: 
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Tabela 4: Comparativo entre delegados e conselheiros por ano e sexo 

GESTAO DELEGADOS CONSELHEIROS 

TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2001/2002 114 48 66 42 26 16 

2002/2003 227 105 122 75 49 29 

2003/2004 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 86 51 35 

Fonte: COOP, 2002. CENTRAC, 2001. 

As mulheres, historicamente, foram submetidas a processos e relacoes nos quais os 

homens apresentavam uma posicao de superioridade. Por um lado, as lutas das mulheres nos 

mais variados espagos tern provocado uma mudanga relacional entre homens e mulheres; por 

outro lado, as proprias mulheres sentem dificuldade para romper com a cultura machista 

hegemonica e, muitas vezes, como e notorio na politica, ainda elegem homens como 

representantes para os cargos mais importantes de decisoes. 

Os conselheiros sao responsaveis pelo cumprimento do Regimento Interno, e, por 

isso, precisam participar das reunioes e atividades do conselho, realizar reunioes periodicas 

com os delegados, encaminhar sugestSes, solicitagoes ou reivindicagoes do conselho e 

justificar as faltas as reunioes. 

Todo conselheiro e delegado, por isso, o perfil dos conselheiros segue, em geral, o 

mesmo perfil que apontamos a respeito dos delegados, distinguindo-se em alguns pontos, 

como por exemplo, a participagao inferior das mulheres e o nivel de escolaridade. 

A participagao feminina no conselho nao obedece ao ritmo das instancias anteriores, 

nas quais as mulheres, historicamente, sao maioria. Ha, pois, uma diminuigao no numero de 

mulheres no espago do conselho, uma vez que, se considerarmos que boa parte dos 

conselheiros derivam das diretorias das entidades associativas (SABs e associagSes), notamos 

que existe uma repetigao do que acontece nessas entidades comunitarias. 

Um outro aspecto que merece destaque e a escolaridade dos conselheiros. 

Observamos que os delegados, em sua maioria, possuem uma formagao que oscila entre o 

ensino fundamental e medio, enquanto os conselheiros (entrevistados), na maioria, possuem 
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curso superior completo ou incompleto. Assim, o proprio processo de participacao elege 

pessoas com mais instrugao para atuarem nos espagos mais importantes de decisao. 

Precisando de mais esclarecimentos conferir o anexo I. 

Figura 9: Comparative da escolaridade entre delegados e conselheiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comparacao entre a escolaridade de delegados e conselheiros 

(200272003) 

— i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I m -
Nao Alfabetizado Fundamental Fundamental Medio Medio completo Superior Superior 

alfabetizado incompleto completo incompleto incompleto completo 

• Delegados •Conselheiros 

Quanto a situagao ocupacional dos conselheiros, a maioria encontra-se trabalhando. 

Uma parte apresenta vinculo empregaticio com a Prefeitura Municipal de Campina Grande e 

o Estado, outra esta inserida no mercado informal, na iniciativa privada ou trabalha como 

autonoma. Vale salientar que, na figura abaixo, nos referimos aos conselheiros titulares (cf. 

anexo 1). 
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Figura 10: Demonstrative* da situacao/vinculacao dos conselheiros (2002/2003) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Demonstrative da situacao/vinculacao dos conselheiros 

(2002/2003) 

14% 

41% 

7 % 5% - 14% 

• PMCG • Estado • Federal • Iniciativa privada 

• Autonomo •Aposentado • Outros • Desempregado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A representatividade dos conselheiros e diversificada e esta intimamente ligada a 

participagao deles em organizac5es associativas (23%), de classe e partidarias (34%) e em 

demais instituigoes (cf. anexo I). Podemos verificar melhor na figura seguinte. 

Figura 11: Demonstrative de conselheiros por entidades associativas 

Conselheiros por entidades associativas 

23% 23% 

34% 

• Entidades comunitarias • Entidades de classe 

• Militantes de partidos polfticos • Executivo 

• Legislative • Outros 

De acordo com a lista de conselheiros atualizada em outubro de 2003 pela COOP, o 

conselho do OP conta, ao todo, com 86 conselheiros entre titulares e suplentes. Podemos 
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afirmar que, de todos os conselhos existentes na cidade de Campina Grande, o do OP e o que 

apresenta, formalmente, o maior numero de conselheiros. No entanto, ha pouca assiduidade as 

reunioes das quais participant apenas menos da metade do conselho, ou seja, uma media de 25-

a 30 conselheiros. 

Portanto, a participagao efetiva no CONSE e feita, na maior parte, por conselheiros 

titulares e alguns suplentes. Nas primeiras gestoes do conselho, houve muito rigor no controle 

das faltas dos conselheiros que, para nao serem destitufdos da fungao, precisavam, entao, 

justificar por escrito a sua ausencia as reunioes. Naquele momento, muitos conselheiros 

titulares foram substitutdos pelos seus respectivos suplentes, obedecendo a punigao 

determinada pelo regimento interno segundo o qual o conselheiro titular que faltar, sem 

justificativa plausfvel, a tres reunioes consecutivas ou cinco alternadas sera destitufdo (cf. 

anexo II). Atualmente, esse controle nao esta sendo feito. 

A maioria dos conselheiros esta participando do conselho desde os primeiros anos de 

seu funcionamento. De acordo com o Regulamento Geral do OP, a gestao de cada conselheiro 

e de 2 anos e ele tern direito a reeleigao. No entanto, e recorrente a pratica de rodizio entre os 

conselheiros titulares e suplentes. 

4.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gestao compartilhada: a atuacao dos conselheiros 

O OP faz parte do leque de discuss5es da democracia participativa, pois se apresenta 

como instrumento capaz de proporcionar a participagao dos cidadaos nos processos 

decisorios, bem como suscitar o carater educativo da participagao. 

O OP com toda a sua carga de inovagao democratica nao anula a democracia 

representativa, mas funciona a partir de combinagao de elementos da democracia participativa 

com elementos da democracia representativa. 
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Falar em representatividade no CONSE e falar em representatividades, visto que 

dentro do conselho estao assentados tres grupos de representantes. O primeiro grupo, e em 

maior quantidade, e composto por representantes da sociedade civil - eleitos pelos foruns de 

delegados regionais e tematicos. Esse grupo e bastante heterogeneo e percorre um longo 

caminho ate o conselho. 

Para ser eleito conselheiro, o cidadao precisa participar de todo o processo. 

Inicialmente, das reunioes preparatorias nas comunidades e bairros, que exigem dos 

participantes o conhecimento da problematica social de sua comunidade ou bairro para 

identificar as necessidades mais emergenciais que serao transformadas em demandas. 

Apos esse momento de diagnostico das necessidades, a participagao ganha outra 

dimensao na regiao e na plenaria tematica, onde ocorrem momentos de discussao das 

demandas levantadas anteriormente e inicia-se o processo de priorizagao das demandas nao 

apenas para o bairro, mas tambem para determinadas areas de maior necessidade dentro das 

regioes. Isso e feito atraves da obediencia aos indicadores da Grade de Carencias, os 

indicadores sociais foram definidos (cf. anexo VIII), mas nao foi determinado o peso e a nota 

que cada demanda tern, e do nivel de organizagao dos membros das comunidades que 

acompanham o processo. O mesmo acontece nas plenarias tematicas: 

"Trabalha-sc muito cm cima de rcivindicagoes de obras, das necessidades da 

comunidade, onde esta precisando mais. Se trabalha para conseguir a 

colaboragao, a corscientizagao e a compreensao dos companheiros para 

ajudar aquelas regioes que estao precisando mais. Eu vejo percorrer, dessa 

forma, a questao da gente trabalhar melhor as carencias de nossas 

comunidades" (Ester, representante da sociedade civil, 31 anos). 

A etapa regional encarrega-se de eleger os delegados regionais e, paralelamente, as 

plenarias tematicas elegem os delegados tematicos que integrarao os respectivos foruns de 

delegados - que em seguida, sao convidados a participarem da conferencia municipal onde 
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qual sao apresentados os novos conselheiros escolhidos pelos foruns de delegados regionais e 

tematicos. 

O conselheiro precisa apresentar um vinculo forte com a comunidade ja que uma de 

suas atribuigoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 manter a proximidade com a comunidade no sentido de repassar a ela as 

informagoes adquiridas no conselho. No entanto, nem todos os conselheiros assumem seu 

papel de mediador entre o conselho e a comunidade. Dessa forma, conforme Bonfim 

(2000:65), corre-se o risco de algumas pessoas colocarem o conselho como fim e nao como 

meio para alcangar determinada polftica. De acordo com um conselheiro entrevistado, a 

fungao dele e esta: 

"Coordenar todo o processo, por exemplo, programar reunioes, fechamento 

de calendarios, convocagao de secretarios, de vereadores, o que for 

necessario para que possa contribuir com o processo e, alem de tudo, tern a 

obrigagao de repassar todas as informagoes que foram materializadas em 

nfvel de documentos, entendeu? Tern essa obrigagao" (Samuel, representante 

da sociedade civil, 43 anos). 

Se, antes de chegar ao CONSE, o conselheiro goza de prestfgio e lideranga na 

comunidade, ao tornar-se conselheiro, sua lideranga ficara fortalecida. Com isso, o seu 

relacionamento com os moradores se ampliara, pois ele deixou de ser lfder comunitario e 

passou a ser um lfder regional preocupado com os problemas que afligem a sua regiao ou 

tematica. Por isso, o conselheiro precisa manter a sua base bem informada das tramitagoes e 

decisSes importantes do conselho. 

Assim sendo, o que Bava (2000:68) discute a respeito da relagao entre conselheiro de 

saude e comunidade pode ser aplicado tambem para exemplificar a nossa analise sobre o 

CONSE, pois ha um grupo importante de delegados e conselheiros cuja escolaridade e baixa e 

que nunca tiveram vivencia nos movimentos sociais. Quando essas pessoas sao fortemente 

cobradas, tendem a se distanciarem de suas comunidades e comegam a gravitar mais nos 

espagos do poder municipal onde sao bem acolhidos. 
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Os conselheiros fazem o repasse das informagoes, em sua grande maioria, nas suas 

entidades comunitarias, clubes de maes, grupos de terceira idade, ou seja, aproveitam os 

espagos ja existentes para manter o vinculo com a comunidade. 

Os representantes do governo seguem uma trajetoria diferente, pois nao existem pre

requisites para se tornarem conselheiros, bastando uma indicagao do prefeito (a). De acordo 

com o Regimento Interno do conselho, os representantes do governo devem ser alocados nas 

secretarias de planejamento, de administragao e da fazenda9. Nesse caso, a representatividade 

esta mais ligada a obediencia ao projeto politico do Executivo do que a vinculagao a uma 

base. 

No conselho, os vereadores, eleitos representantes da populagao, passam a ser 

representantes dos demais vereadores e defender os interesses dos colegas, uma vez que 

foram indicados pela Camara. Ha uma pratica recorrente de indicar para compor o CONSE os 

mesmos vereadores que fazem parte da comissao de orgamento da Camara. 

No geral e neste sentido, ocorre a transferencia de responsabilidades para os 

conselheiros, pois a eles e atribuido o poder de decidir e encaminhar a execugao das 

demandas, bem como de deliberar sobre as materias especificas surgidas no decorrer do 

mandato. Portanto, o carater deliberative do conselho e uma conquista legal, mas ainda e 

preciso muita luta para que as deliberagoes acontegam na prdtica (cf. Santos, 2000:18). Do 

mesmo modo que acontece nas outras formas de representagao, a representatividade dos 

conselheiros esta propensa a individualizagao ou mesmo a "apropriagao" do mandato, pois 

determinados conselheiros apresentam um comportamento semelhante ao adotado pelos 

vereadores ao se distanciarem da comunidade e passam a tomar decisoes por conta propria, 

desconsiderando o acordo estabelecido com a comunidade no momento das eleigoes. 

9 Atualmente, quem participa e um representante do gabinete da prefeita. 
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Dessa forma, acontece que alguns conselheiros, uma vez de posse do mandato, 

deixam de se preocuparem com a melhoria das condigoes de vida da populagao representadas 

(a regiao ou tematica) e passam a fazer novos "acordos" com os representantes do governo a 

partir dos quais, na maioria das vezes, apenas a comunidade ou entidade desses conselheiros 

sera beneficiada. 

Quando isso acontece, o conselheiro vai, aos poucos, perdendo a legitimidade junto a 

comunidade, porque ela perde a confianga nele, que, ao inves de usar o conselho para 

aproximar-se mais de sua base a fim de aumentar a sua credibilidade, termina por afastar, 

cada vez mais, a proposta do conselho dos interesses da comunidade. Assim, quanto maior for 

o vinculo do conselheiro com a sua base, maior sera a legitimidade do conselho como um 

todo. Neste caso, o processo revela a existencia de uma representatividade fraca, provocando 

um isolamento de determinados conselheiros. 

Os conselheiros representantes da sociedade civil nao tern o mesmo acesso as 

informagoes que os representantes do Executivo e o Legislativo, pois esses ultimos estao mais 

perto das informagSes. Este fator pode contribuir ou atrapalhar a representatividade dos 

conselheiros, pois, se estes sao eleitos para deixar as comunidades informadas, como o farao 

se nao tern acesso ao conjunto das informagSes necessarias? Isso nao significa dizer que os 

conselheiros nao sao informados durante todo o processo de participagao, mas e notorio que 

existe uma especie de filtro das informagoes que chegam a eles. 

Portanto, e necessario que os conselheiros representantes das organizagoes da 

sociedade civil tenham um processo de capacitagao que privilegie o funcionamento da 

maquina administrativa, enquanto aos representantes do governo deve ser promovida uma 

capacitagao que de conta de assimilar uma nova cultura polftica democratica e valorize a 

participagao da sociedade civil (cf. Teixeira, 2000:117-118). 
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4.3.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os conselheiros e a capacitagao 

A fragilidade da participagao dos conselheiros do OP deve-se em parte a ausencia de 

uma polftica contfnua de capacitagao. A capacitagao, a que nos referimos, nao se limita a 

qualificagao tecnica sobre o funcionamento do orgamento, mas abrange todos os nfveis de 

capacitagao: tecnica, polftica e institucional. 

Dessa forma, a qualificagao tecnica proporciona aos conselheiros o conhecimento do 

funcionamento do aparelho estatal e todas as instancias que envolvem a questao da 

aplicabilidade dos recursos piiblicos. A qualificagao polftica, por sua vez, e responsavel por 

renovar, sistematicamente, os conhecimentos a respeito da realidade da comunidade, 

possibilitando aos conselheiros identificar com clareza os maiores problemas/demandas da 

maioria da populagao. Ja a qualificagao institucional permite que os conselheiros conhegam as 

normas e os procedimentos que sao utilizados para o bom funcionamento do conselho (cf. 

Santos, 2000:19). 

A capacitagao permitiria aos conselheiros um olhar atencioso sobre a pega 

orgamentaria, desde a elaboragao das leis ate a prestagao de contas, ou seja, possibilitaria aos 

conselheiros o entendimento das receitas, despesas e tributos do muniefpio, alem de 

proporcionar-lhes uma intervengao mais direcionada nos momentos em que eles sao 

chamados a opinar sobre as materias orgamentarias do muniefpio. 

As falas dos conselheiros revelam a inexistencia de capacitagSes promovidas pelo 

governo e pela propria coordenagao do OP, identificando a importancia das capacitagoes 

promovidas pelo CENTRAC, que acompanha o processo de participagao e atua na area de 

assessoria aos conselhos gestores e ao OP. A totalidade dos entrevistados aponta o 

CENTRAC como entidade de grande relevancia no que se refere a capacitagao nao apenas 

tecnica, mas tambem polftica, como podemos conferir no depoimento seguinte: 
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"O orgamento tem que ter organizagao. Se a COOP fizesse uma reuniao com 

os conselheiros e delegados e passasse alguma coisa ou concedesse alguma 

pessoa do conselho para reunir os conselheiros e delegados de cada regiao e 

passar o que e que significa o orgamento ou tivesse um curso, igual ao 

CENTRAC, porque o CENTRAC deixa a gente mesmo por dentro do 

orgamento, do assunto, mas todos nao vao, nao participam. Quando a gente 

vai falar a verdade sobre como e o orgamento, eles acham ruim" (Noemi, 

representante da sociedade civil, 51 anos). 

E notoria a ausencia de capacitagao promovida pela equipe que coordena o processo 

do OP10. Os conselheiros cobram, insistentemente, a realizagao de cursos de capacitagao sobre 

o papel do conselheiro e do delegado, sobre o funcionamento do OP e sobre a simplificagao 

da pega orgamentaria, uma vez que essas questoes apresentarem uma certa complexidade que 

dificulta a atuagao do conselheiro/delegado como um sujeito fiscalizador. Vale salientar que o 

problema nao e apenas a falta de capacitagao por parte dos orgaos competentes, mas tambem 

a pouca participagao dos conselheiros, uma vez que, mesmo quando sao oferecidas 

capacitagoes, o numero de conselheiros e bastante reduzido. 

A participagao dos conselheiros do OP em eventos locais e nacionais para 

socializagao das experiencias desenvolvidas nos diferentes municfpios do pais tem assumido 

um papel importante. A saida deles para outros ambientes possibilita-lhes uma vivencia 

polftica singular que se reflete na postura polftica apresentada por eles nas reuni5es do 

conselho e em todos os espagos em que eles transitam: 

"Eu, pessoalmente, ja tive a honra de participar representando Campina 

Grande do seminario sobre o OP principalmente sobre habitagao e 

urbanismo, que aconteceu na cidade de Recife. Foi muito proveitosa essa 

participagao. E tambem participamos no mes de junho do Congresso 

Nacional do OP que ocorreu na cidade de Sao Lufs e foi uma experiencia 

muito importante. Pena que nos aqui de Campina Grande ainda nao tivemos 

a condigao de nos organizarmos para por em pratica tudo o que aprendemos 

la em Sao Lufs" (Jonas, representante da sociedade civil, 48 anos). 

10 Durante o periodo da pesquisa (2002-2004), ocorreu uma unica capacitagao para colaboradores do processo do 

OP com o objetivo de preparar os conselheiros, delegados e liderancas comunitarias. Participaram dessa 

capacitacao apenas 12 pessoas. A capacitagao foi muito superficial e restringiu-se a apresentagao de algumas 

questoes gerais a respeito do OP. 
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As poucas condicoes de trabalho e a pouca capacidade de convencimento impedem 

que boa parte dos conselheiros tenham acessos aos eventos realizados fora conselho. A 

escolha dos conselheiros para participarem dos eventos e feita atraves de eleigSes em reunioes 

do conselho. Assim, aqueles que conseguem se destacar no processo de participagao pelo 

poder de persuasao terao, conseqtientemente, mais chances de serem escolhidos para 

participar de atividades fora da cidade representando o conselho, a exemplo dos integrantes da 

secretaria executiva e das comissoes de trabalho do CONSE. 

Do ponto de vista da qualificagao profissional, o conselho nao conseguiu preparar 

seus integrantes para o conhecimento do funcionamento da maquina administrativa, e a 

discussao na maioria de suas reunioes e restrita as demandas especificas das regioes e dos 

bairros: 

"Cada regiao so se liga em estar pedindo pra si e na hora da votagao eles se 

articulam com os seus grandes niimeros pra votar e aquelas comunidades 

que tem poucos lfderes, e poucos representantes no conselho saem perdendo. 

Cada um esta se voltando pra se armar pra pedir pro seu bairro, quern tem 

mais votos fica com a demanda. Quando era com a grade de carencia nao, 

era mais para o bairro que mais necessitava e sensibilizava todo mundo, todo 

mundo se voltava e se unia e agora nao, e meu bairro, meu bairro e meu 

bairro, sem estar por dentro do geral" (Judite, representante da sociedade 

civil, 31 anos). 

Dessa forma, o despreparo tecnico e politico de boa parte dos conselheiros termina 

por fortalecer a dependencia deles ao orgao gestor do OP, para o qual sao canalizadas todas as 

demandas. A ausencia de cursos de capacitagao, direta ou indiretamente, dificulta uma 

atuagao consistente dos conselheiros nos mais variados espagos. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3.2. A dinamica dc participacao no Conselho 

O funcionamento do conselho materializa-se atraves da seguinte estrutura: a plenaria 

e a secretaria executiva. A plenaria e o espago de deliberagao do conselho responsavel pela 

votagao das materias de interesse do conselho como as resoIugSes e as mogSes. A ordem dos 

trabalhos observada nas reuniSes/plenarias do conselho e: abertura dos trabalhos, leitura, 

discussao e aprovagao da ata da reuniao anterior, apresentagao da pauta, discussao e votagao 

dos pontos de pauta, decisoes do conselho e informes ou comunicagSes dos conselheiros. 

Estes pontos sao flexiveis e podem ser repensados a qualquer momento pelos 

conselheiros. Em gestoes anteriores (2001), eram elaboradas e aprovadas as atas das reunioes. 

No entanto, a equipe que coordena as reuniSes foi, gradativamente, deixando de elaborar as 

atas, neste caso, as atividades do CONSE nao obedecem a uma linearidade (cf. anexo III). 

Assim, esse tem sido um desafio para os conselheiros quando do acompanhamento 

das demandas e do andamento das leis orgamentarias, uma vez que as reunioes nao sao 

registradas terao dificuldade em retomarem os problemas pendentes. Alem disso, as 

informagoes ficam desencontradas, o que causa um mal-estar entre os representantes da 

COOP, que conduz as reuniSes e os conselheiros. Dessa forma, as decisoes sao tomadas, mas, 

como nao sao registradas em ata, podem ser facilmente questionadas e ate revogadas. 

Como podemos observar no quadro das atas das reunioes do CONSE, o ano de 2001 

foi o que realizou reuniSes ordinarias e extraordinarias, com o registro das reunioes em atas. 

Nos anos subseqiientes, houve uma queda no numero de reuniSes. Se compararmos esse fato 

com a realizagao de atividades nas instancias anteriores ao conselho, veremos que ha uma 

contradigao: ao passo que aumentaram as instancias de participagao (reuniSes preparatorias, 

plenarias tematicas e foruns de delegados regionais e tematicos) ocorreu uma diminuigao das 

agSes do conselho (cf. anexo III). 
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De acordo com o quadro das deliberacoes mais recorrentes nas reunioes do CONSE, 

elaborado a partir da observagao das atas, as intervengoes dos conselheiros caracterizam-se 

por discussSes e apreciagoes das leis orgamentarias, escolha de conselheiros para participagao 

de eventos fora do conselho, votagao de propostas divergentes e, principalmente, por 

cobrangas de demandas que foram priorizadas em anos anteriores e nao foram executadas, 

cobrangas estas localizadas (mas e bairros), o que demonstra que os participantes do conselho 

nao apresentam, ainda, uma preocupagao com o planejamento da cidade (cf. anexo II). 

Desse modo, o processo de decisao nas instancias do OP de Campina Grande e 

caracterizado pela discussao de demandas especificas, que, na maioria das vezes, se referem a 

tematica infra-estrutura. Com base nisso, nao existe uma preocupagao com a totalidade da 

cidade. Mesmo nas plenarias tematicas, espagos pensados com a finalidade de planejar as 

agSes para o conjunto da cidade e para o futuro dela, as discussSes, em determinados 

momentos, voltam-se para as demandas focalizadas no interesse individual dos que 

participam desses espagos. 

Ainda no conselho, instancia que deveria acompanhar e fiscalizar as demandas 

priorizadas no processo de participagao, a maior parte do tempo e gasto nas discussSes de 

demandas ligadas, principalmente, no que se refere ao calgamento de ruas. As reuniSes do 

CONSE que antecedem o envio da LOA ao Legislative sao caracterizadas por discussSes da 

lista de ruas, mesmo sabendo que a cada ano sao priorizadas apenas tres ruas de cada regiao 

muitas mas sao incluidas na lista (cf. anexo VII). 

Este tem sido um dos maiores empecilhos ao bom desempenho do conselho, pois 

questSes/demandas que ja deveriam estar resolvidas e superadas em momentos anteriores 

ainda reaparecem em suas discussSes do conselho. 

Para discutir o orgamento com a comunidade, o governo municipal precisa ter 

investimentos compativeis com as solicitagSes das comunidades, o que nao e notado na 
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experiencia de Campina Grande. Ha, pois, um impasse: o governo abre espago para discussao 

do orgamento publico, mas nao dispoe de recursos para acompanhar o ritmo de demandas 

advindas das comunidades (cf. Bobbio, 2000). 

A populagao participa, direta ou indiretamente, de todo o percurso pelo qual 

transcorrem as demandas, desde as reunioes sensibilizadoras na comunidade, passando pelas 

conferencias regionais e municipal ate o conselho, ou seja, a populagao faz a sua parte na 

gestao, dita compartilhada. E, no momento de "fazer a sua parte", o governo argumenta que 

nao dispoe de recursos suficientes, e nem tudo que e solicitado se transforma em realidade. 

Desse modo, ha um descontentamento generalizado por parte da populagao em 

relagao ao OP, levando o processo ao descredito. Alem disso, o descredito no OP e gerado 

pela tensao existente entre os participantes do OP e os representantes do Legislative como 

podemos perceber na fala de um dos conselheiros: 

"A comunidade se revolta porque nos fazemos a demanda de 2003, nao e 

executada. Quando e em 2004 o vereador que quer se reeleger coloca como 

uma agao dele e o governo executa. Nao sai como uma demanda do OP, a 

mesma rua vai sair como demanda do vereador. Esse nao cumprimento das 

demandas do OP causa uma revolta na comunidade" (Conselheiro na 

conferencia municipal). 

Dessa forma, o OP torna-se, simultaneamente, alvo de elogios e criticas. Por um 

lado, o OP vai se estruturando como pratica democratica de gestao dos recursos publicos no 

muniefpio; por outro lado, o OP termina sendo visto como um processo que nao funciona e 

nao vai alem de "falacia". 

O processo do OP de Campina Grande revela uma convivencia de elementos 

caracterfsticos de praticas democraticas de gestao com resqufcios de praticas "favoritistas" 

que, historicamente, influenciaram o modo de fazer polftica neste muniefpio. Assim, o OP 

possibilita a emergencia de uma nova cultura de participagao cidada nas decisoes 

orgamentarias para a cidade como um todo, embora esbarre em atitudes polfticas continufstas. 
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O CONSE apresenta uma especificidade com relagao aos demais conselhos 

existentes no muniefpio, pois a maioria deles e formada a partir da necessidade de 

planejamento e monitoramento de uma polftica publica setorizada, a citar os conselhos de 

saiide, assistencia social, educagao, dentre outros. Os prinefpios norteadores do CONSE sao 

gerais e dizem respeito ao monitoramento de praticas de discussao, de definigao, de execugao 

e de fiscalizagao/acompanhamento dos recursos piiblicos destinados ao conjunto das polfticas 

publicas. 

4.3.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As Comissoes de Trabalho 

O CONSE tem Iiberdade de criar as comissoes que forem necessarias para o seu bom 

funcionamento. Atualmente, o conselho funciona com tres comiss5es de trabalho": a 

comissao de metodologia, a comissao permanente de acompanhamento de obras e execugao 

orgamentarias e a comissao de orgamento. 

O Regimento Interno do CONSE garante a criagao de comissoes de trabalho que 

possam facilitar o acompanhamento as demandas da comunidade. A prinefpio, foram criadas 

duas comissoes: fiscalizagao e acompanhamento de obras e metodologia, ambas c o m . a 

participagao de conselheiros da sociedade civil e representantes do governo municipal. 

A comissao de fiscalizagao e obras tem a fungao de monitorar o processo de 

execugao das demandas eleitas pela comunidade. Como informa o depoimento a seguir: 

"A visao do monitoramento qualifica mais, porque eu nao tenho que esperar 

a prestagao de contas e o conselho tentou fazer isso, tentou criar inicialmente 

com as comissoes. Foi criada uma comissao de fiscalizagao e que essa 

comissao central de fiscalizagao seria um pouco responsavel por fiscalizar a 

pega como um todo" (Rute, representante do Governo, 42 anos). 

11 Tais comissoes ficaram, durante muito tempo, desativadas e foram, recentemente, retomadas, com a 

participagao de 18 conselheiros na comissao de fiscalizagao de obras, 6 conselheiros na comissao de 

metodologia e 4 na comissao de orgamento. 
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A comissao de metodologia tem a atribuicao de elaborar e discutir com os 

conselheiros uma proposta consistente de metodologia de trabalho para as conferencias 

municipais, regionais, plenarias tematicas, enfim de todo o processo de participagao. 

Durante muito tempo, essas comissoes permaneceram desativadas, dificultando, 

assim, o acompanhamento por parte dos conselheiros das agoes demandadas no processo. Este 

aspecto faz-se presente nas falas dos conselheiros que identificam as dificuldades de 

funcionamento de tais comissoes: 

"Dentro do conselho se criaram algumas comissoes so que essas comissoes 

tem funcionado com muita dificuldade que e a comissao de controle e 

acompanhamento das obras formada por alguns conselheiros so que essas 

comissoes tem encontrado dificuldades na locomogao, na forma de intervir" 

(Sefora, representante da sociedade civil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 53 anos). 

Depois de muitas reclamagoes acerca do nao funcionamento das comissoes do 

conselho, estas foram reativadas recentemente quando da abertura do processo no dia 

18/02/2004. Na reuniao do conselho, foram escolhidos os novos membros das comissoes. 

Cada regiao orgamentaria indicou dois conselheiros, um titular e um suplente para compor a 

comissao de fiscalizagao e acompanhamento de obras, contabilizando um numero de dezoito 

conselheiros. No momento, estavam ausentes as regioes II, IV e XI, que foram comunicadas 

da reativagao da comissao e poderiam ter enviado seus representantes. 

A comissao de metodologia e composta por seis membros que, atraves de reunioes 

sistematizadas, discutem a possibilidade de melhorar a metodologia utilizada nas conferencias 

municipais e demais instancias do OP. 

Posteriormente, foi criada a comissao de orgamento com o intuito de discutir a 

dinamica do OP na cidade. A escolha dos conselheiros deu-se em reuniao ordinaria do 

conselho e procuraram-se pessoas que nao estavam participando das outras comissSes. A 
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comissao de orgamento e formada por quatro conselheiros. De acordo com a coordenadora do 

OP, esta ainda nao realizou nenhuma reuniao desde sua criagao. 

A cada quinze dias as reunioes das comissoes acontecem na sede da COOP, e, se for 

necessario os conselheiros sao convocados para reunioes de carater extraordinario. Assim, as 

reuniSes da comissao de acompanhamento e fiscalizagao de obras planejam as visitas as obras 

e discutem sobre a execugao das demandas. No caso da reuniao de metodologia, a dinamica 

das reuniSes privilegia a discussao da metodologia mais eficiente para atrair a participagao 

das pessoas para as atividades do OP, bem como garantir a realizagao de conferencias mais 

dinamica e menos cansativas. 

4.3.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ligagao entre os delegados e os conselheiros 

O delegado e um representante intermediario entre a comunidade/regiao e o CONSE. 

Nesse sentido, ele precisa participar das reuniSes dos foruns de delegados de sua regiao ou 

tematica, representar sua regiao ou tematica na conferencia municipal, acompanhar e 

fiscalizar a execugao das obras e programas demandados para a sua regiao, acompanhar a 

tramitagao da s leis orgamentarias e multiplicar as discussSes relativas ao OP, estimulando a 

participagao da comunidade. 

O conselheiro, ao ser eleito, alem de assumir todas as atribuigSes de delegado, tera o 

papel de articular a sua regiao ou tematica, atraves de reuniSes periodicas com os delegados 

para repassar as informagSes e discutir com eles os assuntos recorrentes nas reuniSes do 

conselho. Assim, poderao tomar decisSes respaldadas no conjunto dos delegados. 

O problema que se evidencia neste sentido e o fato de que nem todos os conselheiros 

desempenham o papel de articulador das forgas da regiao e, as vezes, instaura-se uma 

distancia entre delegados e conselheiros, pois estes, por acreditar ter atingido o apice da 
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participagao no OP - o conselho - , passam a tomar decisoes por si so e a responder a 

interesses que nao condizem com os interesses dos delegados: 

"Deveria ter mais integragao e mais participagao pra que o trabalho fosse 

mais refletido, pra que ele fosse mais dinamico, mais transparente, o que eu 

acho que esta faltando e justamente a articulagao, existe a participagao mais 

deveria ser melhor. Eu falo com relagao a todos os participantes delegados e 

conselheiros de todas as regioes. Eu acho que precisa ter mais articulagao, 

integragao de regiao para regiao, pra que a gente conhega a realidade dc 

todas as regioes. Eu conhego a realidade da minha regiao, mas e prcciso 

conhecer tambem realidade das outras regioes para que nao possa trabalhar 

em prol da minha, mas eu possa tambem em fungao de outras" (Ester, 

representante da sociedade civil, 31 anos). 

A criagao dos foruns de delegados regionais e tematicos tentou superar a dificuldade 

de relacionamento entre delegados e conselheiros pelo fato de estes serem responsaveis pela 

condugao da dinamica dos foruns que, no entanto, nao conseguiram despontar como espago 

efetivo de participagao de delegados e conselheiros. 

O nao funcionamento dos foruns de delegados regionais e tematicos no ano de 2003 

impossibilitou a renovagao dos CONSE, uma vez que estes espagos sao responsaveis pela 

escolha dos representantes da sociedade civil no conselho. Em consequencia disso, houve a 

prorrogagao do mandato dos conselheiros por mais um ano. 

Dessa forma, a relagao entre conselheiros e delegados nao e uma relagao facil e 

harmoniosa, mas e construida mediante conflitos e tensoes entre os dois grupos. No entanto, 

em algumas regioes, os conselheiros tentam manter uma relagao de proximidade com os 

delegados atraves da realizagao de reunioes para discutirem o desenvolvimento das demandas 

e outros assuntos deliberados pela propria comunidade. Assim, quanto maior for a 

proximidade entre conselheiros e delegados com a sua base maior sera a legitimidade dos 

conselheiros no processo de participagao. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3.5. Os Conselheiros e os Vereadores: uma relacao tensa 

O orgamento publico foi, durante muito tempo, no Brasil, materia exclusiva das 

Camaras Municipais. Os vereadores, historicamente, foram responsaveis pela discussao e 

aprovacao das leis orgamentarias do muniefpio. Com a emergencia do OP, parte desta 

responsabilidade foi transferida para a comunidade que, atraves das instancias do OP, discute 

as demandas que incorporarao a pega orgamentaria, deixando aos vereadores a atribuigao de 

aprovar a proposta de lei orgamentaria. 

Com isso, instatira-se uma tensao entre os conselheiros do OP e os vereadores, tensao 

notada em todas as experiencias de OP no Brasil (cf. Santos, 2002:541). Em Campina Grande, 

essa tensao e explicitada em muitos momentos do processo e demonstra uma fraca 

participagao dos vereadores no OP12, o que agrava mais ainda a tensao entre essas duas forgas 

polfticas da cidade. A respeito dessa relagao diffcil nos fala um conselheiro: 

"Um distanciamento, os conselheiros e delegados achavam que o papel de 

eleger as demandas era so da comunidade e dos conselheiros e delegados, ao 

passo que os vereadores, quando principalmente em perfodos eleitorais, 

enviaram correspondencias as comunidades informando que tais e tais obras 

tinham sido conseguidas por eles. E isso a comunidade e os delegados e 

conselheiros achavam que era um resultado de um trabalho conjunto da 

comunidade e nao do vereador, mas nos temos o conhecimento que e um 

trabalho conjunto comunidade, conselheiros e delegados, camara municipal" 

(Jonas, representante da sociedade civil, 48 anos). 

Os conselheiros externam a diffcil relagao entre eles e os vereadores. Os vereadores 

participam em pequeno numero do processo, nao apoiam a luta dos conselheiros e, em 

determinados momentos, ainda atrapalham o trabalho dos conselheiros nas regioes, pois, 

muitas vezes, os vereadores apresentam obras que foram realizadas por uma deliberagao do 

OP como sendo oriundas de projetos de sua autoria: 

12 Dentre tres vereadores escolhidos pela Camara para acompanhar o processo do OP, apenas um participa, 

sistematicamente, das atividades, inclusive da Secretaria Executiva do CONSE. 
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"Tem ruas ai que os vereadores mandam cartas dizendo que foi projeto deles 

os vereadores mandam cartas as vezes sao ruas demandadas no OP. Tem 

alguns do orgamento que querem chiar, mas a comunidade sabe que nao 

foram os vereadores" (Josue, representante da sociedade civil, 63 anos). 

Dessa forma, existe, no processo de participagao no OP, uma disputa de poder entre 

representantes eleitos pelo voto direto da populagao e representantes das comunidades eleitos 

pelos foruns de delegados. Nessa disputa, os conselheiros saem fragilizados, pois 

acompanham todo o processo de definigao das demandas e, paralelo a isso, os vereadores 

usam outros meios, aproveitando-se do prestfgio que possuem nos comandos da 

administragao piiblica para conseguirem, em seu beneffcio, reverter o merito da execugao de 

demandas aprovadas pelo OP. Como aftrma o depoimento que se segue: 

"A visao da grande maioria (dos vereadores) e que o OP quer tirar o poder 

do vereador e ele (vereador) chega numa rua e diz que foi ele que levou 

aquele calgamento para aquela rua. E uma visao totalmente ultrapassada 

porque a visao dele deveria ser a de escutar essas demandas do OP porque 

com certeza sao os anseios da comunidade e batalhar para que elas fossem 

realizadas porque ele estaria contribuindo para os anseios das comunidades 

mais carentes. E eles muitas vezes tem essa visao deturpada da coisa que o 

OP esta querendo ou vai prejudicar eles, dizem que o vereador nao tem mais 

forga c isso alcta tambem no cumprimcnlo das demandas" (Nccmias, 

representante da sociedade civil, 38 anos). 

Por um lado, alguns vereadores temem a atuagao dos conselheiros pelo fato de estes 

estarem proximos de suas bases, pois, antes da existencia do OP, os vereadores tinham a 

hegemonia da mediagao polftica nas comunidades junto as entidades organizativas. O OP vem 

possibilitar uma mudanga nesse cenario, pois os conselheiros passam a ser "mediadores" dos 

interesses das comunidades atraves da participagao no conselho, diminuindo, indiretamente, a 

"forga polftica" dos vereadores. Mas a sua fungao principal de aprovagao do orgamento 

continua intacta, como reforga a opiniao de um conselheiro: 

"A camara municipal e quern vota o OP, o orgamento anual. Entao tem a 

participagao da camara municipal e e muito importante. Seria bom que todo 
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vereador se dedicasse a esta integracao com o OP por que ai a comunidade 
sairia ganhando. Se cada vereador mobilizasse na sua regiao a comunidade a 
participacao seria muito maior" (Jonas, representante da sociedade civil, 48 
anos). 

Por outro lado, o vereador externa o apoio ao OP, pois compreende em que, no 

momento que a comunidade participa das decis5es importantes sobre suas necessidades, ela 

torna-se mais forte e, caso ele assuma uma postura de repiidio ao OP, a comunidade, 

conseqiientemente, o repudiara. 

Considerando esta carga negativa da relagao entre vereadores e demais participantes 

do OP, boa parte dos conselheiros e delegados continuam nao acolhendo bem a participacao 

dos vereadores nas instancias do OP. 

"A comunidade reclamava a presenca da camara no OP. Quando a camara se 

fez presente parece que a comunidade nao queria, alias, ninguem sabia o que 

queria a comunidade. Algumas pessoas nao receberam bem porque pediram 

um parceiro e na hora que esse parceiro chegou, era muita acusacao e a 

acusacao nao era em cima da camara passou a ser em cima do vereador que 

estava presente nas discussoes, mas nos tivemos a tranqiiilidade de saber 

agir enquanto parceiro. Nunca rechacamos as acusacocs de ninguem e 

passamos pro campo de discussoes pessoais. Com o passar do tempo 

ganhamos a confianca dcssas pessoas tanto conselheiros como delegados e 

algumas dcssas pessoas que no infcio ate nos rcchacavam passaram ate a ser 

amigo pessoal e passamos a ter uma relacao de respeito muito boa" 

(Ezequiel, representante do Legislative 42 anos). 

A postura dos vereadores em relacao ao OP e contraditoria. Em alguns momentos, 

defendem o OP, em outros, principalmente quando da aprovagao da proposta orcamentaria, 

eles apresentam uma serie de emendas que terminam por descaracterizar todo o esforco da 

comunidade em implementar uma nova forma de discussao e elaboracao do orcamento 

publico atraves do OP: 

"O orcamento e desrespeitado, nao tern voz ativa, nao sao respeitadas as 

diretrizes e as demandas do OP, ou seja, vao as demandas do OP para a 

Camara de Vereadores para serem aprovadas, chegam la os vereadores 

fazem as emendas que sao de seus interesses e o OP, pra voce ter uma ideia, 
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nos temos demandas de 97, 98, 99, 2000 que nao foram cumpridas, ainda" 

(Amos, representante da sociedade civil, 53 anos). 

No ultimo ano, quando da apreciagao da proposta orgamentaria pela Camara 

Municipal, os vereadores apresentaram muitas emendas a lei, no entanto, apenas 8 foram 

incluidas na lei, o restante foi vetado pelo Executivo. Apesar de todos os avangos no que se 

refere a relagao entre vereadores e OP, com a participagao de um vereador na executiva do 

conselho, a emenda legislativa ainda foi usada como um instrumento que contradiz todo o 

processo participativo anterior. 

O processo de aprovagao da proposta orgamentaria na Camara revela a falta de 

respeito dos vereadores com relagao ao processo e aos conselheiros, alem do silencio deles no 

tocante ao nao cumprimento das demandas da comunidade, pois os vereadores apresentam 

emendas a proposta orgamentaria, contrariando as decis5es dos delegados e conselheiros: 

"Eu posso dizer a voce ate com uma certa tranqiiilidade inclusive as ruas 

sugeridas por mim, eram das 4 sugest5es que eu fiz tres sao do proprio OP 

nada mais fiz do que ratificar aquilo que o OP fez, apenas uma rua onde e 

uma rua que precisa ser cuidada com urgencia, Alzira de Figueiredo. As 

outras foram apresentadas no proprio OP, eu nao sei se das minhas 4 

sugestoes, sera atendida uma? serao atendidas duas? eu gostaria que as 

quatro fossem atendidas, mas isso e impossivel" (Ezequiel, representante do 

Legislative, 42 anos). 

Portanto, existe uma relagao complicada entre conselheiros e vereadores. 

Contraditoriamente, este vereador que e membro do CONSE, inclusive da secretaria 

executiva, considera normal essa atitude e argumenta a seu favor, declarando, em seu 

depoimento, que acrescentou uma emenda a proposta de lei que contemplaria o calgamento de 

quatro ruas, e, ainda por cima, afirma que algumas destas tambem foram apresentadas no OP. 

Dessa forma, o vereador, que tambem e conselheiro, revela a sua pouca credibilidade no 

processo de participagao da sociedade. 
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4.3.6. Os Conselheiros e Governo Local zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Executivo participa de todo o processo de discussao, definigao e execucao das 

demandas/investimentos por intermedio da COOP e das secretarias municipals que estao 

presentes nas conferencias regionais, plenarias tematicas, conferencias municipais, bem como 

atraves da participagao nas reuniSes do conselho, com a finalidade de apresentarem o 

panorama da capacidade de investimentos do governo em cada plenaria tematica e congregar 

as demandas hierarquizadas pela comunidade numa proposta de lei orgamentaria para o 

municipio. A este respeito, a ex-coordenadora coloca: 

"Eu acho que o processo em Campina Grande e um processo muito dificil 

porque precisaria de investimento institucional. Eu acredito que nao tern, foi 

criado como um programa. O OP, para que seja uma coisa impregnada na 

gestao, teria que envolver nao apenas esse espago que e o conselho, mas 

teria que envolver todos os tecnicos da administragao, teria que ser marca de 

gestao, cspccificamcnte porque voce comeca a criar outros espagos, nao e 

pra se negar a existencia de outros espagos, mas para perceber quanto de 

democratizagao voce quer apostar pra sua gestao, quanto voce quer de fato 

tomar decisoes compartilhadas, participativas, quanto voce quer apostar nos 

espagos de controle, de exerefcio de controle, de fiscalizagao, quanto voce 

quer voltar a ter o completo dominio das politicas e dos espagos" (Rute, 

representante do Governo, 42 anos). 

A necessidade de investimento profissional apontada neste depoimento diz respeito a 

incapacidade administrativa do Executivo em conduzir de maneira eficaz o processo do OP, 

pois o conjunto dos secretarios que participa da discussao das demandas nao apresenta 

interesse e disposigao para colocar em pratica o que e discutido nas instancias participativas. 

No decorrer do processo, o Executivo atraves da COOP tern um papel decisivo, pois 

participa da secretaria executiva do conselho, coordena as reunioes do conselho, as 

conferencias municipais, regionais, plenarias tematicas e, juntamente com os conselheiros, 

motiva as reunioes preparatorias nos bairros. 
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As reunioes do conselho, bem como as conferencias e plenarias tematicas, sao 

iniciadas pelo Executivo, que expoe as informagoes sobre as tematicas especfficas as 

secretarias e sobre as demandas relativas a cidade como um todo. Em um segundo momento, 

os conselheiros, sob a coordenagao do Executivo, fazem suas intervengoes levantando 

problemas recorrentes em sua comunidade ou regiao, alem de fazerem questionamentos sobre 

a politica de investimentos e, principalmente, sobre a nao execugao das demandas. 

A relagao dos conselheiros com o governo nao se limita ao processo de participagao 

nas instancias do OP, pois, considerando que um bom numero de conselheiros tern vinculo 

com o poder publico e sao representantes de entidades comunitarias, a relagao entre estes 

ultrapassa os tramites do processo do OP. Dessa forma, tal relagao esta baseada numa 

reciprocidade desigual. Os conselheiros muitas vezes, fora das atividades do OP, procuram o 

poder publico atraves das secretarias ou do proprio gestor municipal a fim de obterem 

beneficios para as suas comunidades e suas entidades, como observamos na fala a seguir: 

"Sem duvida existem muitas pessoas que participam do OP e que tern cargos 

na prefeitura, sao muitos, eu nao sei analisar se ja tinham antes esses cargos 

e realmente tern muitas pessoas que participam de determinada coisa e a 

intengao nao e trabalhar em prol de uma comunidade e primeiro e 

principalmente em prol delas (risos). Isso nao da pra fugir. Talvez eu esteja 

dizendo tudo isso porque eu, gragas a Deus, eu nao me enquadro, mas eu 

observo que tern muitas pessoas que participam como conselheiros e 

delegados que sao funcionarios da prefeitura, de alguma secretaria ou 

prestadores de servigo. Eu acho isso prejudicial ao processo, queira ou nao, 

muitas vezes a pessoa fica amarrada em alguma coisa e nao pode ser 

transparente e nao pode fazer oposigao e muitas vezes ele mesmo se acha 

que pode haver alguma coisa contraria a ele se apresentar uma posigao 

contraria ao executivo e isso prejudica o processo" (Neemias, representante 

da sociedade civil, 38 anos). 

Como esta mencionado neste depoimento, muitos conselheiros encontram-se 

"amarrados" aos grupos politicos por raz5es, na sua maioria, economicas. Vale ressaltar que 

isso nao e uma especificidade desse conselho, mas e uma pratica recorrente nos demais 

conselhos em funcionamento na cidade. Realmente, como afirmou com veemencia o 
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conselheiro citado acima, isso e prejudicial ao processo, pois o maior objetivo da participagao 

no OP e tomar decisoes sobre os recursos publicos. 

Alem disso, a prefeitura procura estreitar os lacos com as entidades comunitarias da 

cidade de maneira direta, atraves do apoio constante a UCES, que congrega as entidades 

sociais do municipio. 

"A prefeita tern tido uma relagao direta com o fortalecimento da UCES que 

por mais equivocada que muita gente acha a polftica da UCES o fato de a 

prefeita ir discutir com a UCES faz com que as organizagoes de bairros vao 

pra UCES" (Rebeca, representante do Governo, 43 anos). 

O fato de as entidades comunitarias terem um passado marcado por uma relagao 

proxima com o poder publico e estas liderangas serem os principals sujeitos da participagao 

no OP indica que existe a persistencia de praticas politicas alojadas na perspectiva clientelista. 

Sobre este aspecto, pauta-se o depoimento seguinte: 

"Voce tern liderangas comprometidas com polfticos, tern liderangas viciadas, 

mas tern que avaliar que uma lideranga, por mais que ela tenha uma 

articulagao polftica partidaria ela tern compromissos polfticos com 

determinados vereadores, determinado deputado, ela pode ser muito 

importante na construgao de uma boa alternativa para a cidade. Nao e 

contraditorio? Eu sempre digo que as redes de clientela acontecem em todas 

as perspectivas polfticas. Isso nao e privilegio de ninguem" (Rute, 

representante do Governo, 43 anos). 

Por um lado, os conselheiros criticam as agoes governamentais, a lentidao das 

demandas e a baixa capacidade de investimento do governo; por outro lado, os mesmos 

conselheiros estabelecem uma relagao proxima com o poder publico, quer diretamente com o 

representante do Executivo, quer com os representantes do Legislativo e/ou os representantes 

da secretarias municipais. Enfim, a atuagao dos conselheiros, em sua maioria, oscila entre os 

interesses da comunidade representada e as relagoes estabelecidas com o poder publico. 
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4.3.7. A distancia entre o demandado e o executado 

Como ja dissemos, o processo do OP de Campina Grande gira em torno das 

demandas - reivindicacoes das comunidades - que percorrem um longo caminho desde o 

levantamento ate a execucao. 

Durante todo o periodo de funcionamento do OP em Campina Grande, a 

preocupacao central tern sido o grande numero de demandas propostas pela sociedade civil 

atraves da participaclo, as quais nao sao acompanhadas pelo montante de investimentos 

disponibilizados pela prefeitura municipal. Vejamos a seguir o demonstrative das demandas 

do OP nos ultimos anos e a distancia existente entre o que e demandado (335 demandas 

apresentadas) e o que e cumprido (19 demandas atendidas). 

Tabela 5: Demonstrative das demandas do O P C G (2000-2003). 

A no/sit uacao Apresentadas Indu idas Atendidas Concluidas Nao concluidas 

2000 208 103 24 12 12 

2001 - 32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -
2002 72 36 9 7 2 

2003 55 49 16 - 33 

Total 335 220 49 19 47 

Fonte: COOP, 2004. 

Por um lado, o governo incentiva a participacao popular, abre novos espacos, alarga 

instancias e apresenta, atraves da equipe de secretarios municipais, um quadro que parece 

favoravel ao atendimento pleno das solicitacSes da sociedade. Por outro lado, o proprio 

governo retarda a execucao das demandas, interrompendo seu ritmo e atrasando seus prazos. 

As solicitacSes vao sendo acumuladas ano apos ano. Vejamos: 

"O OP tern que resgatar a credibilidade. Essa credibilidade foi perdida 

porque, em primeiro lugar, o OP e muito jovem, mas a comunidade quer 

resultados imediatos e pela maneira de nao ter sido trabalhado corretamente 
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como devcria funcionar o OP e qual era o retorno. Entao nos primeiros anos 

sc dcmandou, demandou, dcmandou c nao foi atendido porque era 

impossfvel que numa cidade como Campina Grande sc pudcssc calgar uma 

media de 50 ruas por ano. Eu diria que era algo extraordinario" (Ezequiel, 

representante do Lcgislativo, 42 anos). 

O aciimulo de demandas nao atendidas provoca insatisfacao tanto nos stijeitos que 

participam do processo, quanto nos cidadaos em geral que delegam poder de decisao a outros 

e anseiam por resultados imediatos. Neste contexto, a participagao dos cidadaos e, 

constantemente, desconsiderada em detrimento de certos interesses polfticos. 

"Na verdade, a razao maior do OP, que e um elemento de luta comunitaria 

criado pelo PT, e trabalhar com essa finalidade (orientar as comunidades), 

mas a gente tern visto que muitas vezes foge dessa regra. A gente chega ate a 

imaginar que e um instrumento de interesse polftico, porque muitas vezes os 

anseios da comunidade que entram no OP, ou seja, as reivindicacoes das 

comunidades e das regioes, quando sao cobradas atraves do OP, nem sempre 

sao atendidas" (Daniel, representante da sociedade civil, 40 anos). 

Poderfamos, entao, afirmar que a questao da incapacidade administrativa e de 

investimentos para executar as demandas das comunidades e central nas instancias do OP e 

foi central tambem nas falas dos conselheiros entrevistados, pois todos fizeram referenda a 

este aspecto e a como ele contribui para o descredito da populagao e dos proprios 

participantes no OP. 

"Quando o delegado ou conselheiro comega a convidar a comunidade para 

uma reuniao ou conferencia de bairro ou regional, ela diz: Nao, eu nao vou 

para estas reunioes, voces falam, falam e falam e nao resolvem nada, e voce 

comega a argumentar: Aquelas obras foram feitas pelo OP, mas eles dizem: 

Tais e tais obras nao foram resolvidas ate hoje. Isso, de certa forma, 

prejudica a credibilidade nao so do OP, mas de todos que compoem o 

quadro de delegados e conselheiros" (Jonas, representante da sociedade 

civil, 48 anos). 

"Muita gente ja esta descrente do OP, a gente vai de porta em porta e diz: 

Gente, hoje vai ter reuniao do orgamento, pelo amor de Deus va e se sua rua 

nao esta calgada va, e eles me respondem: Colocar que nada, nao faga isso 

que a senhora esta perdendo o seu tempo" (Noemi, representante da 

sociedade civil, 51 anos). 
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O panorama das demandas priorizadas no decorrer dos processos desde a origem do 

OP de Campina Grande demonstra uma preferencia pela tematica de infraestrutura, 

principalmente no que se refere ao calgamento de ruas. As intervencoes da maioria dos 

conselheiros e delegados nas instancias do OP privilegiam a solicitagao de calgamento de ruas 

para as suas respectivas regioes e comunidades (cf. anexo VII ) . 

A preocupagao exacerbada pela tematica de infraestrutura demonstra que o OP de 

Campina Grande ainda nao conseguiu superar as discussoes primarias no processo. Apesar da 

insergao das plenarias tematicas na dinamica de participagao que pretende discutir politicas 

mais gerais para a cidade como um todo, o direcionamento maior das agoes deliberadas no OP 

esta vinculado ao atendimento de solicitagoes especfficas, como vimos, em sua maioria, 

calgamento de ruas. Como descrito a seguir: 

"No momento, a comunidade tern que despertar para uma questao 

necessaria. Voce nao pode estar no OP olhando se calgou ou se deixou de 

calgar [rua], mas pensar a cidade como um todo, acho que isso tambem faz 

parte do OP, pensar quais sao as linhas estruturantes que tern que serem 

feitas, que vao atender uma demanda maior da cidade" (Sefora, 

representante da sociedade civil, 53 anos). 

"Muita gente confunde o OP como decisoes que eu tenho que eleger 

demandas para a minha rua acontece ate que tern pessoas que nao tern muito 

conhecimento e vao para a reuniao achando que tern que fazer 

melhoramento na sua rua. A visao do orgamento em si e que nos temos que 

eleger demandas no sentido da cidade como um todo" (Neemias, 

representante da sociedade civil, 38 anos). 

Alguns conselheiros dizem que o processo de participagao vem, aos poucos, 

suscitando uma dupla aprendizagem (Gonh, 2002; Putnam, 1996) e que esta havendo uma 

mudanga de concepgao do OP, pois os participantes estao se esforgando para deliberar as 

agSes mais gerais e o governo esta procurando, atraves do OP, consolidar uma gestao 

compartilhada dos recursos publicos no municipio. 
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O problema da lentidao no atendimento das demandas e o maior entrave no processo 

de participagao. A comunidade esta se esforcando para consolidar essa nova forma de tomar 

decisoes sobre a cidade, ao encontrar-se face a face com a oportunidade de decidir sobre as 

suas prdprias necessidades, o faz exaustivamente. Em contrapartida, o governo, ao receber a 

lei orgamentaria aprovada pelo Legislativo, nao tern a preocupagao de atender, com rapidez e 

presteza, as demandas sociais. 

Em decorrencia disso, estabelece-se um clima tenso entre os conselheiros e as 

comunidades que representam. Os conselheiros acompanham as demandas em sua 

peregrinagao ate o Executivo, mas perdem o controle da execugao das demandas, devido ao 

nao cumprimento destas no tempo estabelecido. Tudo isso gera um descontentamento por 

parte da comunidade que, muitas vezes, descarrega suas angustias contra os conselheiros que 

estao mais pr6ximos, revelando, assim, a insatisfagao com o processo do OP como um todo e 

o descredito generalizado na sua eficiencia. 
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De um modo geral, o fenomeno da participagao cidada e recente, pois, apenas com a 

homologagao da Constituigao Federal de 1988, surgiu a possibilidade de participagao efetiva 

como um elemento inovador na elaboragao e gestao das politicas publicas em contraposigao a 

forma arcaica de planejar as politicas nos gabinetes do poder. 

Esse novo contexto da condigSes para o desenvolvimento de um numero 

consideravel de experiencias inovadoras no que concerne a participagao dos cidadaos nos 

processos, ate entao restritos apenas aqueles que participavam do governo, de tomada de 

decisoes. Contudo, existem experiencias diferenciadas de gestao democratica que dependem 

dos contextos onde sao implementadas e das condigoes organizativas e politicas de cada 

localidade. 

Neste sentido, o objetivo crucial da mudanga no cenario polftico-administrativo e 

proporcionar uma ruptura na cultura polftica, historicamente, fundada em relagoes 

clientelistas e patrimonialistas. Tal mudanga pretendia ir alem das "regras do jogo" e das 

instituigoes polfticas e produzir novos comportamentos, ou seja, a luta atual dos sujeitos 

envolvidos nos processos decisorios deixa de ser pela garantia de espagos de participagao 

(onde participar) e passa a ser direcionada a qualidade dessa participagao (como participar) 

(cf. Bobbio, 2000). 

No cerne de sua idealizagao, o OP suscita uma reflexao a partir de um novo 

comportamento baseado na existencia de uma esfera publica nao-estatal. Dessa forma, ele 

aparece como um dos elementos primordiais de inovagao institucional-democratica, tanto pela 

relevancia academico-teorica, quanto pela gama de experiencias adotadas pelos governos 

municipais. 
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Assim, o OP e um espaco de discussao de problemas, de identificacao de demandas e 

de acompanhamento na execugao de demandas. Acima de tudo, ele e um espaco onde os 

cidadaos decidem sobre as suas vidas e sobre como melhorar as condicoes necessarias a uma 

vida mais digna. Entretanto, ha um fator a ser considerado: os cidadaos estao acostumados a 

"receber" as decisoes ja prontas, dai a dificuldade de consolidagao das gestoes democratico-

participativas na nossa sociedade. 

O OP, na sociedade brasileira, assume um papel muito importante, uma vez que, 

tenta promover uma transformagao na relacao entre sociedade civil e Estado, ou seja, "aparece 

como uma proposta de reorganizacao da sociedade e do Estado por meio da participagao 

popular" (Sanchez, 2002:13). 

As praticas participativas de planejamento do orcamento nao se restringem apenas a 

novos espagos de participagao da sociedade civil, mas tern contribuido para a construgao 

pratica de inovagoes na gestao das politicas publicas. 

Como explicitado neste estudo, o OP de Campina Grande foi instituido num contexto 

adverso onde se tentava alargar os mecanismos de participagao cidada, ao mesmo tempo, em 

que havia todo um controle por parte do governo sobre os sujeitos participativos, mediante a 

participagao excessiva de assessores do Executivo e do Legislative 

A base da participagao no OP em Campina Grande, visto que e formada por 

inumeras organizagoes existentes na cidade - associagSes, SABs, clubes de maes, sindicato, 

movimentos sociais, ONGs - , e uma base que, teoricamente, seria propicia a democracia (cf. 

Putnam, 1996). No entanto, a participagao nesses espagos muitas vezes acontece de maneira 

tutelada, a partir de relagoes politicas diversas, como demonstrado neste estudo. 

Neste contexto, o grande nilmero de entidades associativas existentes na cidade nao 

atribui a gestao ptiblica um carater democratico, uma vez que, ainda dessa forma, a cultura 

associativa predominante e pouca, e, na maioria das vezes, a autonomia dessas entidades e 
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comprometida por acordos polfticos com o governo. Assim sendo, a simples existencia das 

associates nao influencia os nfveis de democracia, embora a participagao qualificada desses 

espagos comunitarios leve ao bom desempenho das instituigoes democraticas. 

Pelo fato de a base que da sustentagao ao OP de Campina Grande ser proveniente 

dessas associagoes, seria interessante, em um estudo posterior, observarmos como se 

apresenta a diferenga de posturas entre os participantes do OP advindos das entidades 

associativas da cidade e os participantes das comunidades que nao estao ligados a nenhuma 

entidade. 

Cumpre ressaltarmos, ainda, que as informagoes custam a ser difundidas no 

processo: o governo porta as informagoes de cunho tecnico e polftico-administrativo e nao as 

repassa, sistematicamente, aos participantes do OP. Isso se agrava mais pela ausencia de 

capacitagao dos conselheiros e delegados e pelo baixo nfvel organizacional das entidades da 

sociedade civil para cobrar mais eficacia no atendimento das demandas aprovadas no trajeto 

participativo. Alem disso, um outro agravante e a falta de capacidade e de maturidade 

administrativa para conduzir o processo. Assim sendo, o governo permite que o ntimero de 

demandas sociais apresentadas no processo de participagao ainda seja superior aos recursos 

disponibilizados pelo governo. 

O conselho do OP tern uma atuagao ainda direcionada a discussao de problemas 

especfficos, principalmente no que se refere as demandas hierarquizadas e nao atendidas. 

Este tern ganho o posto de maior entrave ao processo de aprendizagem no CONSE, pois, no 

momento atual, o CONSE deveria pensar a cidade de forma global, mas demanda muito 

tempo discutindo problemas localizados. 

Desse modo, a fungao fiscalizadora do conselho fica comprometida, uma vez que, 

mesmo com a retomada da comissao de fiscalizagao e acompanhamento de obras, o conselho 
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nao consegue deixar a discussao de obras nao atendidas para esta comissao, e este e o 

principal ponto de pauta da maioria das reunioes. 

No entanto, a atuagao dos conselheiros nao se restringe a participagao nas reuniSes 

ordinarias e extraordinarias do CONSE. Eles tambem compoem a secretaria executiva e as 

comissoes de fiscalizagao de obras, de metodologia e de orcamento. Alem dessa atuagao 

direta nas instancias do CONSE, os conselheiros, em sua grande maioria, atuam em suas 

entidades de origem no intuito de angariar beneffcios para as suas comunidades. 

Portanto, foram estabelecidas relagoes anteriores entre conselheiros e governo e estas 

interferem, explfcita ou sutilmente, na atuagao dos conselheiros, dificultando, assim, o 

estabelecimento de uma postura autonoma mediante os momentos de tomada de decisoes. 

Desse modo, o OP em Campina Grande passa, atualmente, por um processo de 

construgao, procurando avangar e ganhar forga como instrumento de promogao de uma 

cultura cidada e de participagao popular. Essa construgao se da lentamente, recebendo fortes 

crfticas por parte dos segmentos da sociedade. 

A participagao cidada ainda e tfmida: pouco mais de 3% dos moradores das regiSes 

orgamentarias comparece as atividades diretas do processo, e, o mais agravante, esse 

percentual de participantes esta, na maioria das vezes vinculado ao governo municipal. Alem 

disso, a falta de transparencia no processo e o nao atendimento as demandas priorizadas pelo 

OP colocam em xeque a propria legitimidade do processo. 

Devemos considerar que a capacidade de resolugao do conselho com relagao as 

demandas que lhes sao apresentadas no processo de participagao ainda e questionada, ao 

passo que a Camara de Vereadores goza de forga representativa e poder de conseguir 

"beneffcios" para as comunidades. Na maioria das vezes, as formas utilizadas por estes 

representantes nao sao claras a toda a sociedade. 
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Com isso, podemos afirmar que, no atual contexto de participagao, nao se Iuta mais 

pela conquista de espagos polfticos de participagao da sociedade nas decisoes que interferem 

na administragao e nos destinos dos recursos ptiblicos, mas espera-se que seja efetivada uma 

participagao real nestes espagos. Pois, a pouca participagao e a participagao tutelada nas 

instancias do OP dificultam a consolidagao da gestao democratico-participativa. 

OP em si e uma pratica interessante de democratizagao da gestao publica. Entretanto, 

o ambiente, onde ele e implementado pode comprometer a sua dinamica e eficacia, pois, para 

o bom desempenho do CONSE, e preciso que haja uma articulagao entre a eficacia das 

demandas sociais e eficiencia do governo em atende-las (cf. Putnam, 1996). No caso 

analisado neste estudo, o OP apresenta caracterfsticas de uma pratica nao consolidada. Isso 

porque o risco de nao continuidade do processo esta presente nas preocupagSes dos 

participantes do processo. 

O OP de Campina Grande apresenta algumas caracterfsticas que nos impedem de 

fazer grandes previsoes sobre sua continuidade. 

Em primeiro lugar, ha a ausencia de uma polftica de planejamento estrategico atraves 

do Piano de Tnvestimentos do municfpio. Assim, os investimentos disponibilizados para 

discussao no OP nao sao compativeis com o acervo de demandas levantadas pela 

comunidade. Este se constitui num dos maiores limites a consolidagao do OP. 

Em segundo lugar, ha uma incerteza sobre a continuidade da administragao petista no 

municfpio. Como estamos nos aproximando de mais um pleito eleitoral municipal, o grupo 

que esta conduzindo o governo podera ou nao continuar na administragao. Essa inseguranga 

ocorre pelo fato de o OP nao ser um projeto politico consolidado, mas um programa que esta 

a merce do modo de governar dos representantes eleitos. 
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Ha um distanciamento entre os idealizadores do OP no Brasil, o PT, e a pratica do 

OP de Campina Grande, pois ocorre, a partir da gestao petista a cidade, um esvaziamento da 

participagao da populagao nas instancias do OP. 

Por ultimo, a vitoria do grupo coordenado por Cozete Barbosa (PT) nas proximas 

eleigoes municipais nao da garantia de continuidade ao OP, uma vez que esta continuidade 

depende muito da maneira como as aliangas politicas vao ser compostas e da decisao da nova 

equipe de governo. Assim, a continuidade do OP nao depende exclusivamente da 

permanencia da administragao petista, mas da organizagao dos participantes do processo e da 

capacidade de barganha deles. 

Dessa forma, o futuro do OP em Campina Grande depende tanto de uma decisao 

polftica do governo em dar mais autonomia aos partfcipes e no atendimento as demandas 

apresentadas e aprovadas no processo de participagao cidada, quanto de uma pressao efetiva 

da sociedade civil . Com isso, o OP resgataria a credibilidade junto a comunidade. 

A nosso ver, o OP consegue sobreviver aos entraves e impasses, os quais lhe sao 

impostos pela incapacidade administrativa de compatibilizagao entre o que e demandado e os 

recursos disponibilizados para a execugao e pela dinamica participativa e as continuidades 

polfticas que, infelizmente, ainda interferem nas decisoes daqueles que se dispoem a 

participar do OP. 

Enfim, acreditamos que a continuidade e o sucesso do OP em Campina Grande 

dependem tanto da cooperagao do governo municipal, atraves da mudanga de postura polftica 

em relagao ao OP, quanto de uma articulagao entre os interessados: Executivo, Legislative e 

representantes das comunidades. 

De todo modo, o OP apresenta-se como uma solugao viavel no tocante a promogao 

de uma mudanga na gestao dos recursos piiblicos de Campina Grande desde que alguns 

requisites sejam observados, a saber: o cumprimento do Regulamento Geral, o atendimento 
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eficaz das solicitagoes das comunidades, o respeito por parte do governo aos participantes do 

processo e a articulagao de todas as forgas politicas capazes de contribuir para a consolidagao 

do OP, inclusive conselhos gestores e foruns especi'ficos. 

Neste sentido, convivemos com a possibilidade de mudanga no desenho institucional, 

resultando na eficiencia dos instrumentos de controle democraticos e no aumento da eficacia 

no monitoramento de politicas ptiblicas, ao mesmo tempo em que esbarramos na persistencia 

de praticas politicas herdeiras do autoritarismo. 
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ANEXOI 
Tabelas 



TABELAS 

Distribuicao do OP pela Populacao do Municfpio (1997-2000) 

N° de Habitantes N" de Municipios % 

Ate 20.000 29 28,0 

De 21.000 a 100.000 33 32,0 

De 101.000 a 500.000 32 31,0 

De 501.000 a 1.000.000 04 04,0 

Acimade 1.000.000 05 05,0 

Total 103 100,0 
Fonte: Pesquisa "Experiencias do orcamento participativo no Brasil", 2002. 

Distribuicao do OP por Partido Politico do Prefeito (1997-2000) 

Partido Politico N" de Municipiosiijf zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 
PT 52 50,0 

PSDB 13 13,0 

PSB 11 11,0 

PMDB 09 09,0 

PDT 08 08,0 

Outros (PPS, PV, PFL, PTB) 10 10,0 

Total 103 100,0 
FNPP, Pesquisa "Experiencias de Orcamento Participativo no Brasil", 2002. 

Comparativo sobre a escolaridade entre delegados e conselheiros 2002/2003 

EscolaridadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ > ^ ^ ^ ^ ^ | S ^ Delegados Gonselheiros 

Nao alfabetizado 05 0 

Alfabetizado 03 0 

Ensino Fundamental incompleto 39 06 

Ensino Fundamental 19 02 

Ensino Medio incompleto 17 03 

Ensino Medio 40 10 

Superior incompleto 11 04 

Superior 46 18 

Total 180 43 

Fonte: C E N T R A C , 2004; Entrevistas com conselheiros 2003/2004.. 



Demonstrative) da sitiiacao/vinculac3o trabalhista dos conselheiros (2002/2003) 

S1TUACAO/VINCULACAO N" DE C O N S E L H E I R O S 

Prefeitura Municipal de Campina Grande 18 

Governo do Estado 6 

Governo Federal 2 

Iniciativa privada 3 

Autonomo 6 

Aposentado 2 

Outros 2 

Desempregado 4 

Total 43 

Conselheiros por entidades representativas 

Kepiuscntaii\i(ladezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:§i|^jKHi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWKS^B̂ I HK̂ :  Conselheiros-
Entidades comunitarias 21 

Entidades de classe 06 

Militantes de partidos politicos 16 

Executivo 03 

Legislative 01 

Outros 09 

Total 56 

Fonte: C E N T R A C , 2004; Entrevistas com conselheiros (dezembro de 2003 a marco de 2004). 

* Alguns conselheiros participam de mais de uma entidade. 



ANEXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n 
Deliberates do CONSE 



QUADRO DAS D E L I B E R A C O E S DO C O N S E (2001) 

DELIBERACOES TOTAL 

Leitura e aprovagao de atas 10 

Criagao e funcionamento de comissOes permanentes/provisorias 5 

Prestagao de contas 1 

Participagao de eventos 12 

Discussao de demandas/problemas especificos 7 

Discuss§o e apreciacao de leis orgamentarias - PPA, LDO e LOA 11 

VotagSes de propostas 12 

Elaboragao e revisao de documentos do conselho - regimento interno 5 

Metodologia e calendario 4 

Avaliagao do processo 4 

Calgamento de ruas 9 

Grade de carencia 3 

Diminuigao da participagao e desrespeito do processo 3 

Expulsao e reintegragao de coselheiros 4 

Capacitagoes 3 

Fonte: Com base em 13 atas de reunioes do C O N S E . 



A N E X O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 
Resumos das reunioes do CONSE 



ReuniOes do C O N S E realizadas (2001 - 2003) 

2001 

REUNIOES JAN F E V MAR A B R MAI J UN J U L AGO S E T OUT NOV S E Z T O T A L 

ORDINARIAS * X X * X X X X X X * X X 10 

EXTRAORDINARIAS * * * X X * * * X * * * * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 
X = Reuniao realizada 

X* = SemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quorum (atazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA declarat6ria) 

- = Sem convocat6ria 

# = Sem ata 

* = N3o houve 

2002 

REUNIOES JAN F E V MAR A B R MAI JUN J U L AGO S E T OUT NOV S E Z T O T A L 

ORDINARIAS X X # X # X # zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* * X X * * * 06 

EXTRAORDINARIAS * * * 
* * 

* * * * * * * 

X = Reuniao realizada 

X * = Sem quorum (ata declaratoria) 

- = Sem convocatoria 

# = Sem ata 

= N3o houve 

2003 

REUNIOES JAN F E V MAR A B R MAI JUN JUL AGO S E T OUT NOV D E Z T O T A L 

ORDINARIAS X# * X# X * * * X# X# X# X * 07 

E X T R A O R D I N A R I A S * * * * * *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ >• * * * * * 

X = Reuniao realizada 

X* = Sem quorum (ata declaratoria) 

- = Sem convocatoria 

# = Sem ata 

* • N3o houve 



A N E X O V: 

Cedulas de votacao de demandas 



MANIFESTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Insatisfcilos com o atual proccsso do Orcamcnlo Parlicipalivo c cnfrcntando inumcras 

dificuldadcs os dclcgados/as c consclhciros/as, diantc dc tais dificuldadcs. vcm dcnunciar c lomar 

publico que os scguintcs passos do regulamento geral do OP nao foram cumpridos: 

1 - A abcrtura do proccsso. O govcrno deve abrir o proccsso anual do OP cm fevcrciro, 

convoeundo o comunidado para parlicipar dc todas ns plcnarias piiblicns dc discussao das prioridades 

orcamcntarias do municipio. 

2 - As plcnarias dc bairro. 0 proccsso deve iniciar com uma rodada dc plcnarias em cada urn dos 

bairros c dislrilos das Rcgiocs Orcamcntarias, cm prcparacao as Confcrcncias Rcgionais, (endo por 

objetivo sensibilizer a comunidade sobre a importancia politica do OP, csclarecer a metodologia do 

proccsso c cslimular a lodos para a mobilizacao c a discussao accrca das prioridades de seu bairro ou 

distrito 

3 - As Confcrcncias Rcgionais c Plcnarias Tcmaticas. Scgundo o regulamento, as Confcrcncias 

Rcgionais c as Plcnarias Tcmaticas devcm scr iniciadas com uma rodada dc preslacao de contas, na 

qual o Govcnio aprcscnta um balance* da siluacao do piano dc investimcntos da rcgiao/lcmalica, 

cspccidcando as obras concluidas, as obras cm cxccucao, as obras cm licitacao e os investimcntos a 

scrcm executados no cxcrcicio. Cm scguida, devem scr rcali/.ada uma outra rodada dc discussocs. com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 objetivo dc definir as prioridades, levantar as demandas c clcgcr os dclcgados/as das Rcgiocs c 

Tcmaticas. 

4 - A Confcrcncia Municipal da LDO. A primcira ctapa do proccsso deve culminar com a 

rcali/.acao da Confcrcncia Municipal, que lem por objetivo sislcmali/.ar c aprovar os cixos tcmalicos 

para a LDO com base nas demandas Icvantadas pcla comunidade. 

Esla Confcrcncia (para a LDO/2005) foi rcalizada dc forma arbilraria fcrindo mais uma vcz o 

Regulamento, pois foi convocada, inicialmcnlc, para o dia 24/04/04, mas foi anlccipada indevidamcnte 

para scr rcali/ada para as noitcs dc 22 c 23 dc abril, scm ampin convocacao pclos mcios dc 

comunicacao dc massa, como rege o regulamento no seu art. 29: 

"Govcrno dara abcrtura ao proccsso anual do Orcamcnlo Parlicipalivo cm fevcrciro, convocando 

a comunidade para participar dc todas as plcnarias publicas dc discussao das prioridades orcamcntarias 

do municipio" (Rcgulamcnlo Geral do Orcamcnlo Participativo do Municipio dc Campina Grande) 

0 primciro dia da confcrcncia dia da Confcrcncia nao houvc rcgistro cm Ala , ncm tao pouco 

quorum para lcgilimar o proccsso conformc o Art. 27: 

" A Confcrcncia Municipal sera instalada com a presenca dc pelo mcnos cinqiicnta por cento dos 

dclcgados/as das rcgiocs c tcmaticas. Nao havendo quorum sera rcalizada uma scgunda chamada, com 

um inlervalo dc uma hora cnlrc a primcira c scgunda chamada, c o quorum exigido sera dc 40%. A 

C O M U dclibcrara por maioria simples" (Rcgulamcnlo Geral do Orcamcnlo Participativo do Municipio 

dc Campina Grande) 

Logo, nao havendo o proccsso dc discussao com a comunidade, o que foi aprcscnlado 

conlcmplava cxclusivamcntc a proposla do executivo, sendti a mcsma aprcscnlada na hora da abcrtura 

da Conferencia sem tempo suficicnlc para a discussao da referida paiposla. 

Portanto. o Orcamcnlo Participativo que tern como principal objetivo inslituir um cspaco 

publico dclibcralivo c transparcntc, com rcgras dcmocralicas dc discussao c definicao das prioridades 

para a aplicaciio dos rccursos publicos, nao tern sido rcspcilado no municipio dc Campina Grande. 

Atcnciosamcnlc, 

Dclcgados/as c Consclhciros/as do Orcamcnto Participativo 

do Municipio dc Campina Grande 



Conferencia Regional do Orcamento Participativo - 2003 

CEDULA DE VOTAQAO 

Regiao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

2._ 

3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f >•> 

• I 
KzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 I ? 3 i 

Manutenc5o o Ampliacao do Programa Saude da > 
FamiliazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (PSF) 

• Manutencao e AmpliacSo do Programa Agontes 
Comunitarios de Saude (PACS) 

• Manutencao a Ampliacao do Programa Saude 
Bucal 

» Ampliacao dor. services na rede basica 
•> Construcao de Unidades Basicas de Saude 
• RecuperacSo, Reforma e Ampliacao de Unidades 

Basicas da Saude CUBS) 
-•' Consiruc&o e ImplantacSo da Policlinica 
• Manutencao Programa Chegou o Doutor 

a Manuienc§o do programa Saude do trabaihador 

9 Manutencao do Centro do Zoonoses e Vetores 

S A U D E 

A S S I S T E N C I A 

S O C I A L 

Reforma, ampliacdo e construcao dc unidadc basica dc saiidc 

- Atendimcnto e ampliacao dos servicos na rede basica 

- Ampliacao dos agentes comunitarios de saiidc 

- AmpliacSo das cquipes de saiide da familia 

E D U C A C A O 

V 
- Reforma. ampliacao c construcao de escolas c creches 

- Educacao para jovens e adultos 

- Educacao especial 

- Reposicilo dc material didatico: livros 

- ImplantacSo dc bibliotecas em escolas 

- Apoio a escolas e creches coniunitarias 

- Realizacao de cursos de linguas e de informatica 

- Realizacao de cursos profissionalizantes 

J 

- Atendimcnto a crianca e ao adolcscente 

- Atendimcnto as familias em situacao de risco 

- Atendimcnto ao idoso 

- Atendimcnto nos portadorcs de necessidades especiais 

- Atciidiincnto as v i l inmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA An rinl/Win •< 

J 



C U L T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v . 

^%-/Acoes e eventos artisticos e culturais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v , Apoio a grupos culturais dos bairros; 

Equipamentos culturais (teatro, danca, 
miisica, biblioteca) 

^'iy Manutengao dos predios publicos que 
forrnam o patrimomo historico e 
arquiletdnico; 

"̂•i-y Apoio a realizacio de eventos culturais; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v &i Manutengao do projeto "Escola Circo do 
Amanha"; 

IVanutengao do programa de resgate cle 
manifestacdes culturais. 

i^uisriuritw^lc -in Politics HabitatrHwi.il;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z;W,,>s- ••• 

l''»stat«i.3- do Coflseilro a Fundo Stfitn de H*WtaQ&> 

locimtivo a Projetos de Auto-C^oslruijazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J , . ;»[5ados pau 

— --, ** canstrucSo « Recunera$ao fie Hnbjis ;«•> - V . ' ! ' ^ . 

!«nplemon<Avao da Po!it'.:a h.'ii-'iac-.oaai, inwiru'- .• 

HABIT AC AO ; ' " Politicas Sociais (5duca0ri 3 and*. Oera?yo >• 

j'Cjj Cortrofc NMis StstemMteo '.'Obr* H A W * ; * 

" c<,ivstru;dos fit•<•• Prefeiiwa. *.'*• Pr.jorai^roj Ir 
HabitacSo; 

(t:Wi f'r'>'3*amav-c J.-ates -aanos; 

»;.12| C r ; - : ; . 1 . ' i i c i €?>•., o t " B ; H r - cfc Materials 

GERACAO 

de 

EMPREGO 

e RENDA 

& Ampliacao do Programa de Micro Credito 

§> Requalificacao profissional de micro empreendedores e 

pessoas de baixa renda 

S Apoio a constituicao de cooperativas; 

§i Apoiar a cadeia produtiva do setor textil, e calcadista; 

i Apoiar a cadeia produtiva do setor rural (algodao arboreo); 

§ Mercados, feiras e ambulantes; 

Si Manutencao de cursos prcfissionalizantes _̂  

9 Manutencao do Programa de Apoio aos Artesdos cadaslrados 

nos orgaos publicos (AMDE, SICT, SETUR e SEMAS) 



A N E X O VI: 

Lista de Ruas demandadas no OP (LOA 2004) 



DEMANDAS PAV1MENTACA0 - LOA 2004 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° NOME Regiao 

REGIAO 9 

01 Rua Jose Aprigio Carneiro 01 ' 

02 Rua Joao Amaro c!e Lima 01 *' 

03 Rua Joao Francisco de Sousa 01 - ' 

04 Rua Pedro Pintor Correia 01 

05 Rua Joao Damascena 01 

06 Rua Jose Almeida Torreao 01 

07 Rua Isaias Carneiro 01 

08 Trav. Joao Francisco de Sousa 01 

09 Travessa Jose Almeida Torreao 01 

10 Travessa Jose Damascena 01 

11 rua Geni B. Ferreira 01 

REGIAO I I 

12 rua Joaquim do Vale 02 

REGIAO I I I 

13 rua Sao Benedito 03 

14 rua Francisco Lourenco Ribeiro 03 

15 rua Jose Quirino Ribeiro 03 

16 rua Sao Cosme 03 

17 rua Fenelon Lira Vasconcelos 03 

18 rua Joao Domingos Santos 03 

19 rua Pres. Roosevelt 03 

20 rua Genario Cavalcante de Queiroz 03 

21 rua Jose Ribeiro de Souza 03 

22 rua Severino Veronica 03 

23 Travessa Genaro P. Roosvelt 03 

24 rua Alvorada 03 

25 rua Igino Macedo DantaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T 0 3 

26 rua Jose Batista Chaves 03 

27 rua Alcides Carneiro 03 

28 rua Santo Agostinho 03 

29 rua Jose Anchieta 03 

30 rua Fernandes Pereira 03 

31 rua Jose Virginio de Lima 03 

32 Trav. Sao Rafael 03 

33 rua Agripino Diniz 03 

REGIAO I V 

34 rua Acacio Figueiredo 04 

35 rua Sao Severino 04 

36 rua Joao Suassuna 04 

37 rua Natanael Belo 04 

38 rua N. Sr 3 da Penha 04 

39 rua Santa Barbara 04 

40 ruas M a Alves de Figueiredo 04 

41 rua Bento Figueiredo 04 

REGIAO V 

42 rua Ezequias Trajano 05 

43 rua Adao de Souza 05 

44 rua Antonio Brito de Lira 05 

45 rua Cleudo Leite Nascimento 05 



46 rua Luiz Motta — w 05 

47 ma Rita Pereira de Araujo 05 

48 rua Pacifico Licariao da Trindade 05 

49 rua Vicente Gomes de Almeida . 05 

50 rua Francisco Afonso 05 

51 rua Jose do Precipicio 05 

52 rua Manoel Cesar de Farias 05 

53 rua Jose Soares de Oliveira 05 

54 rua Elvira de Almeida Castro 05 

55 rua Brasiliana Gervasio de Castro 05 

56 rua Alzira Guedes Pinheiro 05 

57 rua Eduardo Ferreira Ramos 05 

58 rua Antonio Cavalcante 05 

59 rua Francisco Adelino de Melo 05 

60 rua Severino Ramos de Freitas 05 

61 rua Elizabete Arruda 05 

62 rua Jose Moises 05 

63 rua Sebastiao Martins de Oliveira 05 

64 rua Dulce Escorel 05 

65 rua Vitorina Barreto de Oliveira 05 

66 rua Prof. M a do Carmo Montenegro 05 

67 rua Severino Martins 05 

68 rua Pedro Marcelino Diniz 05 

69 rua Marcos Santos Silva 05 

70 rua Elisio Nepomuceno 05 

71 rua Alberto Gentile 05 

72 rua Rosa Gonzaga de Luna 05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REGIAO V I 

73 rua Dr. Eduardo C. Lima 06 

REGIAO V I I 

74 Rua Francisco Freire da Cruz 

75 Rua Napoleao Fernandes Coutinho 

76 Rua James Barros 

77 Travessa Sao Pedro 07 

78 rua Equador 07 

79 rua Peru 07 

80 rua Americo Carneiro 07 

81 rua Joao Francisco de Araujo 07 

82 rua Joao N. de Figueiredo 07 

83 rua Celestino Bernardo 07 

84 rua do Sol "asfalto" 07 

85 rua Jerico - - 07 

86 rua Jose Martins de Andrade 07 

87 rua Roberta Andrade 07 

REGIAO V I I I 

88 Rua Manoel Adolfo da costa 

89 Rua Francisco Paulino de Barros 

90 Rua Francisco Ernesto do Rego 

91 Francisco Alves 

92 rua Caruaru 0 8 

93 rua Porto Velho 0 8 

94 rua Belem — 0 8 

95 rua Genival B. de Golveia 0 8 

2 



96 ma Manaus 

97 rua Terezina 

98 rua Marcelino Pereira Costa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KEG1AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

99 rua Abdon Napy 

100 rua Henrique de Souza Filho 

101 rua Fenelon Benevides 

102 rua Criselida M a Vieira Souto 

103 rua Francisco Pereira 

104 rua Jose Estevao de Araujo 

105 Travessa Juscelino Kubistchek 

106 rua Renato Azevedo 

107 rua Monsenhor Jose Coutinho 

108 rua Eurico Gaspar Dutra 

109 rua Lindolfo Montenegro 

110 rua Jose P. Lima 

111 rua Francisco M. da Silva 

112 Rua Samuel Araujo Diniz 

113 rua Paulo R.Maia 

114 rua Jose Algusto Brayme 

115 rua Enfermeira M a da Costa 

116 rua Ascendino Toscano de Brito 

117 rua Tarcisio Alves Tito 

118 rua Helio Vinagre Vilar 

119 Rua Arthur Freire de Figueiredo 

120 rua Dr. Agnaldo Agra 

121 rua Ramalho Paulino da Costa 

122 rua da Conceicao 

REGIAO 
123 Rua Claudino G. Oliveira 
124 Rua Severino Gaudencio 
125 Rua Raimundo da Silva Ribeiro 

126 Rua Joaquim Vieira de Miranda 

127 Rua Sergipe 

128 Rua Orlando C. de Oliveira 

129 Rua Janio Lopes 

130 Rua Gutenberg Uchoa 

131 rua Joao Pequeno 

132 rua Jose Evaristo Barbosa 

133 rua Prefeito Antonio Coutinho 

134 rua 24 de Maio 

135 rua do Jua 

136 rua Espirito Santo 

137 rua Tome Soares de Lima 

138 rua Inacio Marques da Silva 

139 rua Manoel Alves do Nascimento 

140 rua Santa Luzia 

141 ma Santa Catarina 



A N E X O VII: 

Indicadores da Grade de Carencia do Municipio de Campina Grande 



INDICADORES DA GRADE DE CARENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE 

QUADRO RESUMO DA HABITACAO - S E D E DO MUNICtPIO 

Regiao 
Populacao 

(hab) 

Populacao em 

Area de risco 

Populacao em 

Area de risco(%) 

Total de 

domicilios 

Domicilios em 

area de risco 

Domicilios em 

area de risco(%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 37.991 3.407 9,0 9.295 792 8,5 

II 21.188 908 4,3 5.235 208 4,0 

III 28.002 2.775 9,9 7.016 645 9,2 

IV 36.223 7.369 20,3 9.032 1.780 19,7 

V 21.836 1.895 8,7 5.093 425 8,3 

VI 36.457 57 0,2 9.110 18 0,2 

VII 34.462 521 1,5 8.895 125 1,4 

VIII 33.659 408 1,2 8.800 104 1,2 

IX 27.826 5.218 18,8 7.017 1.306 18,6 

X 35.377 1.101 3,1 9.153 294 3,2 

XI 15.423 * * 4.660 * * 

XII 26.887 * * 
6.575 * * 

Total 355.331 23.659 6,7 89.881 5.697 6,3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FONTE: IBGE- Censo Demografico-2000/Departamento de Projetos-SEPLAG 



QUADRO R E S L MO DA EDUCACAO - S E D E DO W UNICIPIO 

Regiao 

Populac§o(ha b) 

N° CM N° EM 

Criancas atendidas Criancas atendidas Taxa de 

Alfabeti 

zacao* 3 ' 

Regiao 

Total 

Oa 6 

anos 

7 a 14 

anos N° CM N° EM N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% ( 1 > N° % < 2 » 

Taxa de 

Alfabeti 

zacao* 3 ' 

1 37.991 3.741 7.458 1 14 133 3,6 3.250 43,6 80,1 

II 21.188 1.614 3.581 1 9 133 8,2 2.012 56,2 88,9 

III 28.002 2.654 5.520 2 13 269 10,1 2.867 51,9 73,7 

IV 36.223 3.246 7.635 1 11 152 4,7 2.818 36,9 77,0 

V 21.836 2.055 4.539 2 8 272 13,2 2.090 46,0 72,0 

VI 36.457 3.777 8.271 2 4 274 7,3 2.445 29,6 84,9 

VII 34.462 2.978 6.374 2 7 291 9,8 1.929 30,3 84,0 

VIII 33.659 3.167 6.653 2 9 275 8,7 3.164 47,6 88,8 

IX 27.826 3.495 6.522 3 7 502 14,4 2.848 43,7 70,4 

X 35.377 3.152 6.718 2 9 207 6,6 2.417 36,0 86,4 

XI 15.423 847 2.009 * * * * * * 93,3 

XII 26.887 2.258 4.843 2 45 300 13,3 4.375 90,3 62,7 

Total 355.331 32.984 70.123 20 136 2.808 8,5 30.215 43,1 80,2 ( 4 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: Secretaria de Educacao/ IBGE-Censo Demografico-2000 

Obs: (1) - Em relacao a populacSo de 0 a 6 anos; (2) - Em relacao a populacSo de 7 a 14 anos; (3) Populacao residente de 5 anos ou mais de idade; (4) Media das regioes 

QUADRO RESUMO DA SAUDE - S E D E DO MUNICIPIO 

Regi2o 
Popula cao 

(Hab) " " u B S 6 8 U B S F 0 8 H ° 8 p i t a l 

Equipa 

mentos 

Obitos de 

criangas 

com 

menos de 

1 ano 

Baixo 

peso ao 

nascer(%) 

lndice de 

infesta 

c8o 

predial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l%\ 

Mumero 

de caso3 

de dengue 

I 37.991 1 4 * 1 6 13 4,7 4,1 65 

II 21.188 1 * * * 1 2 3,6 2,3 92 

III 28.002 1 * 1 * 2 9 5,5 2,7 174 

IV 36.223 1 4 1 2 8 17 5,3 3,6 260 

V 21.836 1 3 * 1 5 15 3,0 2,3 69 

VI 36.457 * * 1 * 1 4 3,2 3,0 22 

VII 34.462 L 1 * 1 1 3 12 3,7 2,7 46 

VIII 33.659 2 * * * 2 15 3,0 1,6 54 

IX 27.826 * 5 * * 5 6 4,2 2,0 32 

X 35.377 1 3 1 1 6 11 2,0 1,0 136 

XI 15.423 * * 1 12 13 T 3,0 1,1 88 

XII 26.887 1 2 * * 3 7 * 3,6 288 

Total 355.331 10 21 6 18 55 118 1.326 

FONTE: Secretaria Municipal de Saude/Plano Municipal de Saude-2002 / IBGE-Censo Demografico-2000 



QUADRO RESUMO DA RENDA - SEDE DO MUNICJPIO 

Regiao Populacao 

(hab) 

Rendimento mensal 

do chefe do domicilio(R$) 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA37.991 975,40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II 21.188 1.466,65 

III 28.002 438,57 

IV 36.223 665,18 

V 21.836 318,12 

VI 36.457 343,41 

VII 34.462 512,53 

VIII 33.659 661,92 

IX 27.826 282,20 

X 35.377 824,57 

XI 15.423 1.351,19 

XII 26.887 222,86 

Total 36S.331 671,8S(1> 

FONTE : IBGE - Censo Den (1) Media das regioes 

QUADRO RESUMO DA INFRAESTRUTURA - SEDE DO MUNICfPIO 

N° total de 

logradouros 

Logradouros em 

paralelepipedo 

Logradouros 
Logradouros 

em 

paralelepfpedof 
•/.» 

Total de 

domicilios 
rede geral de 

esgoto 
rede geral de 

esgoto(%) 
Regiao 

N° total de 

logradouros 
Logradouros em leito natural 

Logradouros em 

paralelepipedo 
Asfalto em leito 

natural(%) 

Logradouros 

em 

paralelepfpedof 
•/.» 

Asfalto(%) 
Total de 

domicilios 
rede geral de 

esgoto 
rede geral de 

esgoto(%) 

I 249 131 121 22 52,6 48,6 8,8 9.295 6.164 66,3 
I! 200 126 93 22 63,0 46,5 11,0 5.235 3.602 68,8 

Ill 190 100 97 18 1 

52,6 51,1 9,5 7.016 4.156 59,2 

IV 285 155 140 35 54,4 49,1 12,3 9.032 6.243 69,1 
V 239 186 62 12 77,8 25,9 5,0 5.093 1.730 34,0 
VI L 212 52 172 2 24,5 81,1 0,9 9.110 8.657 95,0 
VII 177 92 103 18 52,0 58,2 10,2 8.895 7.449 83,7 

VIII 325 170 174 14 52,3 53,5 4,3 8.800 6.777 77,0 
IX 285 243 47 15 85,3 16,5 5,3 7.017 3.396 48,4 

X 336 169 156 48 50,3 46,4 14,3 9.153 7.751 84,7 
XI 184 4 47 141 2,2 25,5 76,6 4.660 4.533 97,3 
XII 0,0 0,0 0,0 6.575 215 3,3 

Total 2.682 1.428 1.212 347 53,2 46,2 12,9 89.881 60.673 67,5 
FONTE: Secretaria de infraestrutura/ IBGE-Censo demografico-2000 

Obs: O numero total de logradouros, por bairro, nao e igual a soma dos logradouros do bairro por tipo de pavimento, porque uma mesma rua pode ter mais de um tipo de pavimento. 



A N E X O Vffl: 

Roteiro de entrevista 



R O T E I R O D E E N T R E V I S T A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. IDENTTFICACAO 

> Nome, Idade, Escolaridade, Estado civil, Situacao/profiss3o, Tempo de ingresso no 

OP/Conselho 

2. R E P R E S E N T A T I V E ) A D E 

> Entidade comunitaria, Filiaipao partidaria, Regiao ou tematica 

3. FUNCIONAMENTO DO C O N S E L H O 

> Critdrios de participa9ao e vota?ao para escolha dos conselheiros 

> Secretaria executiva, comissoes dentro do CONSE 

> Principals deliberates do OP 

> Interven^Ses dos conselheiros nas reuniSes do CONSE e nas outras instancias do 

processo 

> HierarquizafSo de prioridades 

> Acompanhamento na execu9ao das demandas priorizadas 

> Acompanhamento das Leis (PPA, LDO e LOA), o Piano de Investimentos 

> Prestacao de contas 

4. C O N S E L H E I R O S E G O V E R N O 

> Vinculo com o governo/cooptacao de lideranfas 

> Relacao do conselheiro com o governo e o Legislativo 

> Carreirismo politico - conselheiros que se candidataram para vereadores ou 

assumiram cargos do governo? 

> Relacao dos conselheiros com os delegados de sua base - Retorno e mediacao 

> Grau de autonomia e legitimidade do CONSE 

> Relacao com conselhos municipals 

5. A S I T U A C A O DO OP H O J E 

> Mudan?as praticas provocadas pela participa9ao no processo do OP 

> Credibilidade da popula?ao 

> O OP e projeto prioritario do governo? 

> O PT no governo, o que mudou? 

> Renova9§o do CONSE, os conselheiros incentivam a participa9ao de novos lideres? 

> OfuturodoOP 



A N E X O LX: 

Quadro de entrevistados (as) 



Entrevistados e pseudonimos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Samuel - Robson de Miranda Henrique Escorel 

Jonas - Ivan Cabral 

Noemi - Helena Maria da Silva Gomes 

Judite - Albanita Almeida 

Raquel - Francisca Correia de Almeida 

Ester - Jailda Santos de Almeida 

Daniel - Germano Almeida de Araujo 

Josue - Jose Basilio Ferreira 

Neemias - Francisco Moreno Santos 

Sefora- Terezinha Leite 

Dalila - Marcia Madalena de Souza 

Rebeca- Soraya Maria Cordeiro de Souza 

Ezequiel - Fernando Carvalho 

Rute - Nerize Laurentino 

Amos - Heleno de Freitas 

Isaias- Claudio Roberto Paiva Martins 

Esdras - Moab Severino de Lima 


