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Cap��tulo 2Uma Soiedade (Des)OrganizadaS�o mudaremos o pa��s quando entendermos nosso verdadeiro papel omo i-dad~aosNos �ultimos trinta anos, aostumamo-nos a pensar em movimentos soiais e em organiza�~oessindiais sempre que o termo \soiedade ivil" ou \soiedade organizada" nos �e apresentado emartigos de jornais, vira tema de disursos na TV ou surge nos debates om amigos. O papel dessahamada soiedade organizada nuna foi muito laro para n�os. Se eu voto a ada elei�~ao, fa�oparte desse grupo? Se fui para a Avenida Paulista ou para a praia de Copaabana protestar ontradeterminado governo, sou um integrante da soiedade organizada? E se estou entre os 2 milh~oes debrasileiros que assinaram as hamadas 10 Medidas Contra a Corrup�~ao, propostas pelo Minist�erioP�ublio, aaso posso me onsiderar militante da soiedade organizada? Esta �e uma boa disuss~ao.No ap��tulo anterior, introduzimos os oneitos de Estado, governo e buroraia. Agora, mais doisagentes pol��tios entram para esse sistema: a soiedade e a soiedade organizada.Para failitar a visualiza�~ao da fun�~ao e intera�~ao de ada um desses agentes agindo em onjunto,pe�o para que o leitor me permita uma alegoria. Imagine um grande ondom��nio, om entenas deapartamentos e milhares de moradores. O ondom��nio tem omo objetivo, aima de tudo, provero bem-estar dos moradores e sua onvivênia harmoniosa. Pois imagine, agora, que o ondom��nioseja o Estado. O governo seria o s��ndio, eleito pelo onjunto de moradores - a soiedade, na nossaanalogia - para mandatos om dura�~ao pr�e-estabeleida. A ele abe administrar o ondom��nio. Osfunion�arios que trabalham na manuten�~ao dos pr�edios (porteiros, serventes, seguran�as et.) seriama buroraia; e a soiedade organizada, a assembleia do ondom��nio.O s��ndio tem liberdade para atuar dentro da normas estabeleidas om mais ou menos liberdade.Ele pode, por exemplo, ontratar e demitir funion�arios sem onsultar a assembleia; mas n~ao tempermiss~ao, por outro lado, para ontrair d��vidas om servi�os extras ou obras sem pr�evia autoriza�~aoe sem estar sujeito �a �saliza�~ao.E omo funiona a dinâmia desses agentes dentro do ondom��nio? �E de interesse da institui�~aoque os moradores gozem de bem-estar, tenham seus direitos respeitados e observem suas obriga�~oes,a �m de que a vida em oletividade seja melhor para todos. O ondom��nio (Estado), ent~ao, estabeleeos prin��pios e as leis, onsubstaniadas no estatuto, bem omo as atribui�~oes e os limites de atua�~aodo s��ndio, que �e seu administrador, para que o prop�osito omum seja onquistado. Se o s��ndiofor pro�ssional e ��ntegro, respeitar�a o interesse do ondom��nio. Ele organizar�a seu funionamentoe zelar�a para que a arreada�~ao das taxas seja utilizada de aordo om as neessidades, al�em dedesenvolver meios para a otimiza�~ao dos reursos e a implanta�~ao de benfeitorias que favore�am atodos - playground para as rian�as, sala de jogos para os adultos, pisina e aademia dispon��veisaos moradores, estaionamento organizado, regras para posse e trânsito de animais de estima�~ao,medidas de eonomia et. Se o s��ndio n~ao respeitar a onven�~ao ou for inompetente na sua miss~ao,13



os moradores �am sujeitos a atrasos no pagamento das ontas de �agua e energia - e as onsequentesmultas e ortes de forneimento -, bem omo a danos materiais e �a dilapida�~ao do patrimônio omum.A assembleia pode ajudar o s��ndio bem-intenionado toda vez que os moradores têm algumaneessidade ou demanda n~ao atendida. Por�em, lembremo-nos de que a assembleia �e aliada e protetorados moradores e deve lealdade, somente, ao ondom��nio. Portanto, ela vai tomar atitudes quando oadministrador n~ao estiver fazendo seu trabalho orretamente ou agindo de m�a-f�e, representando umriso ao bem omum.Nessa alegoria, perebe-se que o bem-estar dos moradores depende de três oisas: um ondom��nio(que, na ilustra�~ao, representa o Estado) onsiente do que �e o melhor interesse de todos; um s��ndio(o governo) e�iente; e uma assembleia (a soiedade organizada) sempre atenta ao que aontee noondom��nio.Sabemos que o ondom��nio e a assembleia onstituem uma unidade permanente e omprometidaom o bem-estar dos moradores. Quanto ao s��ndio, isso n~ao neessariamente aonteer�a. Como umgestor eleito, ele pode ser substitu��do, o que aarretaria o �m dos benef��ios que usufrui, omo isen�~aode ota ondominial ou, eventualmente, remunera�~ao. Por isso, independentemente de sua ��ndoleou apaidade, vai sempre querer se perpetuar no argo om, ada vez, menos limita�~oes. Se �zerum bom trabalho e ontribuir para melhoria do bem-estar do ondom��nio, onquistar�a a on�an�ade todos, aumentando suas hanes de permaneer no argo enquanto o desejar. Por essa raz~ao, oondom��nio e sua assembleia têm de riar uma alian�a muito forte. Agindo assim, estar~ao sempreunidos ontra s��ndios inompetentes ou mal-intenionados.Por sua vez, o ondom��nio tamb�em pode ser o problema: quando n~ao �e bem onstitu��do, �a semprioridades laras, n~ao sabe limitar seu s��ndio nem onsegue se fazer representar orretamente pelaassembleia. Nesses asos, o resultado �e sempre ruim para os moradores. Eles ter~ao menos onforto,amargar~ao preju��zos e ver~ao o valor de seus im�oveis se orroer.Pior ainda �e quando o s��ndio orrompe moradores e aliia grupos a votarem nele em troa defavores pessoais ou vantagens indevidas em detrimento do bem omum de todos os ondôminos,alterando a atua�~ao da buroraia - no aso, a dos funion�arios do ondom��nio - em seu pr�opriobenef��io. Se as neessidades do ondom��nio forem distoridas por benef��ios onedidos a pouos,ele pode at�e ser levado �a falênia.A situa�~ao do Brasil nos dias de hoje �e ompar�avel a essa �ultima parte da alegoria. Nosso pa��ssubsiste om um Estado desvinulado dos alertas de sua soiedade organizada, inapaz de imporlimites nos governos que suessivamente aprisionam as a�~oes da soiedade om buroraias. Noquadro n�umero 1 (par�agrafo 2 14), vemos omo o Estado estabelee as regras para o governo ea buroraia e omo a soiedade organizada e o restante da oletividade sofrem ontrole e devemestar sempre alertas para inueniar e limitar as a�~oes desses mesmos governo e buroraia. Vemos,tamb�em, que a soiedade organizada e o Estado s~ao, na verdade, aliados, unidos ontra as a�~oesnoivas do governo e da buroraia. Como h�a laramente um hefe de governo, �e neess�ario um hefede Estado, para que essas fun�~oes distintas n~ao sejam exeridas pelo mesmo indiv��duo ou pelo mesmogrupo de pessoas. E, quando h�a essa distin�~ao, a fun�~ao primordial de qualquer hefe de Estado deveser a de proteger a soiedade ontra o riso de tirania do governo ou da buroraia.Aontee que o jogo de for�as om interesses, muitas vezes, antagônios, gera tens~oes e onitos.A�nal, nem sempre a soiedade organizada esolhe a equipe om a qual o hefe de governo governar�aou quem oupar�a argos na buroraia.Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.O governo pode, muito bem, mudar as regras legais para garantir a viabilidade de sua admi-nistra�~ao. Assim, o Estado tem omo obriga�~ao riar anais para que a obran�a e a �saliza�~aoexeridas pela soiedade organizada possam uir de maneira dinâmia, ooperativa e orgânia. At�eporque, entre as primeiras medidas que um governo mal-intenionado, om prop�ositos totalit�arios,14



toma quando assume o poder est~ao a limita�~ao da transparênia e o ereamento do aesso e inuêniada soiedade organizada nas diversas institui�~oes do Estado.No quadro n�umero 2 (par�agrafo 2 20), vemos nos ��rulos onêntrios a atua�~ao e limite de adauma das for�as. De aordo om esse modelo, ada ��rulo limita ou expande o ��rulo adjaente.A soiedade �e o ��rulo m�aximo, que exere inuênia em seus protetores: a soiedade organizada.Esta limita a�~oes do governo e da buroraia, ao mesmo tempo que sofre ontrole dos mesmos. OEstado �e o ��rulo pequeno ao entro. Ele �e que valida as regras de a�~ao dos governos e buroraia,atrav�es da Constitui�~ao.O ideal �e ter um Estado que estabelee regras a partir das pr�atias omuns, naturais e aeitas pelasoiedade - onsequentemente, limitando as a�~oes do governo e da buroraia. Em um Estado au-tor�atio ou totalit�ario, ao ontr�ario, a Constitui�~ao dar�a poderes para o governo e para a buroraiadominarem e ontrolarem todo o sistema pol��tio �a revelia das regras naturais da soiedade.Semelhante efeito se d�a, tamb�em, na existênia de um Estado omisso ontra um eventual governototalit�ario. Na existênia de um Estado d�ebil ou omisso, um governo totalit�ario ser�a limitado apenaspela e��aia de sua buroraia em impor a tirania - e, �e laro, pela for�a de resistênia da soiedadeorganizada. Por isso, um Estado que n~ao estabelee limites laros aos seus governos e buroraiatermina por riar uma situa�~ao semelhante �a de um Estado totalit�ario om intentos de ontrole total.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.Observe que a soiedade organizada �e maior do que o governo e a buroraia. Ela �e omposta porimportantes segmentos da soiedade, por idad~aos onsientes que se organizam fora da esfera dogoverno. �E a qualidade da soiedade - mensur�avel por indiadores omo o �Indie de DesenvolvimentoHumano (IDH), que leva em onta indiadores omo renda, edua�~ao e expetativa de vida de uma15



popula�~ao - que determina a for�a da soiedade organizada pois, obviamente, �e do primeiro grupoque saem os integrantes do segundo. Caso n~ao haja uma soiedade bem organizada, as a�~oes paralimitar governo e buroraia ser~ao frustradas. Sim, a soiedade organizada �e a elite da soiedade erespons�avel pela sua defesa.

Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.A for�a de ada uma das instânias do sistema pol��tio varia segundo os modelos de Estado. Oquadro n�umero 3 apresenta os extremos das possibilidades.No lado esquerdo observa-se o exemplo de um pa��s em que o Estado dominou todo o sistemapol��tio - at�e mesmo, a soiedade - e todos se tornaram agentes ao seu servi�o. �E esse o modelodas teoraias islâmias om reis ou presidentes absolutistas e dos Estados omunistas do s�euloXX. Nesses asos totalit�arios, os grupos ivis organizados s~ao extintos e a soiedade, totalmente semdefesa, se torna dominada e transforma-se em instrumento do Estado.No outro extremo, vemos um Estado liberal om governo e buroraia limitados pela Constitui�~aoe pela soiedade organizada. O modelo �e representativo de uma soiedade organizada forte e em-penhada em se representar e ontrolar o pr�oprio destino, limitando a buroraia, o governo e poronsequênia o n��vel de interferênia do Estado.Cabe uma importante ressalva semântia quanto ao uso do termo \Estado liberal". A ompreens~aodo oneito implia o entendimento de que, para o Estado permitir maior liberdade da soiedade,deliberadamente restringe suas fun�~oes e seu ampo de atua�~ao e faz o mesmo om o governo ea buroraia. Esse modelo de Estado limitado se restringe a agir nas �areas da defesa da soberanianaional, diplomaia, na seguran�a p�ublia, na justi�a, na preserva�~ao da ordem moral e instituional,na garantia das liberdades individuais e do direito �a propriedade. Qualquer outra fun�~ao n~ao �eompetênia nem dever do Estado.A Am�eria Latina �e pr�odiga em exemplos de governos que tentaram desequilibrar o jogo de for�asentre os agentes pol��tios. N~ao foram pouos aqueles que tentaram - e, �as vezes, onseguiram -,ontrolar a soiedade organizada por meio de falsas organiza�~oes n~ao governamentais, sindiatos,m��dias patroinadas, igrejas, esolas e universidades. O prop�osito era difundir onte�udo ideol�ogiode ontrole soial para tornar a soiedade organizada em uma extens~ao velada do governo.No Chile, em 1973, o governo de Salvador Allende (* 1908 - y 1973) pretendia riar um Estadototalit�ario omunista atrav�es de ideologia marxista de mobiliza�~ao. A estrat�egia de Allende foiinstrumentalizar em seu favor diversos segmentos da soiedade. No entanto, o Chile tinha umasoiedade organizada livre, instru��da e ativa, e a maior parte dela n~ao suumbiu �a tentativa deaparelhamento marxista, opondo-se veementemente �aquela inurs~ao de ontrole por parte do governo.A polariza�~ao pol��tia entre essa soiedade organizada e os segmentos in�ltrados do governo foiinevit�avel e onitos se propagaram em todos os setores da soiedade (esolas, igrejas, assoia�~oesomeriais et). 16



Fonte: Elaborado pelo pr�oprio autor.A tomada do poder pelo ditador Augusto Pinohet (* 1915 - y 2006) foi, num primeiro momento,legitimada pela soiedade organizada livre, que lutava em oposi�~ao aos grupos soiais aparelhados eorganizados pelo governo. O usto foi alt��ssimo, dado que, para livrar-se do totalitarismo marxista, opa��s aabou por validar outro poder totalit�ario, de ideologia oposta. Apesar de ter empalmado o poderatrav�es de um golpe militar em 1973, Pinohet saiu da Presidênia do Chile por vias onstituionais,em 1989. O despotismo e o totalitarismo oresem e perduram quando n~ao h�a soiedade organizadaonsiente de seus interesses e apaz de defendê-los.Infelizmente, essa apaidade de defesa s�o est�a presente naqueles pouos pa��ses que operam sobum genu��no Estado de direito, em que a soiedade organizada partilha do omando da oisa p�ublia.S~ao, n~ao por aaso, as na�~oes mais desenvolvidas: os Estados Unidos, o Canad�a, a Austr�alia, osEstados da Europa oidental e o Jap~ao.As soiedades organizadas nesses pa��ses disp~oem de meanismos para fazer frente �as press~oes degovernantes e buroratas. Suas onstitui�~oes protegem suas soiedades organizadas e limitam a�~oesde seus governos e buroraias. Nessas na�~oes, prevalee o prin��pio segundo o qual a soiedade temde ter ontrole sobre tudo o que exere poder sobre a soiedade. A ausênia desse prin��pio e demeanismos onstituionais para exerer tal prin��pio faz toda diferen�a no eossistema pol��tio deum pa��s e abre as portas para a autoraia de Estado. A soiedade organizada do Brasil sofre omessa de�iênia onstituional.Na maior parte do mundo, entretanto, h�a desequil��brio entre as for�as que atuam no jogo pol��tio.Uma das prinipais raz~oes �e que as regras desse jogo foram estabeleidas de modo a n~ao favoreer asoiedade organizada e sim o Estado. E que regras s~ao essas? Ora, estamos falando do instrumentom�aximo que rege um Estado, estabelee sistemas de ontrole e regula as rela�~oes entre as institui�~oes:a Constitui�~ao.
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