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2 ResumoNeste artigo examinamos o papel das troas solid�arias dentro da eonomia solid�aria, as quais est~ao areriar formas de omerializa�~ao reaproximando e reuni�ando produtores e onsumidores enquantoprossumidores. Apontamos, nas onlus~oes, que os ��rulos de troa solid�arios permitem aos seuspartiipantes voltarem a assumir seu poder pessoal e omunit�ario e ter ontrole sobre suas vidas,pois quebra o feiti�o do dinheiro e possibilita redesobrir as pessoas oultas numa rela�~ao de troa.Palavras-Chave: Troas Solid�arias; Moeda Soial; Eonomia Solid�aria.3 Introdu�~aoA eonomia solid�aria atualmente onstitui-se num verdadeiro movimento soial omposto de in�umerasvertentes, tais omo ooperativas de produ�~ao, de onsumo ou de servi�os, organiza�~oes de r�editosolid�ario e fundos rotativos, empresas reuperadas atrav�es da autogest~ao. Por�em, aqui destaamoso movimento das troas solid�arias, em geral pratiadas nos Clubes de Troa om - e sem - o uso demoeda soial.Nestes ��rulos de troas solid�arias3 s~ao interambiados bens aumulados (em bom estado deonserva�~ao e limpos) ou produzidos, tais omo: d's e disos de vinil; artesanato; bijoux; livros;espelhos; esta para biileta; roupas; ortador de grama; len�ol; anga; omputador; bomba paratirar �agua de po�o; aparelho de som; ta�as de ristal; roupas de ama e mesa; ervas mediinais;temperos; ferramentas; ompotas, does, gel�eias, queijos; gr~aos, verduras e hortali�as orgânias;panos deorativos; bolos e tortas, p~aes integrais, bisoitos; tênis; tapetes; forno para erâmia, fornopara p~aes e bolos; biombo, lumin�aria. Tamb�em irulam saberes e servi�os: massagens; equipe paratrabalhar om arte mosaio; pessoas que esrevam projetos soiais/art��stios; aulas de viol~ao, deperuss~ao, de m�usia; aulas de ostura; aulas de inglês, franês, alem~ao, ou matem�atia; tarô; aulade teatro; de yôga; de dan�a; aula de permaultura; reexologia; reiki; mutir~ao para bioonstru�~ao;vivênias; ursos; aula de apoeira; aulas de astrologia; dentista.Estas troas oorrem, prinipalmente, atrav�es de FEIRAS, as quais se realizam periodiamentequando os assoiados exp~oem, em banas e/ou artazes, os produtos e servi�os, efetuando-se as troas.Quando n~ao �e poss��vel o esambo (interâmbio direto), para failitar as troas se utiliza apenas umamoeda soial, uma esp�eie de vale que apenas media as troas entre os s�oios. Nestas feiras n~ao apenasse interambiam meradorias, mas se onvive e se fazem amizades, troam-se id�eias, desfrutando-sede um fraterno momento de partilha solid�aria. Para poder partiipar plenamente duma feira bastalevar algo para troar, mas �e neess�ario formalizar a ades~ao aos prin��pios da eonomia solid�aria(veja anexo) e preenher um singelo adastro. Mas, existem tamb�em as troas pontuais que n~ao s~aoefetuadas nas feiras, seja entre vizinhos, seja entre amigos, familiares ou olegas, entre membros domesmo Clube de Troas ou de outros Clubes.No movimento das troas solid�arias enontramos duas formas de interâmbio: as mediadas atrav�esde uma moeda soial4, e as efetuadas diretamente. Nos t�opios abaixo examinaremos ambas formas.Ao �nal anexamos a Delara�~ao de Prin��pios do Clube de Troas Eosol, de Florian�opolis, ujavers~ao foi re-elaborada pelos autores.3Gorz [3℄ (1998: 113) fala em \��rulos de oopera�~ao".4Ver a tese de doutorado de Claudia Soares [11℄ (2006).
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4 A desventura da moeda \Na Am�eria Latina s~ao muitos os pa��sesque têm uma moeda saud�avel, mas um povo doente."(E. Galeano)No in��io da aventura humana e durante boa parte dela, inlusive atualmente, a troa - ou esambo- �e utilizada, mesmo sem perebermos isto.A troa �e o prin��pio da vida. Desde o primeiro momento de nossa vida interambiamos o ar,atrav�es da respira�~ao e nos relaionamos om o ambiente em que estamos. A qualidade do ambienteinui na nossa qualidade de vida, na nossa sa�ude. Assim, tamb�em as nossas troas por artigos,servi�os e saberes que garantam nossa vivênia digna, preisam ser feitas om qualidade. A quali-dade a que nos referimos aqui n~ao �e a do produto em si, o que �e �obvio, mas sim a qualidade dosrelaionamentos, dos la�os que se podem onstruir quando se est�a troando. Estamos nos referindoaqui a oportunidade de resimento nos n��veis f��sio, emoional e mental, pois quando troamosestamos lidando om nossos sentimentos mais ��ntimos, omo ego��smo, ompeti�~ao, apego, e, quando,atrav�es de nossa vontade, aprendemos a identi�ar estes sentimentos e emo�~oes e a transform�a-losem gratid~ao, amizade, doa�~ao, nosso proesso omo seres humanos em evolu�~ao aelera grandementee melhoramos nosso bem estar, nossa qualidade de vida e dos que est~ao ao nosso redor.Como um meio para failitar as troas, surge a moeda (o dinheiro), palavra origin�aria do nome dadeusa romana Juno Moneta. Com o passar do tempo a moeda foi ganhando outras arater��stias,omo a apaidade de ser espeulada e aumulada, por exemplo. A maneira omo utilizamos a mo-eda reete nosso omportamento omo seres humanos, nossos medos, nossos apegos e esperan�as.Atualmente, no mundo globalizado h�a uma quantidade enorme de dinheiro que existe apenas no-minalmente e, mesmo n~ao existindo, este dinheiro est�a onentrado nas m~aos de pouos, gerandoin�umeros desonfortos para o bem estar do ser humano (seja para os que o tem, seja para as maioriasque n~ao o tem).A rise da Argentina de 2000/2001 tanto revela que os trilh~oes de d�olares que irulam no mundovirar~ao p�o (n~ao valem nada, portanto) se uma quantidade onsider�avel de pessoas quiser liquidez aomesmo tempo, quanto a importânia das atuais pequenas \velas" elaboradas na esala humana que,diante do apag~ao, brilhar~ao no esuro. Foi o que oorreu om a rede dos lubes de troa l�a existentes,as quais, diante do v�auo da moeda o�ial que pratiamente desapareeu, passaram a ser a �uniaforma pela qual milh~oes onseguiam sobreviver no auge da rise.Uma das fun�~oes da moeda �e evitar a troa direta. Quando vamos ao merado formal, estabelee-mos rela�~ao om o papel moeda, sem darmo-nos onta da existênia de outro ser humano, que naquelemomento pode estar no aixa efetuando a nossa ompra. Em geral, no mundo moderno as troass~ao feitas no merado formal atrav�es da moeda o�ial, o que ausa uma erta estranheza e algunsonsequentes desonfortos para as pessoas, pois a rela�~ao puramente merantil mediada pelo dinheiroengendra um distaniamento entre o partiipantes do ato de troa, e n~ao uma aproxima�~ao e uni~ao.Olavo Bila [1℄ (1997), em seu ensaio sobre o dinheiro nos diz que \o maior rime do dinheiro �e este:ele �e o grande orruptor, o grande envenenador das almas, o grande prostituidor das onsiênias".O fenômeno da rei�a�~ao do dinheiro pelo qual este ganha vida pr�opria �e bastante onheido, j�atendo sido desvelado por Marx na sua an�alise do fetihismo da meradoria. Elevado a um �m em simesmo, o dinheiro passa a dominar plenamente o ser humano, omo um Deus seularizado.A soializa�~ao pelo dinheiro, elebremente desrita por Simmel [10℄ em 1900 na obra \A �loso-�a do dinheiro", por um lado �e louvada porque permite desabrohar a individualidade, liberando oindiv��duo do jugo e dos onstrangimentos omunit�arios, possibilitando rela�~oes impessoais e estimu-lando a e��aia da raionalidade eonômia e o esp��rito ient���o moderno. Mas, h�a um alto pre�oa pagar quando �e apenas atrav�es da moeda que nos relaionamos, pois aqui estamos diante duma3



esp�eie de soializa�~ao asoial, a qual permite uma partiipa�~ao do indiv��duo na soiedade de on-sumo, mas n~ao o integra nas redes prim�arias de soiabilidade e apoio m�utuo, gerando um indiv��duosoialmente desintegrado, indiferente e alienado, afetivamente arente e neur�otio. No extremo, estaforma moderna de soializa�~ao onstitui uma soializa�~ao dessoializante, dessolidarizante, que nestaforma limite amea�a a ontinuidade da vida soial.A forma de soializa�~ao engendrada atrav�es de rela�~oes puramente merantilizadas e monetariza-das reveste-se duma esp�eie de \s��ndrome da grife": \se hego �a sua asa de BMW tenho um valorA, se hego de ônibus valor Z. Sou a mesma pessoa, mas a meradoria que me reveste passa a termais valor que eu, passa a me imprimir valor" (Fr. Betto).Vale resgatar Marx para entender omo funiona o atual paradigma eonômio, se queremos su-per�a-lo. Desreve Marx que o apitalismo partiu da troa simples de meradoria (M-$-M, meradoriatroada por dinheiro para troar por outra meradoria), evoluindo para a forma apitalista, ou $-M-$(onde dinheiro �e troado por meradorias para obter, atrav�es da transforma�~ao destas e da troa doproduto �nal, mais dinheiro), at�e atingir o �apie do iruito �naneiro, onde o dinheiro �e troadosimplesmente por dinheiro, $-$. Neste iruito �naneiro o ser humano foi totalmente exlu��do.Al�em disso, o sistema �naneiro moderno age omo um dreno, um autêntio sanguessuga, gerandovazios monet�arios (30% dos muni��pios do Brasil n~ao têm agênia ban�aria5) que inviabilizam eempobreem imensas regi~oes que se desapitalizam, onentrando reursos nas grandes apitais eentros �naneiros. Ao inv�es do sistema ban�ario servir ao pa��s, ele se serve deste, aumentandoabusivamente seus luros. \A ausa da pobreza �e a natureza voraz dos juros ompostos", alertouHodgskin [6℄ em 1825. Adenda ainda que \nenhum trabalhador, nenhuma for�a produtiva, nenhumengenho e arte podem satisfazer �as exigênias esmagadoras dos juros ompostos" (1986: 327-328).5 As troas solid�arias mediadas pela moeda soialA moeda, milenar inven�~ao da humanidade, deveria servir para failitar nossas vidas e permitir umadinâmia eonômia mais saud�avel. Numa soiedade omplexa ela �e impresind��vel e irrenuni�avel,assim omo os tubos de ano para a ondu�~ao de �agua. O dinheiro ontinua neess�ario, mas elearrega muito sangue (pois adv�em da explora�~ao) al�em de ser extremamente poderoso, agindo omoum fetihe, um inr��vel im~a que magnetiza nossos ora�~oes e mentes, deformando nossas rela�~oes e apr�opria ondi�~ao humana. Como quebrar o seu feiti�o? Como lidar om ele?As troas feitas atrav�es da moeda soial s~ao uma alternativa onebida, distribu��da e geridapelos pr�oprios usu�arios que, ao intensi�ar suas fun�~oes omo meio de irula�~ao, ontribui paraaprofundar nossas rela�~oes de olabora�~ao. A moeda soial tem uma rela�~ao mais transparente edireta om pr�opria riqueza, nos permitindo ver que esta adv�em do trabalho. Como a moeda soialn~ao se torna a �nalidade do ato eonômio, nem busa servir omo reserva de valor, nem mede apenaso valor de troa ou valor de uso, ela aaba por revelar o inomensur�avel valor de v��nulo entre aspessoas. Uma diferen�a importante entre a moeda soial e o dinheiro o�ial, �e que qualquer um podefazer uso dela na medida em que tenha algo para ofereer, omo um produto ou servi�o, dentro doespa�o onde ela irula, no qual sua aeita�~ao �e volunt�aria. Pois, lembra H�elder Câmara, \ningu�em �et~ao pobre que n~ao tenha nada para ofereer, ningu�em �e t~ao rio que n~ao tenha nada que neessite".Em muitos asos a troa direta entre duas pessoas n~ao �e poss��vel, pois oorrem om frequêniasitua�~oes onde \tu tens algo que eu quero, por�em o que eu tenho para troar n~ao te interessa ou n~aote �e neess�ario". Neste aso a entrada duma tereira pessoa pode resolver o problema, oorrendouma negoiada e dif��il triangula�~ao. Situa�~oes de troas triangulares s~ao omuns.Nestes asos, a introdu�~ao da moeda failita e permite uir rapidamente a transa�~ao. Aqui a moeda5Folha de S~ao Paulo, 15.07.2001. 4



representa uma d��vida que a oletividade que a utiliza possui para om seu detentor. Evidentemente,quando se trata da moeda soial, tal esquema simb�olio (o dinheiro enquanto um r�edito) apenas podefunionar se os interambiantes se enontram frequentemente, quase que omo pareiros, permitindoque seu portador resgate a d��vida. Isto oorre porque a moeda soial tem irula�~ao restrita, pois �eaeita apenas entre aqueles que omungam da �loso�a da eonomia solid�aria. Mas, nas oasi~oes ondeos atores di�ilmente ter~ao outra oportunidade de se enontrar e se relaionar, �ar om a moedasoial equivale a �ar om um mio, trazendo insatisfa�~ao.Ali�as, a teoria dos jogos est�a ansada de demonstrar que a a�~ao oletiva efetuada ooperativamente�e sin�ergia, sendo a melhor op�~ao individual nos arranjos onde as pessoas om alguma frequênia serelaionam (a solidariedade �e o melhor neg�oio).A moeda soial, omo toda e qualquer moeda moderna, exige on�an�a. Mas, no seu aso, esta �eonstru��da na onvivênia, atrav�es de enontros peri�odios entre as pessoas. A moeda soial s�o fazsentido quando h�a perspetiva temporal de ontinuidade, exigindo novos enontros quando aquelesque s~ao redores (ou seja, portadores de moeda) poder~ao resgatar a d��vida que aquele oletivo ondeela irula tem para onsigo. Entretanto, nestes reenontros, ao mesmo tempo se onstituir~ao novasd��vidas, num perp�etuo ilo de endividamento.Este iruito de troas �e exatamente semelhante ao onheido iruito da eonomia da d�adiva,onde a reiproidade �e poss��vel pela orrente temporal do dar-reeber-retribuir, estabeleendo umproesso sem �m onde o que importa �e a rela�~ao de amaradagem que se estabelee, mais que o �aluloinstrumental de ganhos e perdas. Os Clubes de Troas s~ao, provavelmente, os �unios lubes do mundoem que todos os membros quando ingressam, ao inv�es de pagar uma taxa para se assoiar, reebemuma erta quantia de moeda soial. Assim, al�em de se garantir um grau m��nimo de liquidez (deuidez das meradorias), gera-se um ompromisso de ada partiipante oloar algo em irula�~ao,desenadeando uma espiral de troas sem �m. Como a reiproidade est�a na base do la�o soial(Mauss), exerit�a-la nos Clubes de Troas �e experieniar omo �e grati�ante entrar em assoia�~aoom o outro de forma desinteressada e livre.Portanto, fazer demonstra�~oes, o�inas om moeda soial, em determinadas oasi~oes nas quaisn~ao h�a expetativa dos atores se reenontrarem, �e omo brinar de feira solid�aria om uso de moedasoial onstru��da s�o para aquele evento, o que poder�a levar a experiênia ao insuesso. Isto di�-ilmente d�a bons resultados e di�ilmente onvener�a os uriosos que querem onheer este outrosistema monet�ario, impossibilitando atingir seu ar�ater pedag�ogio de mostrar na pr�atia uma outraforma de nos relaionarmos om a moeda. Areditamos, portanto, que a pr�atia de utilizar moedassoiais em eventos pontuais �e v�alida apenas quando houver perspetivas daquele evento se repetirperiodiamente, ou que ele se estenda por v�arios dias.Ela de fato faz sentido quando pratiada por grupos de pessoas que tenham a�nidades, artiuladosseja pela proximidade (bairros, omunidades, loal de trabalho), seja pela ideologia, religi~ao ou bomsenso.O uso generalizado da moeda soial omo uma esp�eie de irulante loal num determinado bairropossibilita romper om o ��rulo viioso da pobreza e da mis�eria, o qual em grande parte �e deor-rente da esassez de moeda que inibe a produ�~ao e irula�~ao da riqueza, tal omo demonstra aexperiênia do Bairro Palmeira em Fortaleza, atrav�es do Bano Palmas, um bano popular (Segundo[9℄; Magalh~aes, 2005).Nos ��rulos de troas solid�arias �e muito difundida a hist�oria do aixeiro viajante que hega numapequena e empobreida idade do interior, paga adiantado a hospedagem e vai imediatamente paraum bar. Por�em, l�a no bar reebe uma hamada no seu elular, e ter�a de seguir viajem sem sequer terentrado no quarto do hotel. Mas, o dinheiro da hospedagem (pois esta, paga anteipadamente, lhe�e devolvida) irulou na idade e permitiu fehar diversos iruitos eonômios, que, sem a presen�ado dinheiro, n~ao se ompletam e travam, implodindo a eonomia loal. Moral: aquela omunidade5



tem todas as ondi�~oes para uma saud�avel e dinâmia vida eonômia, mas a eonomia loal n~ao seonsolida devido �a esassez monet�aria.Nas assoia�~oes de troas solid�arias oorre uma mudan�a de paradigmas, pois o mito e o medoda esassez s~ao transformados no paradigma da abundânia (Primavera [8℄, 2003), possibilitandoviveniar a sinergia da vida. A l�ogia dominante na eonomia onvenional �e a da esassez, uma vezque o dinheiro nuna �e su�iente para ser apropriado pelos produtores na medida de suas neessidadese aaba se aumulando na m~ao de pouas fam��lias e algumas grandes orpora�~oes que ontrolam as�nan�as do mundo todo. J�a na eonomia solid�aria esta esassez de dinheiro �e eliminada pelas troasdiretas e pelo uso das moedas soiais, pois n~ao passa por inseguran�as e ontroles externos, mas pelaon�an�a m�utua, a responsabilidade de ada um om o soial, a oopera�~ao e a solidariedade. Se, noesquema apitalista, a falta de moeda freia o desenvolvimento de regi~oes e indiv��duos, na eonomiasolid�aria, para al�em de superar este problema da liquidez monet�aria atrav�es da produ�~ao dos seuspr�oprios irulantes, permitindo o empoderamento soioeonômio das omunidades organizadas emredes, pois evita o desperd��io de reursos e apaidades, a introdu�~ao destas ferramentas potenializaa emanipa�~ao dos povos e a a�rma�~ao de uma outra soiabilidade, profundamente solid�aria.Podemos reaprender a nos relaionar ooperativamente, e isto envolve que nos reapropriemos dodinheiro, que o subordinemos aos nossos valores maiores. Careemos de uma moeda planejada parapromover a evolu�~ao humana, e n~ao om a �otia meradoêntria voltada autistiamente para sipr�opria e para a promo�~ao da sua pr�opria irula�~ao, gerando fraudulentamente dinheiro atrav�es datroa de dinheiro.A experiênia atual om moeda soial nos india algumas pistas seguras para que tenhamos estenovo dinheiro, soial e �etio que permita redesobrir as pessoas oultas numa rela�~ao de troa:� Todos somos prossumidores6, ou seja: produtores e onsumidores simultaneamente. Portanto,todos temos direito a uma partiipa�~ao no iruito monet�ario em ondi�~oes justas e favor�aveisao desenvolvimento humano.� O dinheiro deve irular. O dinheiro preisa irular na eonomia assim omo o sangue noorpo, para manter a sa�ude de todos os sistemas integrados, pois se trata de uxo (e n~aode a�umulo). Caso ontr�ario, ele oagular�a e gangrenar�a, om o onsequente apodreimentodaquela parte.Se, para Marx, o apital �xo aumulado nos meios de produ�~ao �e \trabalho morto", para Weber oa�umulo de apital age omo um \esp��rito oagulado" que ontinua a agir sobre o trabalho vivo, om\poder de obrigar os homens a servi-lo e a modelar suas vidas de maneira oeritiva", multipliando-lhes a e��aia, mas tamb�em lhes impondo limites, eslaree Gorz [4℄ (2003: 58). Formatado onformea l�ogia apitalista, o apital n~ao age omo um protoolo que poderia failitar rela�~oes entre aspessoas, e destas om as oisas, para o desfrute e bem estar de todos.6 As troas diretas \O que quer dizer ativar?�E uma oisa muito esqueida.Signi�a riar la�os . . . "(Saint Exup�ery)No movimento das troas solid�arias enontramos tamb�em experiênias de troa direta, as quaiss~ao uma oportunidade de substituir a ompeti�~ao pela oopera�~ao e solidariedade, atrav�es das troas6Esta �e uma express~ao elaborada por A. Toer [14℄ (1995).6



de bens, servi�os e saberes, sem o uso de moeda alguma, resgatando a forma de interâmbio maisomum e antiga do mundo: o esambo. A n~ao utiliza�~ao da moeda seja ela o�ial ou soial, faz omque a troa direta sirva para ompartilhar e n~ao para aumular e para resgatarmos o sentido originalda eonomia: uidar da asa.Quando retiramos a moeda para estimular a troa direta, os la�os de amizade e on�an�a s~aorefor�ados. Quando optamos pelas troas, seja partiipando de um grupo de troas solid�arias, sejatroando um opo de a��uar om o vizinho, estamos seguindo o ritmo natural da vida, um pulsar uni-versal medido pelas batidas do ora�~ao, que expande e ontrai, assim omo s~ao os ilos eonômios,assim omo �e a gal�axia se movendo no universo. \Viver om a produ�~ao do vizinho permite susten-tar a omunidade e riar la�os de proximidade e de uidados" (Souza [12℄, 2005: 8 ). Nas troassolid�arias geram-se e onsolidam-se la�os inter-pessoais, havendo uma intensa irula�~ao de arinhose uidados m�utuos.Nestes interâmbios redesobre-se que o v��nulo entre as pessoas �e fundamental, pois �e gerador deprazer, alegria de viver, paz, inspira�~ao e riatividade, ou seja: que o v��nulo tem valor, e este valor�e inomensur�avel, muito superior ao materialista valor de troa (atualmente o �unio onsiderado nom��ope �alulo eonômio).O espa�o onde oorrem as troas diretas �e muito mais do que um lugar para fazer interâmbiobens e servi�os, pois nelas tamb�em se troam sonhos, utopias, alimentam-se raz~oes de viver. �E umafesta onde as pessoas se onheem, riam novos projetos e perspetivas, a omunidade rese emreursos e qualidade de vida, nasem novas amizades, a solidariedade naturalmente se faz presente,rese a auto-estima, tanto no n��vel pessoal omo omunit�ario.A eonomia solid�aria, atrav�es da pr�atia da troa direta, inova em rela�~ao �a eonomia o�ial,pois gera um sistema baseado na on�an�a e na oopera�~ao, um sistema eonômio mais orgânio,humano e sustent�avel. Constroem-se rela�~oes humanas e eonômias onde prevalee um tempo emque o valor est�a nas pessoas e no trabalho delas, onde o ��mpeto do ego de querer levar vantagem sedesfaz quando se pode olhar nos olhos do outro reonheendo a si mesmo na rela�~ao de troa.J�a sabemos que grandes aglomera�~oes de pessoas num mesmo espa�o s~ao insustent�aveis em termosde qualidade de vida, qualidade de relaionamentos humanos, qualidade dos reursos naturais. Empequenos grupos podemos estabeleer la�os fortes de on�an�a e ter um tempo de qualidade (goodtime, omo se diz nos pa��ses angl�ofonos) uns om os outros, troando al�em de produtos, servi�os esaberes, olhares, sorrisos e amorosidade. As troas diretas funionam muito bem em grupos pequenose a pr�atia de redes entre os grupos de troas solid�arias �e uma onstante neste movimento autônomo epopular, que tem sua iniiativa vinda da base e possui tamb�em a simpatia de entidades, movimentossoiais e do governo, ganhando ada vez mais adeptos de todas as lasses soiais. A autonomiae apropria�~ao do poder pessoal de ada um do grupo, faz om que a partiipa�~ao seja essenialpara toar adiante esse movimento e ontinuar onstruindo pr�atias em benef��io de todos e paratodos, libertando-se gradativamente da eonomia formal. Estamos em onstante resimento e aada enontro vamos transformando nossas realidades.Neste proesso de auto-enfrentamento, muitas pessoas desobrem seus dons e desenvolvem suariatividade, pois um dos objetivos �e fazer om que nossas neessidades de alimentos, roupas eoutros sejam ada vez mais satisfeitas pelos itens e servi�os que temos aesso nos enontros de troassolid�arias, possibilitando ir ada vez menos ao merado formal. Responder as demandas onretasdas pessoas do grupo produz impato e avan�os na organiza�~ao da eonomia solid�aria. As pessoas s~aoestimuladas a levar insumos, mat�eria-prima, alimentos, frutas do seu pomar ou do vizinho, verdurasde sua horta e muitos passam a onfeionar seu espa�o de ultivo para poder levar aos enontros detroas solid�arias, aproveitando e reaproveitando reursos que seriam futilmente desperdi�ados.Os enontros de troas solid�arias s~ao pr�atias onstru��das onjuntamente, onde o trabalho defailitar �e rotativo e ada um oopera om seu dom, seu onheimento para a organiza�~ao do evento.7



O sistema de omunia�~ao pode ser realizado tamb�em omo rede, onde ada pessoa que faz parte dogrupo �e respons�avel por ontatar outras três pessoas.7 As troas e a vida espiritual \A alma que est�a apegada a alguma oisa,por mais bem que haja nela,n~ao pode hegar �a liberdade da uni~ao divina.Porque n~ao tem importânia se �e uma orda grossa e forte,ou um �no e deliado �o que prende o p�assaro:at�e que o grilh~ao se rompa,o p�assaro n~ao pode voar"(S. Juan de la Cruz)Se perguntamos e listarmos quais s~ao os pilares de um novo modo de vida, ertamente enontrare-mos, entre outros valores, os seguintes: Autonomia; Solidariedade, Eologia, Desapego. Hoje muitosbusam um novo paradigma ivilizat�orio p�os-onsumista, desenvolvendo o sentimento do desapego(Elgin [2℄, 1998). Sabemos que estamos num mundo de exesso e que temos de simpli�ar nossasvidas. Tamb�em somos muitos os que busamos o ideal duma vida autônoma, independente e livre.E muitos mais s~ao os que j�a est~ao a viveniar a natureza omo um imenso santu�ario, a experieniaruma profunda omunh~ao om a vida que nos sustenta. Este sonho duma vida simples, omunit�ariae natural sempre animou a humanidade.Entretanto, apesar desta mudan�a do nosso olhar, n~ao podemos presindir de algum grau deriqueza, ontinuamos imersos no merado, numa omplexa soiedade fundada na divis~ao do trabalho(o que signi�a que sempre teremos que negoiar pre�os e vantagens), e mesmo numa soiedadealternativa algum tipo de sistema �naneiro se far�a presente.Temos uma grande di�uldade em lidar om a riqueza, a qual mais paree um ferro quente emnossas m~aos. Muitos tendem a ahar que podemos viver sem dinheiro, numa m��tia omunidadeauto-sustentada. Temos uma grande di�uldade em visualizar um sistema eonômio alternativov�alido maroeonomiamente. �E um grave erro pensar que a eonomia n~ao pode ser transformada,e nos restringirmos aos limites do nosso onsumo etiamente e eologiamente orreto.Nossa vis~ao hol��stia muitas vezes esbarra no dualismo entre a vida material (eonomia) e a vidaultural/espiritual. N~ao podemos separar a eonomia (rotulada de materialista) da vida espiritual.Como bem a�rmou Steiner [13℄ (1998), a eonomia humana orresponde apenas ao espetro vis��velda luz. �E fundamental reonetar a eonomia om sua base natural e om seus �ns �ultimos. Ou seja,a eonomia deveria ser apenas um instrumento a servi�o da vida om qualidade, da ura, integradona rede da vida. Isto aponta, portanto, para a ruptura om o dom��nio do eonomiismo sobre a vidasoial, bem omo para superarmos o dom��nio remat��stio do ampo eonômio (a eonomia enquantopura manipula�~ao de pre�os, possu��da pela l�ogia da rapina e da busa de vantagens) na dire�~ao dosentido origin�ario (e aristot�elio) da eonomia, enquanto uma raionalidade moral e pol��tia a servi�odo aprovisionamento material do oikos e da polis e do sustento da vida.8 Conlus~oes \A d�adiva liga as pessoas"(Caill�e)\O amor �e a �unia oisa que rese �a medida que se reparte"8



(Saint Exup�ery)Nas troas solid�arias vivenia-se uma ruptura om a perspetiva utilitarista (na qual as oisas epessoas existem apenas para serem possu��das, usadas e desartadas). \Sempre que n~ao onseguimosreduzir as pessoas �a ondi�~ao de oisas, devemos exlu��-las de nossas vidas. E o melhor meio defazer isto �e negar- lhes valor e atribuir-lhes um pre�o" (Mariotti [7℄, 2000: 124). �E preiso quebrar aosmovis~ao utilitarista, pois a riqueza n~ao �e a �nalidade da vida mas um instrumento para ela.A natureza (assim omo as pessoas) possui valor em si mesma, independente da utilidade eonômiaque tem para a soiedade. Castoriadis, um dos maiores pensadores pol��tios da ontemporaneidade,j�a expressou este ethos muito bem: \Devemos ser jardineiros deste planeta. Cultiva-lo omo ele �ee pelo que �e. Mas, o imagin�ario da nossa �epoa �e a expans~ao ilimitada, a aumula�~ao de produtosdo onsumo. �E isto que devemos destruir. �E neste imagin�ario que o sistema se ap�oia". As troassolid�arias permitem reonetar a humanidade onsigo mesma e om o osmos, desenvolvendo umaperep�~ao da unidade (= solidariedade), uma vis~ao integrada.Reonetar a eonomia numa perspetiva p�os-utilitarista �e n~ao esqueer o fundamental: habitamossimultaneamente em três asas (orpo, soiedade, planeta/osmos). Três s~ao as eologias, sabiamentedemonstrou Guattari. O universo da eonomia apenas est�a ontido nesta esala intermedi�aria.O que se quer om as troas solid�arias �e um proesso de re-humaniza�~ao onde se parte das troasmediadas pela moeda soial (H-$-H), ou seja, da rela�~ao ser humano-meradoria-ser humano, naqual a moeda volta a intermediar as rela�~oes humanas, para hegarmos no limite das troas diretas(H-H), quando dois ou mais seres humanos se relaionam diretamente, estabeleendo rela�~oes plenasde on�an�a.A id�eia entral das troas solid�arias �e tanto realizar troas sem que nossas rela�~oes se merantilizemtotalmente, ou seja, sem que nos transformemos em meras meradorias; quanto, simultaneamente,potenializar e tornar mais e�iente as pr�oprias troas e nossos empreendimentos. Assim, busandoter ontrole sobre nossos interâmbios, podemos onstruir atrav�es das inevit�aveis rela�~oes merantis,outros relaionamentos mais profundos, plenamente humanos, fraternos e duradouros; bem omo umoutro merado mais denso, dinâmio e submetido aos nossos valores e ideais.Em geral, a maneira omo no dia-a-dia lidamos om o dinheiro orr�oi nossas rela�~oes. Quantosasais, irm~aos, pais e �lhos disutem om fortes e desonertantes emo�~oes ao preisarem estabeleerqualquer tipo de rela�~ao monet�aria? O exer��io pr�atio das troas solid�arias pode ser visto omo umaoportunidade de se desapegar de velhos h�abitos, de desenvolver a autonomia e o poder pessoal, umaforma de pratiar di�aria e gradativamente aquilo em que se aredita. Assim podemos transformar osenso omum do \tempo �e dinheiro", onde o dinheiro dirige nosso destino, gera disputas, doen�as,guerras e sofrimentos, em algo pratiado que �e parte de uma nova realidade, fortaleendo-a, permi-tindo viver prazerosamente o tempo omo arte, pois tudo foi riado para existir bela e artistiamente,gerando solu�~oes riativas para o bem viver.Como a solidariedade �e intrinseamente um ato de liberdade que n~ao pode ter por base, emhip�otese alguma, a oa�~ao, viveniar nos ��rulos de troas o ompartilhamento dos bens, bem omoa generosidade, ajuda-nos a ompreender e a nutrir este exigente modo solid�ario de ser, ondi�~ao sema qual a eonomia solid�aria n~ao pode existir.�E parte da ondi�~ao humana oorrer onitos nos relaionamentos. Infelizmente em muitos asoso movimento eonomia solid�aria (eosol) n~ao est�a preparado para enfrent�a-los e super�a-los, o que �egrave e alarmante. N~ao basta estar imbu��do da ideologia da eosol para automatiamente viver deforma solid�aria. A dimens~ao psio-soial dos valores e relaionamentos, fundamental para araterizaruma dinâmia solid�aria, n~ao se visibiliza meramente om indiadores eonômios, nem o esp��rito e apr�atia da autogest~ao s~ao ondi�~oes su�ientes para viabiliz�a-la e arateriz�a-la.Para atingirmos uma oexistênia humana, fraterna e sinrônia, abe trabalhar existenialmente /9



orporalmente (e n~ao apenas no plano raional) a dimens~ao da afetividade, da �etia e da subjetividadesolid�aria atrav�es de dinâmias de sensibiliza�~ao e jogos ooperativos, bem omo atrav�es da pr�atiade troas solid�arias. Caso ontr�ario, di�ilmente romperemos om o ethos individualista/possessivodominante.Trabalharmos uma outra subjetividade mais amorosa �e fundamental para a onsolida�~ao da eosol.De fato, ou temos uma efetiva presen�a duma l�ogia solid�aria amalgamada na a�~ao eonômia, oun~ao temos uma eonomia que seja solid�aria, por maior que seja nosso desejo. A�nal, busamos oma eonomia solid�aria o que? N~ao lutamos por uma eonomia solid�aria apenas para onstruir umanova ordem eonômia. Esta �e apenas uma pr�e-ondi�~ao para alan�armos uma nova ultura maishumana, verdadeiramente s�olida. Mas, se esta meta n~ao estiver j�a presente em nosso otidiano,n~ao onseguiremos estruturar uma outra eonomia verdadeiramente solid�aria. Ou seja, a onstru�~aodesta outra eonomia se faz onjugadamente om a onstru�~ao de novas rela�~oes e formas de viver.Infelizmente oorre um vi�es ideol�ogio que ausa \egueira" em muitos que est~ao a onduzir omovimento da eosol. Este vi�es desquali�a as quest~oes pessoais/emoionais postas (as quais, anosso ver, s~ao entrais na onstru�~ao de qualquer oisa que queira ser solid�aria). Solidariedade �e, emessênia, um sentimento atrav�es do qual nos sentimos unido ao outro.Deixemos de agir omo avestruzes. Se efetivamente queremos nos identi�ar om a palavra \so-lid�aria", se queremos ontribuir na onstru�~ao duma eonomia n~ao apitalista, ent~ao temos que saberenfrentar os onitos e resermos om eles, e n~ao amu�a-los, sempre na perspetiva de resolvê-losonvivialmente. Careemos de reetir om maturidade sobre nossas diferen�as e inompatibilidades(muitas vezes de ar�ater eg�otio) que logo transformamos em antagonismos, de forma a aprendermos,modi�armo-nos e evoluirmos om as mesmas. Todos n�os humanos estamos num proesso evolutivo,de aprendizado. Se busamos alan�ar novas formas de vida soial, temos que experiment�a-las desdej�a. Ao enfrentarmos nossas desaven�as, medos e ego��smos, onstituiremos uma rede eonomia s�olida(de solidus, donde se origina \solidariedade"), fundada em rela�~oes de on�an�a m�utua.Mesmo om as diferen�as pode-se riar uma linda m�usia. Como ada um tem um dom, umahabilidade, uns s~ao melhores para esrever, outros para antar, outros para produzir p~ao, outros parapintar, outros para reetir, se ooperarmos onseguiremos onstruir um proesso de materializa�~aooletiva de um mundo mais agrad�avel e onfort�avel, um mundo onde todos ganhem. �E inont�avel on�umero de pessoas que desobriram dons e desenvolveram seus talentos partiipando de Clubes deTroas, passando inlusive a omerializar no merado formal. Partiipar nas troas solid�arias trazemo�~oes e sentimentos positivos, eleva a auto-estima, al�em de permitir sentir-se inserido num grupo(inlus~ao).As troas solid�arias possuem, portanto, uma fundamental dimens~ao pedag�ogia, pois n~ao nasemossolid�arios (ainda que sem algum grau de solidariedade/generosidade o pr�oprio ato de dar a luz estariaomprometido), mas nos fazemos tal7.Se a \eonomia moderna desenanta o mundo ao expulsar os valores dos objetos" (S. Latouhe),a eonomia solid�aria, atrav�es das troas, permite redesobrir os v��nulos, e reenantar a vida. Comose pode fortaleer riar/reriar os v��nulos? Inrivelmente e de uma forma paradoxal, para isto podeservir o dinheiro e o merado, quando submetidos e subordinados ao ontrole soial.7Retomar Paulo Freire aqui em muito ajudaria a eosol. Quem faz a ponte entre a edua�~ao e a eosol �e oMaros Arruda. Veja dele espeialmente a trilogia atrav�es da qual est�a publiando sua tese de doutorado pela Vozes:\Humanizar o infra-humano. A forma�~ao do homem integral. Homo evolutivo, pr�axis e eonomia solid�aria". Vertamb�em o Hugo Assmann que, junto om o Jung Sung, publiou \Competênia e sensibilidade solid�aria. Eduar paraa esperan�a" (Vozes).
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9 Delara�~ao de Prin��pios do Clube de Troas EosolClube de Troas Eosol81. As troas devem failitar nossa realiza�~ao omo seres humanos. Atrav�es da ajuda m�utua, dotrabalho, do onheimento e do om�erio justo fundado na on�an�a busamos alan�ar umavida plena de sentido. O interâmbio de bens e servi�os �e apenas um meio para isto;2. Substitu��mos a ompeti�~ao est�eril, o luro e a espeula�~ao pela oopera�~ao, reiproidade esolidariedade entre as pessoas. Ao eliminarmos a obsess~ao da busa de mais dinheiro, a riquezairula mais livremente e se oloa ao alane de todos;3. Nossos atos, produtos e servi�os devem se onetar om a �etia eol�ogia e bom senso. Tendopor base a on�an�a, a sineridade e a amorosidade a eonomia solid�aria �e uma oportunidadede resimento mental, emoional e material, pois lidamos om nossos sentimentos mais ��ntimos(ego��smo, ompeti�~ao, apego). Aprender a identi��a-los e transform�a-los em amizade, gratid~ao,doa�~ao, aelerar�a nosso proesso evolutivo;4. Para partiipar do ECOSOL basta vir aos enontros e feiras na ondi�~ao de prossumidor(a),ou seja: omo produtor(a) e onsumidor(a) simultaneamente, sempre ofereendo e onsumindon~ao apenas bens, servi�os e saberes, mas tamb�em olhares, sorrisos, abra�os, arinho, aonhego,id�eias, valores, vida;5. Cada membro �e respons�avel por seus atos, produtos e servi�os. Sem onsulta pr�evia, os inte-grantes n~ao devem respaldar ou patroinar ideol�ogia e/ou �naneiramente uma ausa alheiaao Clube, em nome do Clube;6. Nossa organiza�~ao �e informal, divertida, art��stia e amorosa, havendo rota�~ao permanente depap�eis e fun�~oes. Nosso melhor exemplo �e nossa transparênia;7. Pertener ao ECOSOL signi�a um exer��io de idadania planet�aria, pois estamos abertosa integrar redes om outros Clubes e a nos religarmos na teia da vida. Areditamos queuma eonomia demor�atia, autogestion�aria e solid�aria possibilita onstruir uma globaliza�~aoalternativa;8. Conebemos o progresso omo onsequênia do bem estar sustent�avel, solid�ario e respons�avelda totalidade das pessoas que omp~oem a soiedade, omo resultado da demoratiza�~ao daeonomia e da soiedade. A riqueza deve ser ompartilhada porque ela �e originada soialmente(todos somos seres o-riativos), pertenendo a todos assim omo o ar, o mar e as estrelas. Aidadania e a paz somente poder~ao ser exeridas plenamente numa soiedade que possibiliteiguais oportunidades a todos;9. Na soioeonomia solid�aria, nada se desarta, nada se presenteia: tudo se reila, tudo seretribui.Referênias[1℄ Bila, Olavo (1997). O dinheiro. Porto Alegre: Merado Aberto.[2℄ Elgin, Duane (1998). Simpliidade volunt�aria. S~ao Paulo: Cultrix.8Internet: \http://eosolparana.blogspot.om.br/". 11



[3℄ Gorz, Andr�e (1998). Mis�erias del presente, riqueza de lo posible. Buenos Aires: Paid�os.[4℄ Gorz, Andr�e (2003). Metamorfoses do trabalho. S~ao Paulo: Annablume.[5℄ Guattari, F�elix (1991). As três eologias. Campinas: Papirus.[6℄ Hodgskin (1986). A defesa do trabalho ontra as pretens~oes do apital. S~ao Paulo: Nova Cultural(ole�~ao Os Eonomistas).[7℄ Mariotti, Humberto (2000). As paix~oes do ego. Complexidade, pol��tia e solidariedade. S~aoPaulo: Palas Athena.[8℄ Primavera, Helo��sa (2003). Moeda Soial. In: A. Cattani (org.). A outra eonomia. Porto Alegre:Veraz.[9℄ Segundo, Joaquim; Magalh~aes, Sandra (2005). O poder do irulante loal. A moeda soial noConjunto Palmeira. Fortaleza: Bano Palmas.[10℄ Simmel, Georg (1977). Filoso�a del dinero. Madrid: Centro de Estudios Politios y Constitui-onales.[11℄ Soares, Claudia (2006). Moeda soial - uma an�alise interdisiplinar de suas potenialidades noBrasil ontemporâneo. Florian�opolis: UFSC (Tese de doutorado).[12℄ Souza, Maria Buss de (2005). Redesobrindo as troas. In: Moeda soial e troas solid�arias:experiênias e desa�os para a�~oes transformadoras. Rio de Janeiro: PACS (s�erie: SemeandoSoioeonomia, n. 8).[13℄ Steiner, Rudolf (1998). Eonomia Viva. S~ao Paulo: Antropos�o�a, 2a� ed.[14℄ Toer, Alvin (1995). A tereira onda. Rio de Janeiro: Reord.
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