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4 4 A DESVENTURA DA MOEDA4 A desventura da moeda\Na Am�eria Latina s~ao muitos os pa��sesque t^em uma moeda saud�avel, mas um povo doente."(E. Galeano)No in��io da aventura humana e durante boa parte dela, inlusiveatualmente, a troa - ou esambo - �e utilizada, mesmo sem pereber-mos isto.A troa �e o prin��pio da vida. Desde o primeiro momento de nossavida interambiamos o ar, atrav�es da respira�~ao e nos relaionamosom o ambiente em que estamos. A qualidade do ambiente inui nanossa qualidade de vida, na nossa sa�ude. Assim, tamb�em as nossas tro-as por artigos, servi�os e saberes que garantam nossa viv^enia digna,preisam ser feitas om qualidade. A qualidade a que nos referimosaqui n~ao �e a do produto em si, o que �e �obvio, mas sim a qualidadedos relaionamentos, dos la�os que se podem onstruir quando se est�atroando. Estamos nos referindo aqui a oportunidade de resimentonos n��veis f��sio, emoional e mental, pois quando troamos estamoslidando om nossos sentimentos mais ��ntimos, omo ego��smo, om-peti�~ao, apego, e, quando, atrav�es de nossa vontade, aprendemos aidenti�ar estes sentimentos e emo�~oes e a transform�a-los em gratid~ao,amizade, doa�~ao, nosso proesso omo seres humanos em evolu�~ao ae-lera grandemente e melhoramos nosso bem estar, nossa qualidade devida 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 da deusa romana Juno Moneta. Com opassar do tempo a moeda foi ganhando outras arater��stias, omo aapaidade de ser espeulada e aumulada, por exemplo. A maneiraomo utilizamos a moeda reete nosso omportamento omo sereshumanos, nossos medos, nossos apegos e esperan�as. Atualmente,no mundo globalizado h�a uma quantidade enorme de dinheiro que

11 Hist�orio dos autoresEste artigo1 reete nossa partiipa�~ao em in�umeros eventos e a�~oespr�atias om troas solid�arias e moeda soial, tais omo: o�ina sobremoeda soial ministrada por Maros Arruda na Jornada Catarinensede Eonomia Popular Solid�aria em maio de 2000 em Florian�opolis; se-min�ario om Heloisa Primavera em Florian�opolis, junho de 2000; feirasdo Clube de Troas ECOSOL2 em Florian�opolis, desde 2000; enontrosde troas solid�arias Ch�a das Fadas, desde 2000 em Florian�opolis, SC;reuni~oes de trabalho latino-amerianas sobre moeda soial em San-tiago do Chile e Buenos Aires Argentina, em maio de 2001; o�inasobre moeda soial e troas no Eosust - enontro sobre novas te-nologias sustent�aveis - realizados em 2002/2003/2004 em Garopaba(SC); Onda de Arte Planet�aria, em outubro de 2003, Florian�opolis;enontros de troas solid�arias do Clube de Troas Peri, desde 2003em Florian�opolis; enontro de troas solid�arias no Rio Tavares, em2004/2005 em Florian�opolis; enontros de troas solid�arias Aldeia daTerra, em 2004/2005 em Florian�opolis; enontros de troas solid�ariasda Rede Sorrisos em Balne�ario Camburi�u em 2004; Primeiro Semin�ariode Ver~ao AHIMSA de Eonomias Eol�ogias e Solid�arias, em 2004,Florian�opolis; Enontro Naional dos Grupos de Troas Solid�arias,em setembro de 2004, Mendes (RJ); o�ina sobre troas solid�arias noArmaz�em Santa B�arbara, em dezembro de 2004 em Crii�uma (SC);o�ina sobre troas solid�arias e onsumo respons�avel para alunos dosegundo ano do CEFET, em 2005, Florian�opolis; Enontros de TroasSolid�arias na Jornada de Eo-A�~oes UFSC, em abril de 2005; Meradodas Troas Solid�arias no F�orum Soial Mundial, em janeiro de 2005em Porto Alegre; Merado das Troas Solid�arias na 1a� Feira Naionalde Eonomia Solid�aria, em abril de 2006, S~ao Paulo.1Doumento: \. . . gaia/soial/eosol/troas solidarias.pdf".2Internet: \http://eosolparana.blogspot.om.br/".



2 3 INTRODUC� ~AO2 ResumoNeste artigo examinamos o papel das troas solid�arias dentro da eo-nomia solid�aria, as quais est~ao a reriar formas de omerializa�~aoreaproximando e reuni�ando produtores e onsumidores enquantoprossumidores. Apontamos, nas onlus~oes, que os ��rulos de troasolid�arios permitem aos seus partiipantes voltarem a assumir seu po-der pessoal e omunit�ario e ter ontrole sobre suas vidas, pois quebrao feiti�o do dinheiro e possibilita redesobrir as pessoas oultas numarela�~ao de troa.Palavras-Chave: Troas Solid�arias; Moeda Soial; Eonomia So-lid�aria.
3 Introdu�~aoA eonomia solid�aria atualmente onstitui-se num verdadeiro movi-mento soial omposto de in�umeras vertentes, tais omo ooperati-vas de produ�~ao, de onsumo ou de servi�os, organiza�~oes de r�editosolid�ario e fundos rotativos, empresas reuperadas atrav�es da auto-gest~ao. Por�em, aqui destaamos o movimento das troas solid�arias,em geral pratiadas nos Clubes de Troa om - e sem - o uso de moedasoial.Nestes ��rulos de troas solid�arias3 s~ao interambiados bens au-mulados (em bom estado de onserva�~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; om-putador; bomba para tirar �agua de po�o; aparelho de som; ta�as deristal; roupas de ama e mesa; ervas mediinais; temperos; ferra-mentas; ompotas, does, gel�eias, queijos; gr~aos, verduras e hortali�as3Gorz [3℄ (1998: 113) fala em \��rulos de oopera�~ao".

3org^anias; panos deorativos; bolos e tortas, p~aes integrais, bisoitos;t^enis; tapetes; forno para er^amia, forno para p~aes e bolos; biombo,lumin�aria. Tamb�em irulam saberes e servi�os: massagens; equipepara trabalhar om arte mosaio; pessoas que esrevam projetos so-iais/art��stios; aulas de viol~ao, de peruss~ao, de m�usia; aulas deostura; aulas de ingl^es, fran^es, alem~ao, ou matem�atia; tar^o; aula deteatro; de y^oga; de dan�a; aula de permaultura; reexologia; reiki;mutir~ao para bioonstru�~ao; viv^enias; ursos; aula de apoeira; aulasde astrologia; dentista.Estas troas oorrem, prinipalmente, atrav�es de FEIRAS, as quaisse realizam periodiamente quando os assoiados exp~oem, em banase/ou artazes, os produtos e servi�os, efetuando-se as troas. Quandon~ao �e poss��vel o esambo (inter^ambio direto), para failitar as troasse utiliza apenas uma moeda soial, uma esp�eie de vale que apenasmedia as troas entre os s�oios. Nestas feiras n~ao apenas se inter-ambiam meradorias, mas se onvive e se fazem amizades, troam-seid�eias, desfrutando-se de um fraterno momento de partilha solid�aria.Para poder partiipar plenamente duma feira basta levar algo para tro-ar, mas �e neess�ario formalizar a ades~ao aos prin��pios da eonomiasolid�aria (veja anexo) e preenher um singelo adastro. Mas, existemtamb�em as troas pontuais que n~ao s~ao efetuadas nas feiras, seja entrevizinhos, 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 deinter^ambio: as mediadas atrav�es de uma moeda soial4, e as efetuadasdiretamente. Nos t�opios abaixo examinaremos ambas formas. Ao�nal anexamos a Delara�~ao de Prin��pios do Clube de Troas Eosol,de Florian�opolis, uja vers~ao foi re-elaborada pelos autores.

4Ver a tese de doutorado de Claudia Soares [11℄ (2006).



8 5 TROCAS MEDIADAS PELA MOEDA SOCIALum produto ou servi�o, dentro do espa�o onde ela irula, no qual suaaeita�~ao �e volunt�aria. Pois, lembra H�elder C^amara, \ningu�em �e t~aopobre que n~ao tenha nada para ofereer, ningu�em �e t~ao rio que n~aotenha nada que neessite".Em muitos asos a troa direta entre duas pessoas n~ao �e poss��vel,pois oorrem om frequ^enia situa�~oes onde \tu tens algo que eu quero,por�em o que eu tenho para troar n~ao te interessa ou n~ao te �e ne-ess�ario". Neste aso a entrada duma tereira pessoa pode resolver oproblema, oorrendo uma negoiada e dif��il triangula�~ao. Situa�~oesde troas triangulares s~ao omuns.Nestes asos, a introdu�~ao da moeda failita e permite uir rapida-mente a transa�~ao. Aqui a moeda representa uma d��vida que a ole-tividade que a utiliza possui para om seu detentor. Evidentemente,quando se trata da moeda soial, tal esquema simb�olio (o dinheiroenquanto um r�edito) apenas pode funionar se os interambiantes seenontram frequentemente, quase que omo pareiros, permitindo queseu portador resgate a d��vida. Isto oorre porque a moeda soial temirula�~ao restrita, pois �e aeita apenas entre aqueles que omungamda �loso�a da eonomia solid�aria. Mas, nas oasi~oes onde os atoresdi�ilmente ter~ao outra oportunidade de se enontrar e se relaionar,�ar om a moeda soial equivale a �ar om um mio, trazendo in-satisfa�~ao.Ali�as, a teoria dos jogos est�a ansada de demonstrar que a a�~aooletiva efetuada ooperativamente �e sin�ergia, sendo a melhor op�~aoindividual nos arranjos onde as pessoas om alguma frequ^enia se re-laionam (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 �e onstru��da na onviv^enia, atrav�esde enontros peri�odios entre as pessoas. A moeda soial s�o faz sen-tido quando h�a perspetiva temporal de ontinuidade, exigindo novosenontros quando aqueles que s~ao redores (ou seja, portadores de

5existe apenas nominalmente e, mesmo n~ao existindo, este dinheiroest�a onentrado nas m~aos de pouos, gerando in�umeros desonfortospara o bem estar do ser humano (seja para os que o tem, seja para asmaiorias que n~ao o tem).A rise da Argentina de 2000/2001 tanto revela que os trilh~oes ded�olares que irulam no mundo virar~ao p�o (n~ao valem nada, portanto)se uma quantidade onsider�avel de pessoas quiser liquidez ao mesmotempo, quanto a import^ania das atuais pequenas \velas" elaboradasna esala humana que, diante do apag~ao, brilhar~ao no esuro. Foi o queoorreu om a rede dos lubes de troa l�a existentes, as quais, diantedo v�auo da moeda o�ial que pratiamente desapareeu, passaram aser a �unia forma pela qual milh~oes onseguiam sobreviver no auge darise.Uma das fun�~oes da moeda �e evitar a troa direta. Quando va-mos ao merado formal, estabeleemos rela�~ao om o papel moeda,sem darmo-nos onta da exist^enia de outro ser humano, que naquelemomento pode estar no aixa efetuando a nossa ompra. Em geral,no mundo moderno as troas s~ao feitas no merado formal atrav�es damoeda o�ial, o que ausa uma erta estranheza e alguns onsequen-tes desonfortos para as pessoas, pois a rela�~ao puramente merantilmediada pelo dinheiro engendra um distaniamento entre o partii-pantes 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 rimedo dinheiro �e este: ele �e o grande orruptor, o grande envenenadordas almas, o grande prostituidor das onsi^enias". O fen^omeno darei�a�~ao do dinheiro pelo qual este ganha vida pr�opria �e bastante o-nheido, j�a tendo sido desvelado por Marx na sua an�alise do fetihismoda meradoria. Elevado a um �m em si mesmo, o dinheiro passa adominar 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 louvadaporque permite desabrohar a individualidade, liberando o indiv��duo



6 4 A DESVENTURA DA MOEDAdo jugo e dos onstrangimentos omunit�arios, possibilitando rela�~oesimpessoais e estimulando a e��aia da raionalidade eon^omia e oesp��rito ient���o moderno. Mas, h�a um alto pre�o a pagar quando�e apenas atrav�es da moeda que nos relaionamos, pois aqui estamosdiante duma esp�eie de soializa�~ao asoial, a qual permite uma par-tiipa�~ao do indiv��duo na soiedade de onsumo, mas n~ao o integranas redes prim�arias de soiabilidade e apoio m�utuo, gerando um in-div��duo soialmente desintegrado, indiferente e alienado, afetivamentearente e neur�otio. No extremo, esta forma moderna de soializa�~aoonstitui 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 puramentemerantilizadas e monetarizadas reveste-se duma esp�eie de \s��ndromeda grife": \se hego �a sua asa de BMW tenho um valor A, se hegode ^onibus valor Z. Sou a mesma pessoa, mas a meradoria que mereveste passa a ter mais valor que eu, passa a me imprimir valor" (Fr.Betto).Vale resgatar Marx para entender omo funiona o atual paradigmaeon^omio, se queremos super�a-lo. Desreve Marx que o apitalismopartiu da troa simples de meradoria (M-$-M, meradoria troada pordinheiro para troar por outra meradoria), evoluindo para a forma a-pitalista, ou $-M-$ (onde dinheiro �e troado por meradorias para ob-ter, atrav�es da transforma�~ao destas e da troa do produto �nal, maisdinheiro), at�e atingir o �apie do iruito �naneiro, onde o dinheiro�e troado simplesmente por dinheiro, $-$. Neste iruito �naneiro oser humano foi totalmente exlu��do.Al�em disso, o sistema �naneiro moderno age omo um dreno,um aut^entio sanguessuga, gerando vazios monet�arios (30% dos mu-ni��pios do Brasil n~ao t^em ag^enia ban�aria5) que inviabilizam e em-pobreem imensas regi~oes que se desapitalizam, onentrando reur-5Folha de S~ao Paulo, 15.07.2001.

7sos nas grandes apitais e entros �naneiros. Ao inv�es do sistemaban�ario servir ao pa��s, ele se serve deste, aumentando abusivamenteseus luros. \A ausa da pobreza �e a natureza voraz dos juros om-postos", alertou Hodgskin [6℄ em 1825. Adenda ainda que \nenhumtrabalhador, nenhuma for�a produtiva, nenhum engenho e arte po-dem satisfazer �as exig^enias esmagadoras dos juros ompostos" (1986:327-328).
5 As troas solid�arias mediadas pela mo-eda soialA moeda, milenar inven�~ao da humanidade, deveria servir para fai-litar nossas vidas e permitir uma din^amia eon^omia mais saud�avel.Numa soiedade omplexa ela �e impresind��vel e irrenuni�avel, as-sim omo os tubos de ano para a ondu�~ao de �agua. O dinheiroontinua neess�ario, mas ele arrega muito sangue (pois adv�em daexplora�~ao) al�em de ser extremamente poderoso, agindo omo um fe-tihe, um inr��vel im~a que magnetiza nossos ora�~oes e mentes, defor-mando nossas rela�~oes e a pr�opria ondi�~ao humana. Como quebraro seu feiti�o? Como lidar om ele?As troas feitas atrav�es da moeda soial s~ao uma alternativa one-bida, distribu��da e gerida pelos pr�oprios usu�arios que, ao intensi�arsuas fun�~oes omo meio de irula�~ao, ontribui para aprofundar nos-sas rela�~oes de olabora�~ao. A moeda soial tem uma rela�~ao maistransparente e direta om pr�opria riqueza, nos permitindo ver queesta adv�em do trabalho. Como a moeda soial n~ao se torna a �nali-dade do ato eon^omio, nem busa servir omo reserva de valor, nemmede apenas o valor de troa ou valor de uso, ela aaba por revelar oinomensur�avel valor de v��nulo entre as pessoas. Uma diferen�a im-portante entre a moeda soial e o dinheiro o�ial, �e que qualquer umpode fazer uso dela na medida em que tenha algo para ofereer, omo



12 6 AS TROCAS DIRETASimpondo limites, eslaree Gorz [4℄ (2003: 58). Formatado onformea l�ogia apitalista, o apital n~ao age omo um protoolo que pode-ria failitar rela�~oes entre as pessoas, e destas om as oisas, para odesfrute 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 experi-^enias de troa direta, as quais s~ao uma oportunidade de substituira ompeti�~ao pela oopera�~ao e solidariedade, atrav�es das troas debens, servi�os e saberes, sem o uso de moeda alguma, resgatando aforma de inter^ambio mais omum e antiga do mundo: o esambo. An~ao utiliza�~ao da moeda seja ela o�ial ou soial, faz om que a troadireta sirva para ompartilhar e n~ao para aumular e para resgatarmoso sentido original da eonomia: uidar da asa.Quando retiramos a moeda para estimular a troa direta, os la�os deamizade e on�an�a s~ao refor�ados. Quando optamos pelas troas, sejapartiipando de um grupo de troas solid�arias, seja troando um opode a��uar om o vizinho, estamos seguindo o ritmo natural da vida,um pulsar universal medido pelas batidas do ora�~ao, que expande eontrai, assim omo s~ao os ilos eon^omios, assim omo �e a gal�axiase movendo no universo. \Viver om a produ�~ao do vizinho permitesustentar a omunidade e riar la�os de proximidade e de uidados"(Souza [12℄, 2005: 8 ). Nas troas solid�arias geram-se e onsolidam-se la�os inter-pessoais, havendo uma intensa irula�~ao de arinhos euidados m�utuos.

9moeda) poder~ao resgatar a d��vida que aquele oletivo onde ela irulatem para onsigo. Entretanto, nestes reenontros, ao mesmo tempo seonstituir~ao novas d��vidas, num perp�etuo ilo de endividamento.Este iruito de troas �e exatamente semelhante ao onheido ir-uito da eonomia da d�adiva, onde a reiproidade �e poss��vel pelaorrente temporal do dar-reeber-retribuir, estabeleendo um proessosem �m onde o que importa �e a rela�~ao de amaradagem que se es-tabelee, mais que o �alulo instrumental de ganhos e perdas. OsClubes de Troas s~ao, provavelmente, os �unios lubes do mundo emque todos os membros quando ingressam, ao inv�es de pagar uma taxapara se assoiar, reebem uma erta quantia de moeda soial. Assim,al�em de se garantir um grau m��nimo de liquidez (de uidez das mer-adorias), gera-se um ompromisso de ada partiipante oloar algoem irula�~ao, desenadeando uma espiral de troas sem �m. Como areiproidade est�a na base do la�o soial (Mauss), exerit�a-la nos Clu-bes 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 de-terminadas oasi~oes nas quais n~ao h�a expetativa dos atores se reen-ontrarem, �e omo brinar de feira solid�aria om uso de moeda soialonstru��da s�o para aquele evento, o que poder�a levar a experi^enia aoinsuesso. Isto di�ilmente d�a bons resultados e di�ilmente onven-er�a os uriosos que querem onheer este outro sistema monet�ario,impossibilitando atingir seu ar�ater pedag�ogio de mostrar na pr�atiauma outra forma de nos relaionarmos om a moeda. Areditamos,portanto, que a pr�atia de utilizar moedas soiais 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 quetenham a�nidades, artiulados seja pela proximidade (bairros, omu-nidades, loal de trabalho), seja pela ideologia, religi~ao ou bom senso.



10 5 TROCAS MEDIADAS PELA MOEDA SOCIALO uso generalizado da moeda soial omo uma esp�eie de irulanteloal num determinado bairro possibilita romper om o ��rulo viiosoda pobreza e da mis�eria, o qual em grande parte �e deorrente da esas-sez de moeda que inibe a produ�~ao e irula�~ao da riqueza, tal omodemonstra a experi^enia do Bairro Palmeira em Fortaleza, atrav�es doBano Palmas, um bano popular (Segundo [9℄; Magalh~aes, 2005).Nos ��rulos de troas solid�arias �e muito difundida a hist�oria doaixeiro viajante que hega numa pequena e empobreida idade dointerior, paga adiantado a hospedagem e vai imediatamente para umbar. Por�em, l�a no bar reebe uma hamada no seu elular, e ter�a de se-guir viajem sem sequer ter entrado no quarto do hotel. Mas, o dinheiroda hospedagem (pois esta, paga anteipadamente, lhe �e devolvida) ir-ulou na idade e permitiu fehar diversos iruitos eon^omios, que,sem a presen�a do dinheiro, n~ao se ompletam e travam, implodindoa eonomia loal. Moral: aquela omunidade tem todas as ondi�~oespara uma saud�avel e din^amia vida eon^omia, mas a eonomia loaln~ao se onsolida devido �a esassez monet�aria.Nas assoia�~oes de troas solid�arias oorre uma mudan�a de pa-radigmas, pois o mito e o medo da esassez s~ao transformados noparadigma da abund^ania (Primavera [8℄, 2003), possibilitando viven-iar a sinergia da vida. A l�ogia dominante na eonomia onvenional�e a da esassez, uma vez que o dinheiro nuna �e su�iente para serapropriado pelos produtores na medida de suas neessidades e aaba seaumulando na m~ao de pouas fam��lias e algumas grandes orpora�~oesque ontrolam as �nan�as do mundo todo. J�a na eonomia solid�ariaesta esassez de dinheiro �e eliminada pelas troas diretas e pelo usodas moedas soiais, pois n~ao passa por inseguran�as e ontroles exter-nos, mas pela on�an�a m�utua, a responsabilidade de ada um omo soial, a oopera�~ao e a solidariedade. Se, no esquema apitalista,a falta de moeda freia o desenvolvimento de regi~oes e indiv��duos, naeonomia solid�aria, para al�em de superar este problema da liquidezmonet�aria atrav�es da produ�~ao dos seus pr�oprios irulantes, permi-

11tindo o empoderamento soioeon^omio das omunidades organizadasem redes, pois evita o desperd��io de reursos e apaidades, a in-trodu�~ao destas ferramentas potenializa a emanipa�~ao dos povos ea a�rma�~ao de uma outra soiabilidade, profundamente solid�aria.Podemos reaprender a nos relaionar ooperativamente, e isto en-volve que nos reapropriemos do dinheiro, que o subordinemos aosnossos valores maiores. Careemos de uma moeda planejada parapromover a evolu�~ao humana, e n~ao om a �otia merado^entria vol-tada autistiamente para si pr�opria e para a promo�~ao da sua pr�opriairula�~ao, gerando fraudulentamente dinheiro atrav�es da troa de di-nheiro.A experi^enia atual om moeda soial nos india algumas pistas se-guras para que tenhamos este novo dinheiro, soial e �etio que permitaredesobrir as pessoas oultas numa rela�~ao de troa:� Todos somos prossumidores6, ou seja: produtores e onsumido-res simultaneamente. Portanto, todos temos direito a uma par-tiipa�~ao no iruito monet�ario em ondi�~oes justas e favor�aveisao desenvolvimento humano.� O dinheiro deve irular. O dinheiro preisa irular na eonomiaassim omo o sangue no orpo, para manter a sa�ude de todos ossistemas integrados, pois se trata de uxo (e n~ao de a�umulo).Caso ontr�ario, ele oagular�a e gangrenar�a, om o onsequenteapodreimento daquela parte.Se, para Marx, o apital �xo aumulado nos meios de produ�~ao�e \trabalho morto", para Weber o a�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 demaneira oeritiva", multipliando-lhes a e��aia, mas tamb�em lhes6Esta �e uma express~ao elaborada por A. Toer [14℄ (1995).



16 8 CONCLUS ~OESsua base natural e om seus �ns �ultimos. Ou seja, a eonomia deveriaser apenas um instrumento a servi�o da vida om qualidade, da ura,integrado na rede da vida. Isto aponta, portanto, para a rupturaom o dom��nio do eonomiismo sobre a vida soial, bem omo parasuperarmos o dom��nio remat��stio do ampo eon^omio (a eonomiaenquanto pura manipula�~ao de pre�os, possu��da pela l�ogia da rapina eda busa de vantagens) na dire�~ao do sentido 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 davida.
8 Conlus~oes \A d�adiva liga as pessoas"(Caill�e)\O amor �e a �unia oisa que rese �a medida que se reparte"(Saint Exup�ery)Nas troas solid�arias vivenia-se uma ruptura om a perspetivautilitarista (na qual as oisas e pessoas existem apenas para serempossu��das, usadas e desartadas). \Sempre que n~ao onseguimos re-duzir as pessoas �a ondi�~ao de oisas, devemos exlu��-las de nossasvidas. E o melhor meio de fazer isto �e negar- lhes valor e atribuir-lhesum pre�o" (Mariotti [7℄, 2000: 124). �E preiso quebrar a osmovis~aoutilitarista, pois a riqueza n~ao �e a �nalidade da vida mas um instru-mento para ela.A natureza (assim omo as pessoas) possui valor em si mesma, in-dependente da utilidade eon^omia que tem para a soiedade. Casto-riadis, um dos maiores pensadores pol��tios da ontemporaneidade, j�aexpressou este ethos muito bem: \Devemos ser jardineiros deste pla-neta. Cultiva-lo omo ele �e e pelo que �e. Mas, o imagin�ario da nossa

13Nestes inter^ambios redesobre-se que o v��nulo entre as pessoas �efundamental, pois �e gerador de prazer, alegria de viver, paz, inspira�~aoe riatividade, ou seja: que o v��nulo tem valor, e este valor �e ino-mensur�avel, muito superior ao materialista valor de troa (atualmenteo �unio onsiderado no m��ope �alulo eon^omio).O espa�o onde oorrem as troas diretas �e muito mais do que umlugar para fazer inter^ambio bens e servi�os, pois nelas tamb�em setroam sonhos, utopias, alimentam-se raz~oes de viver. �E uma festaonde as pessoas se onheem, riam novos projetos e perspetivas,a omunidade rese em reursos e qualidade de vida, nasem novasamizades, 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 emrela�~ao �a eonomia o�ial, pois gera um sistema baseado na on�an�ae na oopera�~ao, um sistema eon^omio mais org^anio, humano e sus-tent�avel. Constroem-se rela�~oes humanas e eon^omias onde prevaleeum tempo em que o valor est�a nas pessoas e no trabalho delas, ondeo ��mpeto do ego de querer levar vantagem se desfaz quando se podeolhar nos olhos do outro reonheendo a si mesmo na rela�~ao de troa.J�a sabemos que grandes aglomera�~oes de pessoas nummesmo espa�os~ao insustent�aveis em termos de qualidade de vida, qualidade de rela-ionamentos humanos, qualidade dos reursos naturais. Em pequenosgrupos podemos estabeleer la�os fortes de on�an�a e ter um tempode qualidade (good time, omo se diz nos pa��ses angl�ofonos) uns omos outros, troando al�em de produtos, servi�os e saberes, olhares, sorri-sos e amorosidade. As troas diretas funionam muito bem em grupospequenos e a pr�atia de redes entre os grupos de troas solid�arias �euma onstante neste movimento aut^onomo e popular, que tem suainiiativa vinda da base e possui tamb�em a simpatia de entidades,movimentos soiais e do governo, ganhando ada vez mais adeptos detodas as lasses soiais. A autonomia e apropria�~ao do poder pessoalde ada um do grupo, faz om que a partiipa�~ao seja essenial para



14 7 AS TROCAS E A VIDA ESPIRITUALtoar adiante esse movimento e ontinuar onstruindo pr�atias embenef��io de todos e para todos, libertando-se gradativamente da eo-nomia formal. Estamos em onstante resimento e a ada enontrovamos transformando nossas realidades.Neste proesso de auto-enfrentamento, muitas pessoas desobremseus dons e desenvolvem sua riatividade, pois um dos objetivos �efazer om que nossas neessidades de alimentos, roupas e outros se-jam ada vez mais satisfeitas pelos itens e servi�os que temos aessonos enontros de troas solid�arias, possibilitando ir ada vez menosao merado formal. Responder as demandas onretas das pessoasdo grupo produz impato e avan�os na organiza�~ao da eonomia so-lid�aria. As pessoas s~ao estimuladas a levar insumos, mat�eria-prima,alimentos, frutas do seu pomar ou do vizinho, verduras de sua hortae muitos passam a onfeionar seu espa�o de ultivo para poder le-var aos enontros de troas solid�arias, aproveitando e reaproveitandoreursos que seriam futilmente desperdi�ados.Os enontros de troas solid�arias s~ao pr�atias onstru��das onjun-tamente, onde o trabalho de failitar �e rotativo e ada um ooperaom seu dom, seu onheimento para a organiza�~ao do evento. Osistema de omunia�~ao pode ser realizado tamb�em omo rede, ondeada pessoa que faz parte do grupo �e respons�avel por ontatar outrastr^es 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 import^ania 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,

15o p�assaro n~ao pode voar"(S. Juan de la Cruz)Se perguntamos e listarmos quais s~ao os pilares de um novo modode vida, ertamente enontraremos, entre outros valores, os seguintes:Autonomia; Solidariedade, Eologia, Desapego. Hoje muitos busamum novo paradigma ivilizat�orio p�os-onsumista, desenvolvendo o sen-timento do desapego (Elgin [2℄, 1998). Sabemos que estamos nummundo de exesso e que temos de simpli�ar nossas vidas. Tamb�emsomos muitos os que busamos o ideal duma vida aut^onoma, inde-pendente e livre. E muitos mais s~ao os que j�a est~ao a viveniar anatureza omo um imenso santu�ario, a experieniar uma profunda o-munh~ao om a vida que nos sustenta. Este sonho duma vida simples,omunit�aria e natural sempre animou a humanidade.Entretanto, apesar desta mudan�a do nosso olhar, n~ao podemospresindir de algum grau de riqueza, ontinuamos imersos no mer-ado, numa omplexa soiedade fundada na divis~ao do trabalho (oque signi�a que sempre teremos que negoiar pre�os e vantagens), emesmo numa soiedade alternativa algum tipo de sistema �naneirose far�a presente.Temos uma grande di�uldade em lidar om a riqueza, a qualmais paree um ferro quente em nossas m~aos. Muitos tendem aahar que podemos viver sem dinheiro, numa m��tia omunidade auto-sustentada. Temos uma grande di�uldade em visualizar um sistemaeon^omio alternativo v�alido maroeonomiamente. �E um grave erropensar que a eonomia n~ao pode ser transformada, e nos restringirmosaos limites do nosso onsumo etiamente e eologiamente orreto.Nossa vis~ao hol��stia muitas vezes esbarra no dualismo entre a vidamaterial (eonomia) e a vida ultural/espiritual. N~ao podemos separara eonomia (rotulada de materialista) da vida espiritual. Como bema�rmou Steiner [13℄ (1998), a eonomia humana orresponde apenasao espetro vis��vel da luz. �E fundamental reonetar a eonomia om



209 DECLARAC� ~AO DE PRINC�IPIOS DO CLUBE DE TROCAS ECOSOLde materializa�~ao oletiva de um mundo mais agrad�avel e onfort�avel,um mundo onde todos ganhem. �E inont�avel o n�umero de pessoas quedesobriram dons e desenvolveram seus talentos partiipando de Clu-bes de Troas, passando inlusive a omerializar no merado formal.Partiipar nas troas solid�arias traz emo�~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~aopedag�ogia, pois n~ao nasemos solid�arios (ainda que sem algum graude solidariedade/generosidade o pr�oprio ato de dar a luz estaria om-prometido), mas nos fazemos tal7.Se a \eonomia moderna desenanta o mundo ao expulsar os va-lores dos objetos" (S. Latouhe), a eonomia solid�aria, atrav�es dastroas, permite redesobrir os v��nulos, e reenantar a vida. Comose pode fortaleer riar/reriar os v��nulos? Inrivelmente e de umaforma paradoxal, para isto pode servir o dinheiro e o merado, quandosubmetidos e subordinados ao ontrole soial.

9 Delara�~ao de Prin��pios do Clube deTroas EosolClube de Troas Eosol81. As troas devem failitar nossa realiza�~ao omo seres humanos.7Retomar Paulo Freire aqui em muito ajudaria a eosol. Quem faz a ponteentre a edua�~ao e a eosol �e o Maros Arruda. Veja dele espeialmente a trilogiaatrav�es da qual est�a publiando sua tese de doutorado pela Vozes: \Humanizar oinfra-humano. A forma�~ao do homem integral. Homo evolutivo, pr�axis e eonomiasolid�aria". Ver tamb�em o Hugo Assmann que, junto om o Jung Sung, publiou\Compet^enia e sensibilidade solid�aria. Eduar para a esperan�a" (Vozes).8Internet: \http://eosolparana.blogspot.om.br/".

17�epoa �e a expans~ao ilimitada, a aumula�~ao de produtos do onsumo.�E isto que devemos destruir. �E neste imagin�ario que o sistema seap�oia". As troas solid�arias permitem reonetar a humanidade on-sigo mesma e om o osmos, desenvolvendo uma perep�~ao da unidade(= solidariedade), uma vis~ao integrada.Reonetar a eonomia numa perspetiva p�os-utilitarista �e n~ao es-queer o fundamental: habitamos simultaneamente em tr^es asas (orpo,soiedade, planeta/osmos). Tr^es s~ao as eologias, sabiamente de-monstrou Guattari. O universo da eonomia apenas est�a ontido nestaesala intermedi�aria.O que se quer om as troas solid�arias �e um proesso de re-humani-za�~ao onde se parte das troas mediadas pela moeda soial (H-$-H), ouseja, da rela�~ao ser humano-meradoria-ser humano, na qual a moedavolta a intermediar as rela�~oes humanas, para hegarmos no limite dastroas diretas (H-H), quando dois ou mais seres humanos se relaionamdiretamente, estabeleendo rela�~oes plenas de on�an�a.A id�eia entral das troas solid�arias �e tanto realizar troas semque nossas rela�~oes se merantilizem totalmente, ou seja, sem quenos transformemos em meras meradorias; quanto, simultaneamente,potenializar e tornar mais e�iente as pr�oprias troas e nossos empre-endimentos. Assim, busando ter ontrole sobre nossos inter^ambios,podemos onstruir atrav�es das inevit�aveis rela�~oes merantis, outrosrelaionamentos mais profundos, plenamente humanos, fraternos e du-radouros; bem omo um outro merado mais denso, din^amio e sub-metido aos nossos valores e ideais.Em geral, a maneira omo no dia-a-dia lidamos om o dinheiroorr�oi nossas rela�~oes. Quantos asais, irm~aos, pais e �lhos disu-tem om fortes e desonertantes emo�~oes ao preisarem estabeleerqualquer tipo de rela�~ao monet�aria? O exer��io pr�atio das troassolid�arias pode ser visto omo uma oportunidade de se desapegar develhos h�abitos, de desenvolver a autonomia e o poder pessoal, uma



18 8 CONCLUS ~OESforma de pratiar di�aria e gradativamente aquilo em que se aredita.Assim podemos transformar o senso omum do \tempo �e dinheiro",onde o dinheiro dirige nosso destino, gera disputas, doen�as, guerrase sofrimentos, em algo pratiado que �e parte de uma nova realidade,fortaleendo-a, permitindo viver prazerosamente o tempo omo arte,pois tudo foi riado para existir bela e artistiamente, gerando solu�~oesriativas para o bem viver.Como a solidariedade �e intrinseamente um ato de liberdade quen~ao pode ter por base, em hip�otese alguma, a oa�~ao, viveniar nos��rulos de troas o ompartilhamento dos bens, bem omo a generosi-dade, ajuda-nos a ompreender e a nutrir este exigente modo solid�ariode ser, ondi�~ao sem a qual a eonomia solid�aria n~ao pode existir.�E parte da ondi�~ao humana oorrer onitos nos relaionamen-tos. Infelizmente em muitos asos o 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 eosolpara automatiamente viver de forma solid�aria. A dimens~ao psio-soial dos valores e relaionamentos, fundamental para araterizaruma din^amia solid�aria, n~ao se visibiliza meramente om indiadoreseon^omios, nem o esp��rito e a pr�atia da autogest~ao s~ao ondi�~oessu�ientes para viabiliz�a-la e arateriz�a-la.Para atingirmos uma oexist^enia humana, fraterna e sinr^onia,abe trabalhar existenialmente / orporalmente (e n~ao apenas noplano raional) a dimens~ao da afetividade, da �etia e da subjetividadesolid�aria atrav�es de din^amias de sensibiliza�~ao e jogos ooperativos,bem omo atrav�es da pr�atia de troas solid�arias. Caso ontr�ario,di�ilmente romperemos om o ethos individualista/possessivo domi-nante.Trabalharmos uma outra subjetividade mais amorosa �e fundamen-tal para a onsolida�~ao da eosol. De fato, ou temos uma efetivapresen�a duma l�ogia solid�aria amalgamada na a�~ao eon^omia, ou

19n~ao temos uma eonomia que seja solid�aria, por maior que seja nossodesejo. A�nal, busamos om a eonomia solid�aria o que? N~ao lu-tamos por uma eonomia solid�aria apenas para onstruir uma novaordem eon^omia. Esta �e apenas uma pr�e-ondi�~ao para alan�armosuma nova ultura mais humana, verdadeiramente s�olida. Mas, se estameta n~ao estiver j�a presente em nosso otidiano, n~ao onseguiremosestruturar uma outra eonomia verdadeiramente solid�aria. Ou seja, aonstru�~ao desta outra eonomia se faz onjugadamente om a ons-tru�~ao de novas rela�~oes e formas de viver.Infelizmente oorre um vi�es ideol�ogio que ausa \egueira" emmuitos que est~ao a onduzir o movimento da eosol. Este vi�es desqua-li�a as quest~oes pessoais/emoionais postas (as quais, a nosso ver,s~ao entrais na onstru�~ao de qualquer oisa que queira ser solid�aria).Solidariedade �e, em ess^enia, um sentimento atrav�es do qual nos sen-timos unido ao outro.Deixemos de agir omo avestruzes. Se efetivamente queremos nosidenti�ar om a palavra \solid�aria", se queremos ontribuir na ons-tru�~ao duma eonomia n~ao apitalista, ent~ao temos que saber enfren-tar os onitos e resermos om eles, e n~ao amu�a-los, sempre naperspetiva de resolv^e-los onvivialmente. Careemos de reetir ommaturidade sobre nossas diferen�as e inompatibilidades (muitas ve-zes de ar�ater eg�otio) que logo transformamos em antagonismos, deforma 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 expe-riment�a-las desde j�a. Ao enfrentarmos nossas desaven�as, medos eego��smos, onstituiremos uma rede eonomia s�olida (de solidus, dondese origina \solidariedade"), fundada em rela�~oes de on�an�a m�utua.Mesmo om as diferen�as pode-se riar uma linda m�usia. Comoada um tem um dom, uma habilidade, uns s~ao melhores para esrever,outros para antar, outros para produzir p~ao, outros para pintar, ou-tros para reetir, se ooperarmos onseguiremos onstruir um proesso



21Atrav�es da ajuda m�utua, do trabalho, do onheimento e doom�erio justo fundado na on�an�a busamos alan�ar umavida plena de sentido. O inter^ambio de bens e servi�os �e apenasum meio para isto;2. Substitu��mos a ompeti�~ao est�eril, o luro e a espeula�~ao pelaoopera�~ao, reiproidade e solidariedade entre as pessoas. Aoeliminarmos 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 �etiaeol�ogia e bom senso. Tendo por base a on�an�a, a sineri-dade e a amorosidade a eonomia solid�aria �e uma oportunidadede resimento mental, emoional e material, pois lidamos omnossos 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 naondi�~ao de prossumidor(a), ou seja: omo produtor(a) e onsu-midor(a) simultaneamente, sempre ofereendo e onsumindo n~aoapenas 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 integrantes n~ao devem respaldar ou pa-troinar ideol�ogia e/ou �naneiramente uma ausa alheia aoClube, em nome do Clube;6. Nossa organiza�~ao �e informal, divertida, art��stia e amorosa, ha-vendo rota�~ao permanente de pap�eis e fun�~oes. Nosso melhorexemplo �e nossa transpar^enia;7. Pertener ao ECOSOL signi�a um exer��io de idadania pla-net�aria, pois estamos abertos a integrar redes om outros Clubes



22 REFER^ENCIASe a nos religarmos na teia da vida. Areditamos que uma eono-mia demor�atia, autogestion�aria e solid�aria possibilita onstruiruma globaliza�~ao alternativa;8. Conebemos o progresso omo onsequ^enia do bem estar sus-tent�avel, solid�ario e respons�avel da totalidade das pessoas queomp~oem a soiedade, omo resultado da demoratiza�~ao da eo-nomia e da soiedade. A riqueza deve ser ompartilhada porqueela �e originada soialmente (todos somos seres o-riativos), per-tenendo a todos assim omo o ar, o mar e as estrelas. A ida-dania e a paz somente poder~ao ser exeridas plenamente numasoiedade que possibilite iguais oportunidades a todos;9. Na soioeonomia solid�aria, nada se desarta, nada se presenteia:tudo se reila, tudo se retribui.
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