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o Banco Mundial nem sempre tern conseguido 
assegurar as populac;oes de baixa renda sua participac;ao na 
formulac;ao , implementac;ao e avaliac;ao de projetos do 
Banco que as afetam diretamente . Analistas sociais do 
Banco concluiram que a participac;ao insuficiente de grupos 
de base nas atividades dos projetos foi, com freqiiencia, 0 

principal fator para 0 fracasso de projetos em alcanc;ar 
objetivos especfficos de desenvolvimento e beneficiar as 
populac;oes alvo ou de ter conseqiiencias negativas 
imprevistas , tanto ambientais como sociais. Inumeras 
experiencias tern mostrado que se as popuJac;oes locais 
afetadas nao se sentirem participantes ativos em uma 
iniciativa de desenvolvimento, especialmente no campo 
soCial, as perspectivas de exito a longo prazo serao 
limitadas. 

A crescente sensibilidade do Banco a n~ao de que a 
participacrao e elemento crucial reflete 0 crescimento 
significativ~, a consolidacrao e a visibilidade do setor 
popular no ambito mundial. Pela primeira vez no mundo 
em desenvolvimento, organizacrC!es de base compostas de 
pequenos agricultores, mulheres, seringueiros, moradores 
de favelas e popuiacrC!es indigenas estao participando de 
discussC!es sobre politicas publicas voltadas tanto para 
iniciativas locais de desenvolvimento quanta para 
paradigmas do desenvolvimento global. Com 0 advento e 
acessibilidade cada vez maior da Internet, esses grupos da 
sociedade civil estao ate mesmo em condicrC!es de 
acompanhar programas de desenvolvimento de grande 
porte, financiados por instituicrC!es multilaterais como 0 

Banco Mundial. 

Embora nao haja uma definic;ao ou termo unico que 
abarque em ambito transcultural 0 setor nao-governamental, 
no Brasil 0 termo mais comumente usado e "sociedade 
civil" . De modo geral, a sociedade civil abrange tres tipos 
de atores sociais: (i) organizacrC!es de base com filiados 
(sindicatos, associacrC!es de bairro, organizacrC!es de 
agricultores); (ii) organizacrC!es nao-governamentaisiONGs 
(desenvolvimento, meio ambiente, temas especializados); e 
(iii) movimentos SOCialS (seringueiros, populacrC!es 
indige?as). 0 F6rum Global das ONGs, que se reuniu no 
Rio de Janeiro durante a Conferencia de 1992 das NacrC!es 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), 
foi certamente urn evento catalitico no surgimento do que 
alguns chamam de "sociedade civil global." 

Dada a crescente capacidade das organizacrC!es de 
base de participar mais ativamente do monitoramento das 
opera<rC\es do Banco, como se pode promover a participacrao 
mais efetiva dos grupos de base afetados? Como e do 
conhecimento do Banco Mundial, as populacrC!es locais 
empobrecidas freqiientemente carecem da experiencia 
organizacional necessaria para trabalhar com projetos 
tecnicamente complexos. AMm disso, posicrC!es diferentes 
podem causar divergencia entre grupos locais, como e 0 

caso da divisao entre ambientalistas e posseiros envolvidos 
em projetos de consolidacrao de unidades de conservac;ao no 
Brasil. 

E precisamente ai que as ONGs e a combinacrao de 
ONGs e redes de movimentos sociais podem desempenhar 
papel fundamental de representacrao. Embora seja 

(Continuaplo na pagina 4) 

Sobre 0 Programa Piloto 
o Programa Piloto para a Prote91Io das Florestas Tropicais Brasileiras ap6ia wn conjunto integrado de projetos que contribuirilo para a 
redu9iio da taxa de desmatarnento das florestas tropicais do Brasil de maneira consistente com 0 desenvolvimento sustentavel dos 
recursos natura is e hwnanos da area, e que proporcionarao li90es a serem utilizadas na elabora9iio de futuras atividades. 0 Programa 
Piloto foi criado a pedido dos paises do Grupo dos Sete (G-7), e recebe apoio financeiro de todos eles, bern como da Comissiio das 
Comunidades Europeias e da Holanda. 0 montante total de compromissos de assistencia financeira e tecnica ao Programa Piloto ate a 
presente data, inc1uindo projetos bilaterais associados, equivale a aproximadamente US$ 290 milMes. 0 Programa Piloto e coordenado 
pelo Banco Mundial, em conformidade com os acordos celcbrados entre os Participantes do Programa Piloto (os doadores e 0 Brasil). 

o Programa Piloto tern como objetivo tratar dns causas fundamentais do dcsmatamento nas florestas tropicais do Brasil atravcs dt: uma 
tripla abordagcm. Os projetos ajudarao a fortalt:cer a capacidade do setor publico para criar c executar urna politica ambicntal salida; 
melhorar 0 gcrcnciamento de areas protegidas especiais, inc1uindo parqucs, rcservas extrativistas, florestas nacionais, e rcscrvas 
indigenas; e aumentar a base de conhecimento sobre a conserva9ao da floresta tropical e util.iza9iio stentavel de seus rccursos. 
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Informa~oes sobre Projetos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RESERVASEXTRATnnSTAS 

o Projeto de Reservas Extrativistas esta em 
andamento desde fevereiro de 1995. Esse projeto de quatro 
anos e meio, no valor de US$9,7 milhOes, presta apoio para 
o estabelecimento e fortalecimento das quatro primeiras 
reservas extrativistas no Brasil. A implementa~o do 
projeto teve inicio auspicioso em 1995 e esta programada 
para abril de 1996 uma viagem de campo as reservas 
extrativistas para avaliar as atividades do projeto. (Para 
maiores detalhes, ver Rain Florest Pilot Program Update, 
outubro de 1994 e janeiro de 1996.) • 

TERRAS INDiGENAS 

o programa de trabalho do Projeto das Terras 
Indfgenas foi conclufdo no final de marco de 1996 e 
incluira. a identifica~o e delimita~o de, no mfnimo, 12 
areas indfgenas e a demarca~o de pelo menos 22 areas 
indfgenas. Prev~-se que os fundos para as atividades do 
projeto comecem a ser desembolsados ja no inicio de abril 
de 1996. 

o objetivo principal desse projeto de cinco anos e 
meio, no valor de US$22 milhOes, e formalizar a situ~o 
juridica ("regulariza~o") das terras indfgenas para as 
popula¢es indfgenas da AmazOnia brasileira, cujo acesso 
as areas tradicionais ainda nao esta total mente protegido 
(para maiores detalhes, ver Rain Florest Pilot Program 
Update, julho de 1995). 

Os acordos de doa~o para 0 Projeto das Terras 
Indfgenas entrou em vigor em 8 de dezembro de 1995. Em 
8 de janeiro de 1996, 0 Presidente do Brasil promulgou 0 

Decreto 1775 substituindo normas anteriores sobre a 
regulari~o das terras indfgenas. ONGs brasileiras e 
intemacionais, organizac<>es indfgenas e outras pessoas 
interessadas imediatamente expressaram preocup~o a 
respeito da nova legisiacao, principal mente perante 0 fato 
de 0 novo decreta estabelecer urn mecanismo mediante 0 

qual os govemos estadual e local e as entidades privadas 
podem contestar as regularizacGes das terras indfgenas. 0 
novo regulamento tambem especifica urn cronograma para a 
conclusao das atividades de regulariza~o das 

introduz novas caracteristicas, tais como exig~ncia de uma 
avalia~o ambiental durante a fase de identifica~o; e ainda 
esclarece as funcGes da Fun~o Nacional do indio (Funai) 
eo do Ministerio da Justica no processo de apel~o. 

Tecnicos do Banco Mundial examinaram 0 Decreto 
1775 e conclufram que 0 mesmo nao contraria os acordos 
juridicos existentes, inclusive os acordos de doa~o para 0 

Projeto das Terras Indfgenas. 0 Banco Mundial, os 
doadores e 0 Grupo Consultivo Intemacional (lAG) do 
Programa Piloto receberam garantias do Govemo brasileiro 
de que 0 decreta tomara mais transparentes, mais 
democraticos e mais dinimicos os esforcos de regulariza~o 
das terras indigenas. Entretanto, conforme concordaram os 
observadores, a implementa~o do Decreto 1775 deve ser 
acompanhada de perto. 

o programa de trabalho de 1996 para 0 Projeto das 
Terras Indfgenas foi revisto em janeiro e fevereiro de 1996 
a fim de incluir a considera~o do novo regulamento. De 
18 a 22 de marco de 1996, uma equipe tecnica do Banco 
examinou 0 programa de trabalho. Representantes do 
Banco Alemao de Reconstru~o (KfW) e a Ag~ncia Alema 
para Cooper~o Tecnica (GTZ) tambem participaram da 
revisao.• 

POLiTICAS DE RECURSOS NATURAlS 

Em janeiro e fevereiro de 1996, tecnicos do 
Ministerio do Meio Ambiente (MMA) e do Banco Mundial 
visitaram os 6rgaos Estaduais do Meio Ambiente 
(OEMAs) em toda a AmazOnia Legal para discutir os 
Pianos de Acao qiiinqiienais das Polfticas de Recursos 
Naturais e os Pianos Estaduais Ambientais (PEAs) a serem 
aprovados pelos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente 
(COEMAs). No fim de marco de 1996, todos os nove 
estados tinham preparado PEAs, dos .quais sete haviam sido 
aprovados ate aquela data. 

o Grupo de Trabalho Tecnico Permanente (GTTP) 
realizou sua primeira reuniiio de 26 a 28 de marco de 1996 
em Brasilia. Constituido por representantes dos OEMAs, a 
funcao do GTTP e identificar e ajudar a resolver problemas 
de coordena~o de projetos e examinar conflitos entre as 
normas ambientais estaduais e federais. 

A Comissao de Projetos (CP) sera. estabelecida no 
inicio de abril de 1996 e sera respons3.vel pela aprov~o de 
propostas de subprojetos integrados e de atividades de 
projetos de emerg~ncia, bern como pelas aloca¢es 
orcamentarias anuais aos estados. A CP tambem examinara. 
os procedimentos dos projetos e fara comentarios sobre os 
relat6rios anuais de avali~o. A CP sera formada por tr& 
representantes de ONGs e urn de cada uma das seguintes 
entidades: MMA, Ibama e Secretaria de Assuntos 
Estrategicos (SAE), alem dos tr& representantes estaduais a 
serem indicados para mandato de urn ano em base de 
rodfzio. 

(Continuacao na pagina 4) 
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CENTROS DE CIENCIAS E PESQUISAS DIRIGIDAS 

Uma equipe do Banco Mundial fez recentemente 
visitas de supervisao para avaliar a implementa~o da Fase I 
do Projeto de Centros de Ci~ncias e Pesquisas Dirigidas e 
do Projeto de Assistencia de Emergencia a Centros de 
Ciencias, associ ado ao primeiro. A Fase I do projeto, no 
valor de US$15,1 milhOes, e 0 Projeto de Assistencia de 
Emergencia, cujo valor se eleva a US$5 milhOes, 
com~aram a serem implementados em fevereiro de 1995 
(ver descri~o detalhada desses projetos em Rain Forest 
Pilot Program Update, julho de 1994). 

A equipe de supervisao concluiu que a 
implementa~o do componente dos Centros de Ciencias 
iniciou um processo de reflexao institucional no Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) e no Museu 
Paraense Emilio Goeldi (MPEG). Ambas as institui¢es 
estao refocalizando suas prioridades de pesquisas a fim de 
enfrentar 0 desafio de novas expectativas e questOes criticas 
das pesquisas regionais de ci~ncias. 0 INP A reestruturou e 
consolidou mais de 200 projetos de pesquisas em 12 
"Programas Institucionais de Pesquisas", enquanto 0 

MPEG tambem pi anej a consolidar e redefinir seus 
programas de pesquisas. Alem disso, 0 MPEG preparou, 
ao nivel de certos departamentos, um sistema de avalia~ao 
de pessoal bem concebido, com base em criterios de 
desempenho claramente defmidos e em diretrizes para a 
concessilo ao pessoal de fundos para treinamento e 
intercambio cientifico. 

Tambem obtiveram exito as atividades dos projetos 
destinadas a melhorar a divulga~o dos resultados de 
pesquisas por ambos os centros de ciencias. 0 MPEG esta 
atualmente definindo sua estrategia de divulga~ao e 
publicou tres numeros de seu boletim sobre 0 meio 
ambiente, proporcionou treinamento ao pessoal em tecnicas 
de divulga~o e preparou um plano para reformar a 
exposi~o permanente do museu. 0 INPA publicou quatro 
nlimeros da Acta Amazonica, seu jornal cientifico interno, 
bem como um volume sobre cria~o de peixes. Alem 
disso, esta atualmente produzindo dois videos sobre 
problemas regionais e solu~s a serem apresentados na 
televisao e em escolas locais. 

Em termos de melhorias na infra-estrutura, as duas 
institui¢es fizeram progresso notavel na constru~o ou 
reforma de edificios, bern como na melhoria dos sistemas 
eletricos, de telecomunica¢es, abastecimento de agua e 
saneamento. Teve tambem inicio a licita~ao para a 
aquisi~o de novo equipamento a fim de melhorar as 
instala~s e redes de computa~o em ambos os centros de 
ciencias . 

Apesar desse progresso, a equipe de supervisao 
tambem concluiu que a estrutura e a fun~o das institui¢es 
precisam ser avaliadas e as metas das pesquisas 
aperfei~adas a fim de refletir as novas expectativas nas 
pesquisas cientificas regionais em termos da relevancia para 
as politicas e desenvolvimento, abordagens 
multidisciplinares e colabora~o interinstitucional. Sera 
criado em setembro de 1996 um Grupo Internacional de 

Monitori~o Cientifica (IGSM) para fazer uma avalia~ao 
independente dos dois centros. 

o componente Pesquisas Dirigidas tambem teve 
inicio auspicioso com a aprova<;Ao de 22 propostas (das 116 
original mente apresentadas), elevando-se 0 financiamento 
ao montante de US$5.095.657 por dois anos. Os projetos 
aprovados para a primeira rodada encontram-se nas 
seguintes areas: (i) estudos de ecossistemas (cinco dos 28 
apresentados); (ii) manejo sustentavel e desenvolvimento de 
tecnologia (14 de 69); e (iii) estudos sociais e econ6micos 
(tres de 19) .• 

Reuniao do Grupo Consultivo Internacional 

o Grupo Consultivo International (lAG), do 
Programa Piloto para a Prot~ao das Florestas Tropicais 
Brasileiras, patrocinados pelo Grupo dos Sete, realizou uma 
quinta reuniao em Brasilia de 4 a 8 de mar~ de 1996. 0 
lAG compOe-se de pessoas procedentes de todo 0 mundo 
com uma ampla gama de especializa~o e experiencia na 
AmazOnia e serve de fonte de assessoramento independente 
e avalia<;Ao do Programa Piloto. 

Conforme observou 0 lAG, nos nove meses desde 
sua reuniao anterior (29 de maio a 9 de junho de 1995), 
houve importantes avan~s na execu~o do programa. Os 
membros observaram que a implementa~o dos projetos em 
andamento tem procedido rapidamente e conseguiu-se 
progresso significativo na prepara~o de novos projetos, 
inclusive os seguintes: Manejo de Recursos Florestais (ex
FLONAS); Unidade de Monitoriza<;Ao e Analise 
(decorrente do Encontro de Participantes realizado em julho 
de 1995 em Belem); Parques e "Reservas; e Recursos 
Aquaticos (ex-Manejo de Recursos Naturais). Os membros 
do lAG tambem elogiaram 0 alto grau de participa<;Ao dos 
grupos interessados na prepara~o dos Projetos de Manejo 
de Recursos Florestais e de Recursos Aquaticos, ambos em 
fase de desenvolvimento por meio de seminarlos praticos de 
identific~ao de projetos, os quais tem tido boa freqiiencia. 

o lAG concluiu que tem havido um esfor~ 

consciente e deterrninado para integrar projetos ao nivel de 
programa, coerente com 0 conceito original do Programa 
Piloto. Segundo observaram, 0 progresso no 
estabelecimento de grupos de especialistas no ambito das 
entidades de implementa~o, a defini<;Ao mais precisa das 
fun¢es tecnicas, 0 cumprimento mais oportuno de prazos e 
a ado<;Ao de uma abordagem ao processo de aprendizagem 
indicam um serio compromisso com a realiza<;Ao das metas 
do Programa Piloto. 0 lAG tambem observou que a 
transferencia do pessoal do Banco Mundial para 0 escritorio 
de Brasilia facilitou a coordena<;Ao e a implementa~o do 
programa. 

Em prepara~o para 0 Terceiro Encontro de 
Participantes a realizar-se em Bonn, Alemanha, em 
setembro de 1996, 0 lAG discutiu ideias a respeito de uma 
possivel Fase II do Programa Piloto. Gerd Kohlepp foi 
reeleito Presidente do lAG por mais um ano e a proxima 
reuniao do lAG esta programada para lOa 12 de julho de 
1996.• 
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Banco Mundial e Participa~o (Cont. da pagina 1) 

amplamente reconhecido que as ONGs nem sempre 
representam plenamente as populacoes marginalizadas,com 
freqiiencia sao a unica ou a melhor via mediante a qual as 
preocupa~oes e posieoes dos grupos de base podem chegar 
amesa de discussao. Vma tendencia mais recente no Brasil 
e 0 surgimento de I!lovimentos sociais como os 
seringueiros, meninos de rua e trabalhadores sem-terra, que 
cada vez mais representam os proprios interesses energica e 
efetivamente. Outra evolu~o e a cria~o de articulacoes 
regionais e nacionais de ONGs e movimentos sociais que 
unem for~as para obter maior impacto quando lan~am 

propostas a1ternativas de politica publica e realizarn a 
fiscaliza~o de projetos multilaterais. No Brasil, essas 
redes sao especial mente ativas nas regiOes da Amazonia e 
da Mata Atlantica. A mais recente dessas redes, a Rede 
Brasileira de Instituieoes Financeiras Multilaterais (Rede 
Banco), foi criada precisamente para servir de interlocutor 
com 0 Banco Mundial e outras institui~oes multilaterais. 

A luz dessas mudan~as de carater global, 0 Banco 
Mundial esta ativamente empenhado em implementar uma 
politica que vise assegurar maior participa~o de grupos de 
base nas fases de formula~ao e implementa~ao de seus 
projetos. Desde 0 inicio da decada de 90,0 Banco Mundial 
vern promovendo atividades na area de participa~ao. Em 
1994,0 estudo "0 Banco Mundial e a Participa~ao" definiu 
participa~o como "0 processo mediante 0 qual as 
populacoes afetadas (stakeholders) influenciam e 
compartilham 0 controle sobre iniciativas, decisOes e 
recursos que os afetam." 

Ha muitos exemplos de projetos na America Latina 
que ressaltam a importiincia da participa~o de grupos de 
baixa rend a afetados. No Brasil, 0 Banco fez progresso 
significativo na formula~ao de projetos que incorporam a 
participa~o ativa de varios setores da sociedade civil. E 
interessante observar que 0 setor ambiental proporcionou 0 

terreno mais fertil para testar e incorporar mecanismos de 
participa~o de popula~oes afetadas. 

Varios projetos do Prograrna Piloto oferecem bons 
exemplos. Nos Projetos Demonstrativos (PDA), duas 
redes regionais de movimentos sociais e ONGs (0 Grupo de 
Trabalho AmazOnico - GT A e a Rede da Mata Atlantica) 
foram consultadas a respeito da formula~o do projeto e 
estao representadas na comissao de sele~o de subprojetos . 
Da mesma forma, no Projeto de Gestao de Recursos 
Florestais tomaram-se precaucoes para assegurar ampla 
representa~ao e colabor~ao das ONGs no processo de 
planejamento (ver detalhes em Rain Forest Pilot Program 
Update, janeiro de 1996). No Projeto de Reservas 
Extrativistas, atualmente em fase de implementa~ao, tanto 0 

Conselho Nacional de Seringueiros como as associa~Oes de 
seringueiros locais participaram ativamente da formula~o 
do projeto e sao co-implementadores, juntamente com 0 

governo, na execu~ao do mesmo. Como resultado desses 
esfor~s de participa~o, adotou-se, no caso de muitos 
projetos do Plano Piloto, uma abordagem mais flexfvel e 
mais orientada para projetos, a qual inclui a cria~o de 

comissOes consultivas e 0 uso de uma metodologia baseada 
na aprendizagem para a supervisao dos projetos. 

Outro exemplo e 0 caso do Plano Agropecuaria e 
Florestal de Rondonia (PLANAFORO), no qual a 
representa~ao da sociedade civil foi incorporada na 
formula~ao do programa desde 0 infcio. 0 Forum das 
ONGs e dos Movimentos Sociais da Rondonia, composto 
de 25 entidades, recebeu garantia de participa~o no 
Conselho Deliberativo que supervisiona a implementa~ao 
do projeto e em sete Comites Normativos tematicos. 
Entretanto, 0 F6rum encontrou muitos obstaculos a sua 
participa~ao efetiva na implementa~ao e acompanhamento 
dos projetos, desde a falta de acesso a informa~o basic a 
sobre 0 projeto, a qual possibilitaria uma participa~o 

efetiva, ate a escassez de pessoal para atuar nos comites 
tecnicos. 

A iniciativa mais recente do Banco Mundial na area 
de participa~o de populaeoes afetadas e 0 Plano de A~ao 
para a Participa~ao, lan~ado pela Vice-Presidencia para a 
America Latina e 0 Caribe em abril de 1995. Esse Plano 
propOe ao Banco Mundial reforcar sua capacidade de 
analise social e assegurar uma maior participacao da 
sociedade civil nos projetos ao nivel de pals. Neste 
sentido, foram contratados especialistas em ciencias sociais 
e em ONGs para cada urn dos 10 Escritorios de 
Representa~o do Banco, incluindo 0 do Brasil. Esses 
consultores sao responsaveis por ajudar as Representacoes a 
melhorar sua intera~ao com as organizaeoes da sociedade 
civil, ajudar no estabelecimento de Centros de Inform~o 
PUblica para melhorar a divulga~ao de materiais do Banco 
Mundial e colaborar estreitamente com 0 pessoal 
encarregado de projetos a fim de assegurar a participacao 
dos grupos de base na formula~o, implementa~o e 
avalia~ao de projetos. 

o Banco Mundial tern avancado no sentido de 
assegurar maior participa~o das popula~s afetadas em 
suas atividades relacionadas com projetos. No entanto, 
conforme demonstra cabalmente a experiencia em 
Rondonia, a participa~o efetiva dos setores populares eurn 
processo complexo que exige tempo. Embora se tenham 
tornado medidas iniciais para incorporar mecanismos de 
consuIta na formulacao dos projetos, a sua consolida~o 
dependera da competencia e capacidade representativa das 
organiza¢es de base, ONGs e movimentos sociais. Embora 
o Banco Mundial possa prestar assistencia a essas 
organizaCOes assegurando maior participa~o na prepara~o 
de projetos, a responsabilidade de assegurar a participa~o 
efetiva recai, em ultima instancia, sobre a pr6pria 
sociedade civil. + 
John W. Garrison 11 eEspecialista em Analise Social e Sociedade 
Civil na Representa~i1o do Banco Mundial em Brusilia. 

Politicas de Recursos Naturais (COni. da pagina 2) 

Nos ultimos meses, seis entidades responsaveis pela 
implement~ao de projetos em cinco estados assinaram com 
o MMA acordos qfiinqiienais de subdoa~o. A assinatura 
de urn acordo de subdoa~o e condiCiio para 0 desembolso 
dos fundos de projetos para as entidades de execu~o. + 

RAIN FOREST PILOT PROGRAM UPDATE 


