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Resumo: a presente artigo busca responder a seguinte questiio: quando confiar ebom?
Diversas pesquisas tem se debru(ado sobre 0 fenomeno da desconfian(a, estudando suas
causas e efeitos para 0 regime democratico. Porem, pouca coisa foi explorada em rela(iio
ao fenomeno contrario, 0 da confian(a. Nosso argumento e que confiar e bom quando
duas condi(oes siio satisfeitas: a existencia de um contexto institucional que justifique a
confian(a e um ambiente informacional adequado. Para justifica-Io, utilizamos dados .de
uma pesquisa sobre um projeto de socializa(iio polftica no Brasil, 0 Parlamento lovern."
Trata-se de um quase experimento, com pre-teste, pas-teste egrupo de controle, realizado
em Minas Gerais em 2008. A conclusiio eque mediante um intenso fiuxo informacional,
os participantes do projeto adquiriram maior conhecimento a respeito do processo de
desenvolvimento institucional da Assembleia Legislativa Mineira, passando, entiio, a
confiar mais nela. Mediante esse quadro, pode-se dizer que confiar e bom.

Desde a decada de 1990, a investiga\ao sobre a confian\a politica ganha corpo
na Ciencia Politica. Inumeros surveys das ultimas decadas tern revelado, ainda
que com diferentes intensidades, uma continua queda da confian\a nas insti
tui\oes politicas em diversos paises. Desde entao, diversas pesquisas tern como
objetivo identificar as causas e consequencias do fenomeno e diferentes prognos
ticos foram encontrados a depender do contexto investigado. Enquanto alguns
estudiosos sao temerosos quanta aos efeitos da desconfian\a para a legitimidade
do sistema politico, outros defendem que ela e derivada da emergencia do cida
dao critico e que, ao contrario do que dizem os mais pessimistas, ela representa
urn aperfei\oamento do sistema.

Na America Latina 0 tema foi guiado pela preocupa\ao com os baixos niveis

o presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa "0 parlamento Jovem como espa<;o de
socializa<;ao politica", financiada pelo CNPq e pela Funda<;ao de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig). A pesquisa contou a assessoria tecnica e supervisao de campo realizada pela pesquisadora
Maria Aparecida Machado Pereira. Participaram da pesquisa Fabricia de Almeida Costa, Ana Luisa
da Cunha Pinheiro, Angel Dornelas Trindade, Amanda Horta Campos e Leoncio Farias, Karla Juliana
Onofre e Liliane da Concei<;ao Rosa, todos os alunos do curso de Cicncias Sociais da Universidade Fede
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de confian<;a ern uma regiao marcada pela transi<;ao de regimes autoritarios e de
forte instabilidade economica. Enfoque semelhante esta presente nos estudos so
bre 0 Brasil, que apontam uma profunda desconfian<;a nas institui<;oes politicas,
especialmente 0 Congresso Nacional.

A presente pesquisa parte dessa discussao, porem aponta no sentido contrario:
ao inves da desconfian<;a, 0 que dizer sobre a confian<;a politica? Mais especifica
mente, interessa-nos entender ern que condi<;oes a confian<;a e uma atitude posi
tiva para a democracia. Ern suma: quando confiar e born?

Retomando alguns pontos levantados pela literatura -porem pouco desenvol
vidos- argumentamos que confiar e born mediante duas condi<;oes: ern primeiro
lugar, que exista urn contexto politico que justifique essa confian<;a e, ern segundo,
que haja ambiente informacional adequado. Ern termos simples, defendemos que
a "boa" confian<;a ocorre quando os individuos dispoem de informa<;ao a respeito
do que ocorre no mundo da politica e que, orientados por essa informa<;ao, con
fiem nas institui<;oes quando elas merecem.

Acreditamos que, ao oferecer evidencias empiricas dessas condi<;oes, estare
mos contribuindo para os estudos sobre confian<;a nas institui<;oes de uma forma
ampla. Se for verdade que confiar e born mediante a informa<;ao de que as coisas
van bern, 0 mesmo pode ser dito para a desconfian<;a de quando elas van mal.
o fundamento de ambas as atitudes e 0 mesmo: a existencia de urn cidadao critico,
capaz de refletir de forma informada sobre 0 mundo politico e, assim, avalia-Io.

o artigo desenvolve-se ern quatro partes. Na primeira delas apresenta-se 0 de
bate sobre a desconfian<;a politica e os resultados encontrados ern diversas partes
do mundo e, especialmente, nos paises da chamada terceira onda. Ern seguida sao
discutidas as lacunas observadas quanta ao tema e a proposta de quando confiar
e born. Nas duas ultimas se<;oes, sao oferecidas evidencias a partir de urn estudo
sobre 0 Parlamento Jovem (PJ) mineiro.

o ESTUDO SOBRE A (DES)CONFIAN<;A POLITICA

o conceito de confian<;a tornou-se amplamente utilizado na ciencia politica
nas ultimas decadas, designando uma variedade de fenomenos sociais e politicos.
Parte desses estudos discutem da confian<;a social, ou confian<;a interpessoal, in
vestigando se a confian<;a mutua entre os cidadaos produz condi<;oes favoraveis ao
desempenho do regime democratico (Putnam 1993; Warren 1999; Newton 1999).
Outros estudos, por sua vez, tern como foco a confian<;a nas institui<;6es e atores
politicos. A premissa e a de que as regras constitutivas das institui<;oes, especial
mente as relativas asua justifica<;ao, geram expectativas sociais a respeito de seu
desempenho, assim como a respeito dos responsaveis por sua administra<;ao. A
confian<;a nas institui<;oes estaria, dessa forma, intimamente relacionada a legiti
midade do sistema politico (Offe 1999; Moises 2005).

Seguindo essa segunda linha de estudos, observamos urn importante ponto
de inflexao a partir da decada de 1990. Corn base ern urn conjunto de surveys
realizados em todo 0 mundo, os estudos seminais organizados por Norris (1999)
e Dalton (2004) contestaram 0 progn6stico das decadas anteriores de que a erosao
da confian<;a nas institui<;oes -ao contrario do esperado numa cultura cfvica con-
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gruente com regime democratico (Almond e Verba 1963)- abalaria a estabilidade
do sistema politico, desencadeando uma possivel "crise democratica".

Enquadrando as atitudes como objeto multidimensional (Easton 1965), alguns
estudos (Klingemann 1999; Dalton 1999,2004; Inglehart 1999) demonstraram que,
se por urn lado, cresce a desconfian<;a com as institui<;6es e atores politicos, por
outro, cresce tambem a adesao normativa a democracia. Norris (1999,9) explicou
esse "paradoxo" atraves da emergencia do "cidadao critico". Justamente por aderir
ao regime enquanto conjunto de normas, valores e principios, 0 cidadao crHico
torna-se mais exigente quanta ao seu cumprimento. Ao inves de representar uma
amea<;a a democracia, ele deveria ser considerado como urn instrumento de apri
moramento democratico (Norris 1999; Klingemann 1999; Inglehart 1999).

A revisao critica dos estudos do final da decada de 1990 foi recebida de forma
cautelosa nos paises da chamada terceira onda democratica (Huntington 1991).
Como admitiam os proprios autores que formularam e promoveram 0 conceito
do cidadao crHico (Norris 1999; Klingemann 1999), os resultados encontrados e 0

quadro teorico esbo<;ado sao mais adequados aos paises industriais avan<;ados,
que experimentaram quadros economicos de crescimento e processos democra
ticos estaveis ao longo de decadas. Mishler eRose (1999), por exemplo, defendem
a necessidade de uma "reconceitualiza<;ao" do apoio politico ao estudar os casos
das novas democracias surgidas na Europa apos a queda do regime comunista:
ao contrario das "velhas democracias" esses paises enfrentam 0 desafio de re
constitui<;ao do Estado em urn quadro historico em que seus cidadaos tiveram a
experiencia tanto do novo quanta do antigo regime. Ha, portanto, uma "memoria
politica" que muda 0 quadro de avalia<;ao dos atores e da propria dinamica de
constru<;ao do apoio politico. Nesse cenario, a insatisfa<;ao com 0 desempenho do
regime e a desconfian<;a nas institui<;6es pode levar a instabilidade politica e, nos
casos extremos, retorno a regimes autoritarios.

De fato, essas singularidades tern sido a tonica dos estudos nas "novas demo
cracias" na Asia (Dalton e Ong 2005; Shin 1999), Africa (Bratton 2007; Bratton e
Mattes 2007) e Europa (Torcal e Monteiro 2006; Fuchs 1999; Mishler eRose 2001,
2005). Enfoque semelhante tern ocorrido nos estudos da America Latina, com es
pecial aten<;ao para 0 problema da baixa confian<;a, notadamente nos partidos po
liticos e casas legislativas.

Para Lagos (2000), a desconfian<;a em rela<;ao as institui<;6es politicas na Ame
rica Latina deve ser compreendida em urn cenario mais amplo de desconfian<;a
social cujas raizes remontam ao legado colonial dos paises e as experiencias au
toritarias de sua historia. Power e Jamison (2005) tambem defendem a existen
cia de uma sindrome da "baixa confian<;a generalizada" na America Latina, com
destaque para a baixa confian<;a interpessoal. Muito embora a adesao ao regime
mantenha patamares elevados, a falta de confian<;a nas institui<;6es nao nasceria
tanto de uma visao crHica -nos moldes propostos por Norris (1999)-, mas sim
de uma cultura cetica e descrente em rela<;ao a politica em geral.

Entre as causas da desconfian<;a na America Latina, sao arrolados 0 fraco des
empenho economico que afetou a maioria das novas democracias, os escandalos
de corrup<;ao e 0 usa instrumental das institui<;6es politicas, alem da incapacidade
destas em cumprir as expectativas criadas durante as longas transi<;6es politicas
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da maioria dos paises. Segundo Colen (2010), enquanto as na<;6es desenvolvidas
alcan<;aram urn equilibrio por meio da estabilidade democratica e processos in
crementais de capacita<;ao do Estado para a inclusao social, nas novas democra
cias as crescentes demandas sociais encontraram estruturas institucionais ainda
pouco aparelhadas.

Enfoque semelhante e dado pelo estudo conduzido por Baquero (2001). Se
gundo 0 autor, a forte desconfian<;a nas institui<;6es, sobretudo nas Casas legisla
tivas enos partidos politicos, tern suas raizes em problemas sociais e economicos,
muitos deles oriundos dos antigos regimes autoritarios, ainda nao r~solvidos pe
los novos governos democraticos. Ao desenvolver 0 novo regime sem romper com
os "problemas estruturais", como, por exemplo, a forte desigualdade economica, a
consolida<;ao dos novos arranjos institucionais convive com antigas praticas como
o clientelismo e, sobretudo, 0 populismo, distorcendo e corroendo os principios e
valores democraticos de governo na maior parte dos paises da America Latina.

A preocupa<;ao dos estudos no Brasil tern raizes semelhantes as descritas no
contexto mais amplo das "novas democracias" na America Latina, Asia, Africa e
Europa. Apesar de sinalizar uma "cultura politica em mudan<;a" na dire<;ao de
maior adesao a democracia (Lamounier e Souza 1991), pesquisas realizadas no
final da decada de 1980 e 1990 encontraram altas taxas de desconfian<;a politica
no pais, mesmo quando comparadas aos demais paises latino-americanos (Moi
ses 1995). Ate que ponto a "reserva de legitimidade politica" conquistada no pe
riodo de transi<;ao politica poderia sobreviver a crescente insatisfa<;ao e descon
fian<;a politica dos cidadaos em rela<;ao ao governo e as suas novas institui<;6es
democraticas?

Essa questao foi alvo do estudo de Moises (1995) ao defender que, apesar de
urn reconhecido avan<;o, 0 processo de democratiza<;ao so seria concluso apos a
supera<;ao de problemas estruturais arraigados no pais: adversidades economicas
e dificuldades de institucionaliza<;ao da democracia, associadas as heran<;as do
regime militar. Sem suprir, ao menos em urn padrao minimamente aceitavel, as
demandas rnais urgentes da sociedade, a tendencia seria a generaliza<;ao de uma
sensa<;ao de nao representa<;ao das institui<;6es e autoridades politicas, 0 que po
deria colocar em risco 0 novo regime.

a temor de Moises nao foi de todo injustificado, como atestam as pesquisa
mais recentes. Surveys realizados ao longo da ultima decada revelaram que a des
confian<;a nas institui<;6es politicas cresce e esta presente em todos os segmentos
de renda, escolaridade, idade e regiao (Moises e Piquet Carneiro 2008). a exemplo
mais expressivo e 0 Congresso Nacional. Nos ultimos anos, a casa legislativa apre
sentou indices de confian<;a abaixo dos 30 por cento, ocupando, constantemente, a
ultima posi<;ao entre as institui<;6es brasileiras. Ao analisar os dados de pesquisa
nos ultimos quinze anos, Ribeiro conclui que "a desconfian<;a no Congresso e lite
ralmente uma variavel constante na Nova Republica" (Ribeiro 2009, 70).

A dificuldade em solucionar os problemas da desigualdade, somada a inca
pacidade de forjar urn sistema polftico que justifique sua existencia e propositos
aos olhos da popula<;ao, passou a ser a tonica das pesquisas mais recentes sobre
a confian<;a nas institui<;6es politicas no Brasil. a trabalho de Moises (2008) ajuda,
nesse quadro, a entender 0 problema da legitimidade politica no pais, ao identi-
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ficar uma cultura que ele qualificou como "ambivalente" em rela<;ao a adesao a
democracia no Brasil. Ele descobre em sua pesquisa que 53,7 por cento dos bra
sileiros tern atitudes ambivalentes em rela<;ao ademocracia. A ambivalencia, por
sua vez, tern associa<;ao com as atitudes de insatisfa<;ao com 0 regime e tambem
de desconfian<;a nas institui<;6es politicas.

Apesar da especificidade de cada estudo, 0 que fica claro e 0 enfoque dado ao
problema da desconfian<;a politica nos estudos sobre cultura politica. As eviden
cias empfricas em praticamente todos os cantos do mundo sao inequfvocas ao
apresentar os baixos fndices de confian<;a nas institui<;6es. Enquanto alguns auto
res sao mais otimistas em rela<;ao aos fundamentos dessa desconfian<;a, como No
rris (1999) ao defender a emergencia do "cidadao crftico", outros guardam maiores
ressalvas, especialmente no que diz respeito ao caso das novas democracias. Mas,
de maneira geral, todos estao preocupados em compreender as causas e conse
quencias desse fenomeno.

QUANDO CONFIAR EBOM

a declinio da confian<;a nas institui<;6es politicas, 0 passado democnltico ins
tavel e as amplas limita<;6es economicas, sociais e institucionais da nascente ,de
mocracia, conduziram, quase que naturalmente, apreocupa<;ao com os riscos' da
desconfian<;a para a legitimidade democratica no caso brasileiro. Mas, essa enfase
na descren<;a tern como referencia urn quadro restrito de institui<;6es, com desta
que para 0 Congresso Nacional. Mas 0 que dizer de outros contextos e institui<;6es
politicas? Como ja advertia Almond (1990) sobre 0 tema, as atitudes politicas de
vern ser pensadas a partir dos diferentes "objetos" da politica.

Nosso problema de pesquisa parte dessa ideia e levanta a seguinte questao: ao
inves da desconfian<;a, 0 que temos a dizer sobre a confian<;a politica? Se, como
vimos, a maior parte da literatura recente buscou compreender as causas e con
sequencias da desconfian<;a nas institui<;6es democraticas, pouco foi dito sobre 0

fenomeno inverso, ou seja, a confian<;a. De forma rnais especffica, queremos com
preender nao apenas as causas e desdobramentos da confian<;a nas institui<;6es,
mas em que condi<;6es ela pode ser considerada positiva, ou seja: quando confiar
ebom?

Urn olhar atento para 0 trabalho de Norris (1999) e para 0 conceito de cidadao
crftico ajuda a lan<;ar luz sobre questao. Segundo sua analise, os baixos nfveis
de confian<;a nas institui<;6es nao amea<;am 0 regime justamente por nao se con
fundirem com a adesao ademocracia. a que ela apresenta e a emergencia de urn
cidadao capaz de separar as qualidades do regime politico enquanto conjunto de
normas e valores do desempenho pratico de suas institui<;6es e atores.

Que atitude esperar, no entanto, em situa<;6es opostas, ou seja, quando as insti
tui<;6es van bern e nao mal? Embora Norris (1999) nao aborde diretamente 0 tema,
pode-se inferir que a baixa confian<;a do cidadao crftico nao e algo dado, mas
uma condi<;ao criada a partir da avalia<;ao que faz do mundo politico: ela nasce
no momenta em que as institui<;6es nao atendem as exigencias da democracia. :E
plausfvel supor, portanto, que no momenta em que as institui<;6es respondam de
forma positiva, ocorra aumento e nao diminui<;ao da confian<;a. Raciocfnio seme-
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lhante eencontrado em Moises e Piquet Carneiro (2008) ao enquadrar a confian<;a
e a desconfian<;a da seguinte forma:

Uma vez que sejam capazes de sinalizar universalismo, imparcialidade, justeza e probidade,
assegurando que os interesses dos cidadaos sao levados em conta no processo politico,
as institui~6es ganham a confian~a dos cidadaos. Em sentido contrario, quando prevalece a
ineficiencia ou a indiferen~a institucional diante de demandas para fazer valer direitos as
segurados por lei ou generalizam-se praticas de corrup~ao, de fraude ou de desrespeito ao
interesse publico, instala-se uma atmosfera de suspei~ao, de descredito e de desesperan~a,
comprometendo a aquiescencia dos cidadaos a lei e as estruturas que regulam a vida social;
floresce, entao, a desconfian~a e ° distanciamento dos cidadaos da politica e das institu
i~6es democraticas. (Moises e Piquet Carneiro 2008, 38-39)

Seguindo essa linha de raciocfnio, temos a primeira condi<;ao colocada pela
nossa pergunta: confiar eborn quando condi<;6es objetivas sao cumpridas, ao me
nos em parte, pelas institui<;6es, justificando, assim, a finalidade de sua cria<;ao.
Portanto, nao pressupomos que a confian<;a seja positiva por si mesma, mas que
ela se torna positiva quando institui<;6es desempenham bern as suas fun<;6es.

Se a desconfian<;a nas institui<;6es e uma atitude natural do "cidadao crftico",
sugerimos -de forma complementar- que a confian<;a tambem pode ser, desde
que guiada por uma avalia<;ao informada. Esse papel da informa<;ao leva-nos, por
sua vez, a uma segunda condi<;ao para que a confian<;a possa ser considerada
como uma atitude positiva: a existencia de urn ambiente informacional adequado.
Nao basta que as institui<;6es funcionem bern, mas e igualmente necessario que
haja canais que veiculem informa<;6es a respeito dela. Fuks (2010) mostra, de
forma convincente, que as informa<;6es relevantes a respeito de mudan<;as em
institui<;6es de baixa visibilidade publica, como e0 caso da ALMG, nao chegam
ao cidadao comum e, portanto, nao tern efeito perceptivel sobre a opiniao publica
(Fuks e Fialho 2009). Sem que "as boas noticias" (assim como as mas) sejam divul
gadas e consumidas pelos cidadaos, nao existe avalia<;ao informada.

Em suma, nosso argumento e0 de que confiar eborn mediante, ao menos, duas
condi<;6es fundamentais: em primeiro lugar, a existencia de urn conjunto de a<;6es
institucionais que justifiquem a confian<;a e, em segundo lugar, que 0 publico seja
informado a respeito dessas a<;6es.

As duas se<;6es seguintes pretendem apresentar as evidencias a respeito dessas
duas condi<;6es. A primeira oferece urn breve relato do desenvolvimento institu
cional da Assembleia Legislativa de Minas G,erais (ALMG), com destaque para as
inova<;6es que justificam 0 aumento da confian<;a. Em seguida, apresentamos resul
tados parciais de urn estudos sobre 0 Parlamento Jovem (PJ) mineiro, responsavel
por fornecer as condi<;6es informacionais para esse aumento da confian<;a poHtica.

Na contramao da literatura, esperamos dessa forma explorar de maneira mais
cuidadosa as condi<;6es em que confiar e born, ou seja, quando a confian<;a nas
institui<;6es polfticas tern fundamentos empfricos e informacionais.

o projeto de desenvolvimento institucional da ALMG

A primeira condi<;ao para que 0 aumento da confian<;a -e nao a sua declinio
seja esperado e a existencia de urn fen6meno politico que 0 justifique. Esse e, a
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nosso ver, 0 caso do conjunto de inova<;6es institucionais promovidas pela As
sembleia Legislativa de Minas Gerais desde 0 inicio da decada de 1990.

Nao dispomos de evidencias e nem defendemos a tese de que 0 comporta
mentodos deputados estaduais mineiros seja substantivamente diferente do que
encontramos em outras casas legislativas no Brasil. No entanto, a Assembleia Le
gislativa de Minas Gerais (ALMG) vern promovendo, ao longo duas decadas e
meia, urn programa pioneiro e ousado de desenvolvimento institucional orien
tado no sentido da sua moderniza<;ao, profissionaliza<;ao e democratiza<;ao.

o primeiro sinal das mudan<;as que seriam, posteriormente, promovidas pela
ALMG ocorreu em 1986, ana em que foi realizado 0 Simposio Minas Gerais e
a Constituinte. Este evento, com a finalidade de discutir os grandes temas da
agenda da Assembleia Nacional Constituinte (Assis 1997), ja contava com a par
ticipa<;ao expressiva de segmentos da sociedade civil. Na Constituinte, ja se reve
lava a dupla dimensao de urn processo que se consolidaria na decada seguinte:
uma intensa e fecunda intera<;ao entre tecnicos, politicos e a sociedade mineira e
a moderniza<;a.o organizacional da ALMG, expressa, nesse primeiro momento, no
pioneirismo na area de informatica, contribuindo para agilidade dos trabalhos da
Constituinte.

Nos anos seguintes, inicia-se, de fato, urn projeto de desenvolvimento institu
cional. Na decada de 1990, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais passou por
uma serie de transforma<;6es, tanto em sua estrutura organizacional como em re
la<;ao ao publico externo. A separa<;ao entre corpo tecnico e politica e, certamente,
urn dos marcos desse processo. Ja em 198~ a Delibera<;ao da Mesa No. 342/87
limita a lota<;ao de servidor efetivo em gabinete parlamentar e, em 1990, por meio
da Resolu<;ao No.5 086/90, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais estabeleceu
que, alem de concursado, 0 seu corpo tecnico serviria, exclusivamente, a estrutura
administrativa da Casa. Ainda no inicio da decada de 1990, a ALMG realizou
concursos publicos para contratar tecnicos especializados nas diversas areas te
maticas da produ<;ao legislativa.

A ALMG criou, em 1992, a primeira Escola do Legislativo do pais, oferecendo
forma<;ao e qualifica<;ao profissional para 0 seu corpo tecnico, alem de desenvol
ver uma serie de atividades pedagogicas no sentido de fomentar a "educa<;ao para
a cidadania" (Assis 1997). Em novembro de 1995, a ALMG iniciou a transmissao
do primeiro canal legislativo da America Latina, antecedendo ate mesmo a TV
Senado do Brasil (Jardim 2006; Renault 2004). Outro esfor<;o pioneiro foi a infor
matiza<;ao da Assembleia, iniciado em 1979, por meio de convenio estabelecido
com 0 Prodasen (Dulci e Faria 2005), e consolidado com a disponibiliza<;ao de
todos os atos legislativos, desde os projetos de leis aos anais da ALMG, no site da
Assembleia. Hoje, a ALMG conta com urn dos dois sites, na internet, classificados
como de "alto grau de informatiza<;ao" entre os legislativos estaduais brasileiros
(Braga 2004, 190).

Alem de modernizar a sua estrutura organizacional e qualificar 0 seu qua
dro tecnico, a ALMG investiu, de forma inequivoca, em sua democratiza<;ao. No
inicio da decada de 1990, a ALMG criou urn conjunto de eventos institucionais
visando promover uma interlocu<;ao continua e substantiva com a sociedade mi
neira (Anastasia 2001). Com tal objetivo, foram concebidos os ciclos de debates,
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as audiencias publicas regionais, os seminarios legislativos e os f6runs tecnicos,
sendo que os dois ultimos culminam na elabora<;ao de projetos de Lei.

a Seminario Legislativo, por exemplo, transcorre mediante urn longo pro
cesso, que vai do planejamento inicial e a forma<;ao de Comissoes Tecnicas In
terinstitucionais, que discutem 0 tema em questao e produzem os documentos
que servirao de base para as discussoes nos grupos de trabalho nos encontros
regionais, ate a aprova<;ao do documento final, no plenario da ALMG, e seu, pos
terior, encaminhamento e acompanhamento dos desdobramentos das propostas
contidas no documento final em a<;oes legislativas.

56 para se ter uma ideia da magnitude e complexidade do evento e da sua rele
vancia tematica, urn seminario recente sobre pobreza e desigualdade reuniu urn
total de 537 participantes entre os dias 24 e 26 de outubro de 2011, antecedido por
doze encontros regionais, no interior, e uma consulta publica.

Com 0 tempo, a intera<;ao entre a ALMG e a sociedade mineira assumiu novas
formas. Entre elas, destaca-se a cria<;ao, em 2003, da Comissao Permanente de Par
ticipa<;ao Popular, que, entre outras atribui<;oes, acolhe as iniciativas legislativas
de entidades da sociedade civil e encaminha essas demandas para a tramita<;ao
legislativa. Neste mesmo ano, a comissao implementou a audiencia publica do
Plano Plurianual de A<;ao Governamental, abrindo a possibilidade para setores da
sociedade civil discutirem a proposta do poder executivo, sugerir altera<;oes, fazer
novas propostas e acompanhar a execu<;ao do planejamento aprovado.

Conforme observam Fuks e Fialho (2009) e razoavel supor que, mesmo pas
sando por problemas comuns aos demais legislativos brasileiros, que esse amplo
projeto de desenvolvimento institucional criasse urn contexto favoravel para a
forma<;ao de uma imagem publica mais positiva da Assembleia. No entanto, ape
sar de todas essas iniciativas, a opiniao publica mineira pouco mudou em rela<;ao
aALMG, com uma importante exce<;ao: os setores mais informados da sociedade,
conforme apresenta a tabela 1.

No que diz respeito a rela<;ao entre informa<;ao e avalia<;ao do trabalho reali
zado pela institui<;ao, nota-se que aqueles que consideram ter muita informa<;ao
sobre a ALMG apresentam quase 0 dobro de avalia<;ao positiva da institui<;ao
quando comparados com aqueles que dizem nao ter nenhuma informa<;ao. Ha,
portanto, uma forte rela<;ao entre as informa<;oes sobre a Assembleia e sua irna
gem: quanta mais informado, mais positiva e a imagem da ALMG. Isso sugere

Tabela 1 Avaliarilo do trabalho realizado pela ALMG por grau de informafilo sobre a
instituirilo (0/0)

Tern rnuita inforrna<;ao a respeito
Tern pouca inforrna<;ao
Nao tern quase ncnhurna inforrna<;ao
Nao tern ncnhurna inforrna<;ao

F01zte: Fuks e Fialho (2009)

Avalia<;ao
positiva

80
66
60
46

Avalia<;ao
negativa

17
28
28
26

Ns/Nr

3
6

11
28
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que, de fato, a informac;ao cumpre urn papel essencial na formac;ao da atitude
politica e, em especial, ao ato de confiar nas instituic;oes.

Disseminando a informa(iio: 0 Par/amento Jovem Mineiro

Apesar das inovac;oes institucionais promovidas pela ALMG, observou-se que
a opiniao publica mineira manteve-se praticamente inalterada. Acreditamos que
esse descompasso ocorre, em grande medida, pela ausencia de urn ambiente in
formacional adequado. 0 cidadao comum pouco sabe sobre essas mudanc;as e,
por isso, nao dispoem do conhecimento necessario para sua avaliac;ao. Se as insti
tuic;oes van minimamente bern -como demonstramos- e os individuos dispoe
dessas informac;oes, 0 aumento da confianc;a e esperado. Essa sec;ao aborda essa
questao e a exemplifica a partir da experiencia do Parlamento Jovem realizado em
Minas Gerais.

o PJ e urn projeto conduzido pela ALMG em parceria com a PUC-Minas e
que conta com a participac;ao de alunos do ensino medio de escolas publicas e
particulares de Belo Horizonte. 0 objetivo do programa eestimular a formac;ao
politica dos alunos "por meio de atividades que os levem a compreender melhor a
organizac;ao dos poderes, especialmente do Legislativo, alem de prepara-Ios para
a participac;ao politica, como cidadaos".l Durante urn semestre letivo, os alunos se
envolvem com uma serie de atividades (que contam com palestras, oficinas e ati
vidades monitoradas, dinamicas de discussao de grupos, produc;ao e votac;ao de
leis e simulac;ao de atividades parlamentares) e, ao final do programa, reunem-se
no Plenario da ALMG para a apreciac;ao e votac;ao de urn documento com propo
sic;oes que, posteriormente, sao encaminhadas como projetos de lei para a trami
tac;ao na assembleia. As atividades conduzidas ao longo do programa fazem do
Parlamento Jovem urn espac;o de socializac;ao politica marcado por urn intenso
fluxo informacional.

Acreditamos que 0 PJ e uma grande oportunidade para testarmos a questao le
vantada na sec;ao anterior sobre a confianc;a nas instituic;oes. A pesquisa sobre 0 PJ
foi desenhada a partir da 16gica "quase-experimental" (Campbell e Stanley 1979;
Luskin, Fishkin e Jowell 2002; Finkel e Smith 2011) de pesquisa, com pre-teste,
p6s-teste e grupo de controle.2 Ao todo foram realizadas 667 entrevistas: sendo
que 335 antes e 335 ap6s 0 projeto, metade delas com os participantes e a outra
metade com os naos participantes. Os dados foram colhidos na edic;ao de 2008
cujo tema era Juventude e Violencia e contou com a participac;ao de sete escolas.
Na selec;ao do grupo de controle, buscou-se assegurar a simetria entre os tipos de
escola e os perfis socioeconomicos dos alunos.3

1. Disponivel em http://www2.almg.gov.br/hotsites/parlamentoJovem/oqueE.html (accesso em 2011).
2. Os dados da pesquisa fazem parte do projeto "0 parlamento Jovem como espa~o de socializa<;ao

politica", financiada pelo CNPq e pela Funda~ao de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais.
3. Na sele~ao do grupo de controle, buscou-se assegurar a sin1etria entre os tipos de escola e entre

diferentes fatores do background familiar. Desse modo, foram sclecionadas sete escolas com 0 mesmo
perfil socioeconomico e cultural que as escolas dos alunos participantes (publica, privada e militar). Da
mesma fonna, foram selecionados alunos com perfil semelhante ao dos participantes em rela<;ao a uma
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A analise com 0 PJ pode ser proveitosa, uma vez que reune as duas condi<;6es
levantadas na se<;ao anterior: uma condi<;ao objetiva de born funcionamento das
institui<;6es, uma vez que ela tern como foco os trabalhos realizados pela ALMG,
e urn ambiente informacional adequado, decorrente da propria dinamica do pro
grama. Dessa forma, poderemos observar como urn rico ambiente informacional,
tal como 0 oferecido pelo PJ, provoca mudan<;a nas atitudes de confian<;a de seus
participantes. Nossa hipotese ea de que 0 ambiente informacional proporcionado
pela participa<;ao no Parlamento Jovem estimula seus participantes a adotarem,
no final do projeto, uma atitude mais positiva em rela<;ao aALMG do que os alu
nos que nao participaram do projeto.

Nesse sentido, a primeira questao e saber se, de fato, 0 PJ e urn programa efi
ciente na transmissao de informa<;6es politicas. Sera que, ao sair do programa, os
alunos realmente sabem mais sobre politica e, especialmente, sobre a ALMG? as
dados da tabela 2, apresentados a seguir, ajudam a responder essa questao.

Pode-se ver pela tabela 2 que, apos participarem dos programas, os jovens
conseguiram citar, espontaneamente, urn numero maior de deputados estaduais
e,.mais importante ainda, reconhecer urn n~mero maior de atividades promovi
das pela ALMG com a participa<;ao da sociedade civil. Nao menos importante, 0

grupo de tratamento aprendeu a distinguir melhor as institui<;6es legislativas de
outras institui<;6es politicas.

Ainda que os dados nao esgotem todas as mudan<;as ocorridas ao longo do
programa, eles sao capazes de sinalizar que existe uma mudan<;a significativa
na informa<;ao que os jovens tern das institui<;6es legislativa, especialmente da
ALMG, reconhecendo nela maior numero de atores e atividades legislativas.

Pode-se dizer que 0 PJ produziu urn ambiente informacional capaz de oferecer
a seus participantes novos conhecimentos politicos, sobretudo aqueles relaciona
dos a ALMG. Resta-nos averiguar agora se essas novas informa<;6es proporcio
nam novas atitudes e, rnais importante, se a sua dire<;ao e no sentido da maior ou
menor confian<;a.

A tabela 2 permite-nos concluir que, de fato, houve uma mudan<;a positiva
na confian<;a poHtica em rela<;ao a ALMG. Mesmo controlando-se pelas demais
variaveis, 0 participante no PJ aumenta em 0,35 unidades a escala de ganho de
confian<;a em rela<;ao ao nao participante. Portanto, ao mesmo tempo em que eleva
seu conhecimento, aumenta tambem sua confian<;a. Em outro artigo demonstra
mos como que esses ganhos estao estatisticamente correlacionados, ou seja, os
participantes do PJ que adquirem conhecimento sobre a ALMG tendem a ser os
mesmos que passam a confiar na institui<;ao.

Em suma, as evidencias encontradas nos permitem levantar algumas conside
ra<;6es. A participa<;ao no PJ aumenta 0 conhecimento dos seus participantes, da
mesma forma que sua confian<;a na ALMG, sendo que ambas estao correlaciona
das. Essa informa<;ao nos permite dizer que 0 ambiente informacional associado
ao programa Parlamento Jovem produziu e disseminou informa<;6es capazes

serie de caracterfsticas observaveis, tais como 0 sexo, idade, serie, classe social e escolaridade dos pais.
Por meio de testes de media e de analises de regressao logistica, pode-se observar que, de fato, dentre as
caracterfsticas escolhidas, 0 grupo de controle "espelha" bern 0 grupo de tratamento.
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Tabela 3 Coeficientes e erros-padrao estimados por modelo de regressao linear para varitivel
dependente: Confianfa na ALMG

Participante do PJ
Escolaridade dos pais
Escola publica
Escola militar
Escola de ciasse media
Escola de elite
Grupo de estudo
Outras experiencias de socializa\ao
Exposi\ao ainforma\ao
1° ana do ensino medio
2a ana do ensina medio
3a ana do ensino medio

Variavel defasada

Constante

Observa\oes

Coeficiente

0,355***
0,157**

Referencia
-0,244
-0,171
-0.326**
-0,011

0,057
0.011

Referencia
0,017
0,082

-0,883***

0,352**

278

0,358

Erro padrao

0,088
0,066

Referencia
0,156
0,117
0,140
0,110
0,142
0,015

Referencia
0,110
0,193

0,100

0,132

Fonte: 0 Parlamento Jovem como espa<;o de socializa<;ao poiftica. Erro padrao robusto com cluster no
nfvel da escola.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

e de que a confian~a nas institui~oes e positiva quando tern como fundamento
informa~oes a respeito de boas experiencias institucionais. Na verdade, sem
esse suporte informacional derivado de urn born desempenho, tanto a confian~a

quanta a desconfian~a significam muito pouco do ponto de vista normativo para
a qualidade do regime democratico. Como ja explicitou Norris (1999), uma demo
cracia forte precisa de pessoas capazes de desconfiar de suas institui~oes quando
elas nao correspondem as expectativas dos cidadaos. a que demonstramos aqui e
que 0 quadro inverso tambem everdadeiro.4

Vma das li~oes do presente estudo e que, para reavaliar sua atitude frente a
ALMG, os jovens participantes do PJ precisaram receber urn intenso fluxo de in
forma~ao, alem de ter contato direto com a institui~ao. Isso poe em perspectiva as
consequencias de longo prazo da desconfian~a arraigada na cultura polftica brasi
leira. Mesmo que as institui~oes passem por mudan~as positivas, nao devemos es
perar que haja urn aumento de confian~a como rea~ao natural. Considerando que
o brasileiro hoje vive num contexto da "baixa confian~a generalizada" (Power e

4. Os resultados apresentados nesse artigo referem-se a urn lugar e publico especfficos e, portanto,
devemos ser cautelosos ao estabelecer generaliza\oes. Entretanto, existe uma ampla literatura a respeito
da edllCa<;aO cfvica -realizadas nao s6 com jovens, mas tambem com adultos, em varias partes do
mundo- que aponta na mesma dire\ao: em urn ambiente com alto £luxo informacional, os indivfdllOS
sao mais propensos a reavaliar, criticamente, suas atitudes em rela<;ao ao mundo da polftica (Finkel
2003; Finkel e Ernest 2005; Finkel e Smith 2011; Luskin, Fishkin e Jowell 2002; Campbell 2008).
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Jamison 2005), a confian<;a depende de urn lento processo que envolve informa<;ao
e experiencia pnitica com 0 sistema politico.

ANEXO: CONSTRUc;AO DAS VARIAvEIS

Variaveis dependentes

Nomes dos deputados. Foi perguntado ao entrevistado se ele saberia dizer 0

nome de algum deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para cada
nome citado corretamente foi atribufdo 0 valor 1. A variavel final e a subtra<;ao da
pontua<;ao da segunda onda de entrevistas com a primeira onda.

Eventos da ALMG. Foi dito ao entrevistado que a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais oferece varias possibilidades de participa<;ao a popula<;ao mineira
e, depois, perguntado se ele saberia citar alguma destas possibilidades. Para cada
evento 'citado corretamente foi atribufdo 0 valor 1. A variavel final e a subtra<;ao
da pontua<;ao da segunda onda de entrevistas com a primeira onda.

Identificafiio das instituifoes legislativas. Foi perguntado ao entrevistado se as
seguintes institui<;oes pertenciam ou nao ao poder legislativo: (1) Camara dos Ve
readores, (2) Ministerio Publico, (3) Senadol (4) Tribunal Eleitoral, (5) Assembleia
Legislativa, (6) Procuradoria Geral da Republica. Para cada resposta correta foi
atribufdo 0 valor 1. A variavel final e a subtra<;ao da pontua<;ao da segunda onda
de entrevistas com a primeira onda.

Confianfa politica. Foi perguntado ao entrevistado se ele nunca confiava, con
fiava as vezes, confiava na maior parte do tempo ou confiava sempre na ALMG,
para cada resposta foi atribufdo 0 valor I, 2, 3 e 4, respectivamente. A variavel
final ea subtra<;ao da pontua<;ao da segunda onda de entrevistas com a primeira
onda.

Variaveis independentes

Escolaridade dos pais. Foi criado urn construto a partir da analise fatorial por
eixos principais que aglutinou os anos de escolaridade completos do pai e da mae
do respondente, de modo a obter apenas uma variavel geral de escolaridade dos
pais. As duas variaveis isoladas foram medidas em termos dos graus escolares
completos ou incompletos do pai e da mae. Para transforma-Ias em variaveis con
tinuas, foi atribufdo os seguintes valores para os anos de escolaridade: 0 (nunca
frequentou a escola), 2 (la a 4a serie do fundamental incompleto), 4 (1<\ a 4a serie do
fundamental completo), 6 (sa a 8aserie do fundamental incompleto), 8 (sa a 8a serie
do fundamental completo), 9,5 (1° ao 3° do ensino medio incompleto), 11 (1° ao 3°
ana do ensino medio completo), 13 (curso superior incompleto), 15 (curso superior
completo), 16 (p6s-gradua<;ao incompleta) e 17 (p6s-gradua<;ao completa).

Tipo de escola. Como indicador da diferen<;a entre os ambientes escolares dos
jovens, classificamos as escolas em quatro tipos: escola publica, escola publica mi
litar, escola particular de classe media e escola particular de elite. as criterios
utilizados na classifica<;ao das escolas como de elite e classe media foram a men
salidade e a localiza<;ao geografica. Assim, nenhuma escola de classe media tern,
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na primeira e segunda serie do ensino medio, mensalidade superior a R$520,00,
enquanto que as mensalidades das escolas de elite variam entre R$642,00 e 738,00.
Da mesma forma, alem de serem reconhecidas publicamente como "tradicionais",
todas as escolas de elite se situam na regUlo mais valorizada de Belo Horizonte
(zona suI). No caso das escolas publicas e militares, a classifica<;ao reproduz a
identidade juridica dessas escolas. Foram criadas tres variaveis indicadoras (bi
narias) a partir das quatro categorias, sendo a primeira (escola publica) a categoria
de referencia.

Grupo de estudo. Foi perguntado ao entrevistado se ele participava de algum
grupo de estudo relacionado a temas politicos ou da atualidade. Foi atribuido 0

valor 0 para a nao participa<;ao e 1 para a participa<;ao.
Exposi(ilo a outros eventos. Voce participa ou ja participou de Mini-ONU; Con

ferencia Diplomatica; Participa ou ja participou de algum outro projeto voltado
para a forma<;ao politica. Se 0 entrevistado nao participasse de nenhum desses
eventos recebeu 0 valor 0, se participasse de qualquer urn deles ou mais de urn
deles recebeu 0 valor 1.

Exposi(ilo ainforma(ilo. Foi perguntado com que frequencia 0 respondente ~e

considerava exposto a informa~ao politica em certos meios de comunica<;ao, mais
especificamente tres tipos: (1) TV e radio, (2) jornais e revistas impressos e (3) In
ternet. Para cada urn dos tres tipos foi fornecida uma escala com a grada<;ao de
exposi<;ao do respondente (0 = nunca; 1 = raramente, 2 = algumas vezes por mes,
3 = algumas vezes por semana, 4 = diariamente). 0 indice de exposi<;ao aos meios
de comunica<;ao foi feito a partir do somat6rio das respostas as tres questoes.

Variavel defasada. A variavel defasada consiste no valor da variavel dependente
apenas na primeira onda de pesquisa. Essa variavel e utilizada para controlar as
diferen<;as dos niveis de conhecimento/atitudes iniciais dos jovens.
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