
o relacionamento pessoal e a terceira
modelo de permissao. 0 relacionamento
pessoal, na opiniao de Godin (2000), e a
forma de permissao mais poderosa
para gerar grande transforma¢es na
conduta de urn consumidor. Como tambem
e a modo mais simples de conquistar a
confian«a de alguem, vender pradutos
sob medida e tel' resposta positiva nos
lucras da empresa. A gestao de relacio-
namento pessoal e uma das importantes
estrategias na real iza«ao de grandes
neg6cios. Nesta d ire«ao, God in (2000,
p.80) diz que "a forma de permissao
mais poderasa para gerar gran des trans-
forma«6es na conduta de urn consumi-
dol' e obtida com a relacionamento
pessoal. Tambem e a maneira mais
simples de induzir alguem a outorgar ~m
nivel 'intravenoso' de autoriza«ao. E a
melhor modo de vender produtos sob
medida, muito caras au que exijam muito
aprendizado para ser apreciados".

o quarto modelo, confian«a na marca.
o comportamento da nova economia
mundial esta mostrando que a marca
nao e a principal atributo na decisao de
compra do consumidor. A cria«ao e
posicionamento de uma marca na
lembran«a do consumidor e extrema-
mente cara, exig'indo tempo para se
consol idar no mercado .Conqu istado
esses aspectos e a empresa lan<;a urn
produto cuja eficiencia operacional e
duvidosa uu as servi«os de logistica e
alendimento nao tern excelencia de
qualidade, logicamente, a confiart«a na
marca fica comprometida. Neste con-
texto, Godin (2£ID,p.80) explica que a "A
Online 0 faz todos os dias com telas
de in/errupc;ao, que incomoda os usud-
rios (marketing de in/errupcao). Como
seria de esperar, 0 indice de respostas a
essas /elas caiu violentamente e a
permissao ou/orgada a AOL despencou. "
Nesta mesma dire«iio continua a autor:
"Par outro lado, com 0 passar do tempo,
vai jicando cada vez mais dificil elevar
o nivel de cOllfianc;a em uma marca e,
se ela for sabotada, nao haveI'd ferra-
mencas sujicien/es para recons/ruir 0
nEvel original de permissao outorgada."
Uma marca para conquistar a confian«a
do consumidor devera desenvolver
mecanismo que possibilite-o perceber
as atributos necessarios responsaveis
para garanlir essa confian«a.

o quinto e ultimo nivel de permissiio e
a circunstancial. Este nivel se caracteri-
za, na opiniiio de Godin (2000) da seguinte
forma: quando urn consumidor chama a
numero 0800 au para pedir orienta<;ao
ou consul tar urn funcionario, neste
momento, a c1iente esta concedendo uma
permissiio. A forma como a pessoal da
empresa vai agir neste primeiro cantata e
a mecanismo mais importante para
conquistar a confian«a circunstancial au
duradoura do c1iente . Agregando valor a
esse inlera<;iio a organiza<;iio conseguira
estahelecer uma rela<;iio de aprendizado
que sera essencial para obler sua confian<;a
e respeilo.
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A FALA(!IA 1)0 6X6R(!ie
Em recente declara~ao sobre assunto

de seu campo de atua~ao administra-
tiva. a secreMria de Administra~ao,
Reyina Souza. ao falar sobre a
institui~ao de uma eventual Escola de
Govemo. proferiu as se9uintes palavras:
"Tudo sera feito na filosofia de um
9ovemo de responsabilidade. 0 patrao
e 0 povo. 0 servidor nao e empre9ado
de 90vemo ou de politico". Escusado
aryiiir que essa declara~ao carece de
uma explica~ao mais amp la, que
possibilite aos leitores uma maior
profundidade sobre 0 tema. Pois
alyumas conclusoes equivocadas podem
ser dai deduzidas. Lom esse fito. vamos
dividir 0 conteudo do referido discurso
em tres partes constitutivas. com suas
respectivas conseqiiencias explanat-'das.
uma vez que cada uma dessas anaIises
concorre para um esclarecimento que
conflui. que se conju9a. que e
tributma entre si.

De antemao. con~m esclare-cer que
da parte do autor do arti90 nao existe
nenhuma inten~ao de expressar animo-
sidade a mui di9na secreMria da
Administra~ao. mas apenas um
desiderato claro em demonstrar que
as coisas nao sao tao simples quanta
as suas palavras que rem expressar; e
as aparencias. manifestar. Vamos a
interpreta~ao que os fatos teimam em
comportar. ainda que nas entrelinhas.

1. Quem 90verna deve pres tar contas
de seus atos aqueles que le9itimamente
- e le9almente - the outor90u tal
responsabilidade. A questao da respon-
sabilidade dos agentes publicos
sobretudo daqueles que inte9ram a
inteligentsia 90vemamental e que se
situam no ambito dos dois primeiros
circulos de decisao (Chefia do Executivo
e entourage. MinisErios Federais e/ou
Secretarias Estaduais. respectivamente) -
constitui um tema de diffcil resolu~ao.
Na realidade. trata-se de materia de
discussao acalorada que e acalentado
por estudiosos do assunto. na medida
em que os funcionarios publicos
assomam-se como imunes juridica-
mente as conseqiiencias administrativas

de seus proprios atos de escolha e
decisao. A aprova~ao do dispositivo
constitucional que privile9ia autorida-
des do executivo federal. estadual e
municipal no tocante a defesa em forum
especial constitui uma prova evidente
de que os mecanismos institucionais
de controle e fiscalizac;:ao de atos
administrativos premiam os erros - ou
equfvocos - em detrimento dos acerros.
Da mesma forma que existem or9anis-
mos institlj.cionais cuja fun~ao e a
execu~ao de atividades voltadas a
viyflia das fun~oes 90vernamentais
se9undo as normas e valores que
informam a a~ao administrativa.
devem existir tambem uma
correspondente estrutura .corregedora'
responsavel pela distribui~ao de
recompensas compatlveis com os feitos
dos agentes publicos - 0 fator premia-
~ao deve concorrer com 0 fator
penaliza~ao. sendo que este ultimo e
funcionalmente ineficaz. devido a
impunidade. condi~ao genetica de sua
reprodu~ao celere. Ocorre que 0
mecanismo destinado ao reconhe-
cimento dos exitos e acertos dos
agentes publicos as vezes e
operacionalizado ex-ternamente. ou
seja. ao nfvel da arena polftico. quase
invariavelmente atraves do processo
politico eleitoral. geralmente associado
ao intimorato e intemerato compor-
tamento com rela~ao aos ne9ocios
publicos de toda ordem. Quanto ao
ambito puro do domfnio tecnico. ou
campo do saber. al9uns agentes publi-
cos terminam por ori9inarem uma
especie de sociedade secreta. com seus
respectivos codi90S de conduta e re9ras
de inicia~ao.

2. 0 detentor supremo do poder de
decisao. ou decisor-mor. sobre qualquer
alternativa de resposta dos poderes
publicos em sua intera~ao para com a
sociedade e. teoricamente. 0 povo. ou
seja. um conjunto amorfo de seres
humanos encarre9ados de produzir 0
que ainda nao existe. a opiniao publica.
A maxima se9undo a qual ..0 poder
emana do povo. para 0 povo e pelo



povo" se reveste de um importante
componente falacioso. ou de embuste.
Nao ~ desprezivel 0 fato de que no
Mundo mais afeito aos mecanismos
dem09raficos desponta um crescente
descontentamento com rela~ao aos
processos decis6rios ortodoxos efetua-
dos pela democracia representativa.
Razao pela qual esta ultima e
constantemente fusti9ada pela
democracia participativa. a saber.
aquela que confi9ura e expressa uma
postura muhicentrica. realizada por
or9aniza~oes e coletividades nao
9overnamentais. isto ~. por entidades
dotadas de natureza publica de camter
nao-estatal. Assim. 0 fenomeno da
dispersao de responsividade possibili-
tada pela democracia representativa ~
similar. ao nfvel de urna transposil;ao
anal69ica. com 0 que ocorre com 0
fenomeno ffsico da transmissao da
eletricidade que. ao ser distribufda.
atraves de uma rede de capilaridade
material. tende a perder parte de sua
substancia eletrica. 9ral;as a al;ao do
calor. Assim e a democracia repre-
sentativa. Entre 0 p610 da transmissao
da dele9al;ao de responsabilidade e 0
p610 da recepl;ao de tal dele9a~ao e
respectiva defesa de interesses existe
urn vacuo em que se verifica uma
margem respeitabilfssima de dissipa-
l;ao de informal;oes. de lealdade e de
responsabilidade. para nao falar em
trail;ao humanirario-eleitoral. L09o.
o povo e urn "patrao" relapso a quem
pouco prestarn contas. e geraImente e
o ultimo a saber das providencias
tomadas por seus empre9ados. salvo 0
escarceu provocado pela .opiniao
publica' ditada pelo quarto poder. ou
seja. pela mfdia. mediante suas varias
modalidades de expressao - escrita.
falada e. sobretudo. televisiva.

3. 0 funcionario publico e uma
personalidade fisica de direito publico
cuja incumbencia racional-Ie9al se
resttinge - e se vincula - a personalida-
de juridica do Estado. Assim sendo. a
personalidade do agente publico termina
por ser idiossincraticarnente bifronte. a

urn s6 tempo ftsica e jurfdica. T~cnica e
juridicamente, 0 servidor publico ~ urn
agente do Estado que desempenha
funl;oes espec1ficas se9undo estatuto
formal exposta no Texto Constitucional

em suas vArias esferas jurisdicionais.
Nesse sentido. tal agente ~ inoculado
com 0 soro da imunidade polftica
se9undo reza a racionalidade formal.
Mas essa afirmal;ao ~ completamente
verdadeira? Sera que 0 ambiente
interne do Estado ~ totalmente fechado
as influencias que provem da sociedade?

"...0 povo e urn "patrao"
relapso a quem pouco prestam

contas, e geralmente e 0

ultimo a saber das providencias
tomadas por seus empregados,

salvo 0 escarceu provocado pela
'opiniao publica' ditada pelo
quarto poder, ou seja, pela
mEdia, mediante suas varias
modalidades de expressao -

escrita, falada e,
sobretudo, televisiva."

De forma al9uma. No jar9ao da
Administral;ao Publica. quando se
observa urna excessiva introspecl;ao do
Estado no sentido de urn compor-
tamento auto-referido da parte do
Agente (burocracia) - este em defesa de
seus pr6prios interesses - em relal;ao ao
Principal (Estado). e. por consequencia.
a Sociedade. diz-se que ocorre uma
disfunl;ao entre a burocracia e a
democracia. entre a administral;ao e a
politica. entre a racionalidade formal
e a racionalidade substantiva - a favor
da primeira, e claro!

Por outro lado. a90ra na lin9uagem
da sociolo9ia polftica. quando existe
excessiva subordinal;ao da tecno-
estrutura estatal (agentes. recurSO$ e
meios infra~struturais) aos ditames de
determinado se9mento da classe politica
alude-se a captura do Estado mediante
a aproprial;ao privada de seus recursos
via procedimentos clientelistas. ou seja.
capitalizal;ao de renda a margem dos
mecanismos de mercado. Nesse caso. a

disfunl;ao entre os dois termos da
relal;iosupracitada propende a favor
da democracia representativa, da
poIttica, da racionalidade substantiva,
com todas as conseqQ~ncias nefastas
permitidas por. esta ultima.

Mal9rado 0 que foi diro. 0 importante
~ nao se deixar levar pela falsa perce-
pl;ao de que a persecUl;ao da boa
90vernanl;a pode ser a1canl;ada sem
atropelos. ~ando se ttata da polttica,
ou seja, dos modos de aquisil;ao.
distribuil;ao e manutenl;ao do poder.
as verdadeiras facetas dos atores
envolvidos sac reve1adas ou
desmascaradas - com uma limpidez
que desconcerta 0 pior dos embusteiros.
visto peIo lado dos 9overnados. Por isso,
todo cuidado ~ mais do que pouco - ~
insuficiente.

De qualquer modo. 0 instituto da
democracia representativa. enquanto
instrumento de ressonancia amplificada
das vozes da amorfa mass a popula-
cional, civicamente reconhecida na
forma da lei, principaImente em termos
eleitorais. ve-se as voItas com dissipa-
l;oes tipicamente associadas a
salva9uarda de interesses utilitaristas.
ou seja. aqueles interesses que dizem
respeito ao individualismo (ou e90ismo).
e nao ao coletivismo (ou respeito a
alteridade, ou bem comum). E ~
exatamente na esteira desses desvios
institucionais que sac criadas as
condil;oes objetivas para 0 sur9imento
da democracia participativa. mediante
os varios institutos responsaveis pela
'intrusao' sociopolitica da sociedade no
Estado. a revelia do Parlamento - ttata-
se da afirmal;ao con creta e crescente
do paradi9ma Sociocentrico em
detrimento do ocaso do paradi9ma
Estadocentrico •
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