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RESUMO 

 

O poder público tem, entre suas responsabilidades, viabilizar aos cidadãos a 
concretização de seus direitos garantidos por lei. Para isso, a elaboração e 
implementação de políticas públicas adequadas à realidade da população é 
importante fator para o cumprimento deste dever. Como forma de entender melhor as 
necessidades do povo, a participação social nos processos relacionados a elaboração 
e implementação das políticas públicas é essencial e legalmente resguardada. Tendo 
em vista o exposto, foi realizado, em 2019, o Fórum Franca 2040, visando o 
planejamento da cidade pelos próximos 20 anos, por meio do debate entre população 
e poder público local. Assim sendo, é objetivo desta dissertação verificar a realidade 
atual das políticas públicas relacionadas a Estratégia Saúde da Família (ESF) e suas 
perspectivas na cidade de Franca, tendo como escopo as diretrizes do Fórum Franca 
2040. A fundamentação teórica tem apoio em Sen (2010), quanto ao desenvolvimento; 
Dias e Matos (2017), Gonçalves (2006) e Di Giovanni (2009), no que se refere às 
políticas públicas; Perez (2006), Milani (2008), Gohn (2019) e The Economist 
Intelligence Unit (2018), no que tange à participação social em políticas públicas; na 
Lei nº8.080/1990, na Lei nº8.142/1990 e nas edições dos anos de 2011 e 2017 do 
Plano Nacional de Atenção Básica – PNAB, no que concerne aos parâmetros para o 
desenvolvimento de políticas públicas em saúde no Brasil; além de Mendes e Marques 
(2014), Melo et. al. (2018) e atos normativos legais diretamente relacionados à ESF. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, a partir de uma abordagem 
quantitativa e qualitativa. Foram analisados os dados secundários relativos à ESF no 
município de Franca e dados primários obtidos a partir de um questionário enviado 
em 2021 para representantes do poder executivo local, do Ministério Público e 
Conselho Municipal de Saúde. Conclui-se com a pesquisa que mesmo com a 
existência cada vez maior de instrumentos legais que garantam a participação social, 
meios de comunicação e interação social que efetivem este ato, e iniciativas legítimas, 
como o Fórum Franca 2040, não há de fato garantias de que todos esses esforços 
serão convertidos em políticas públicas que efetivamente atendam às necessidades 
daqueles que, mesmo levantando suas vozes, não representam o interesse dos 
governantes. Acredita-se, nesse contexto, que a dissertação apresenta importante 
contribuição para o debate sobre a efetividade da participação social no processo de 
elaboração e implantação de políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas em Saúde. Participação Social. Estratégia Saúde 
da Família. Desenvolvimento Social. 

  



 

ABSTRACT 

 

The public power has, among its responsibilities, to enable citizens to realize their 
rights guaranteed by law. For this, the elaboration and implementation of public policies 
adequate to the reality of the population is an important factor for the fulfillment of this 
duty. As a way of better understanding the needs of the people, social participation in 
the processes related to the elaboration and implementation of public policies is 
essential and legally protected. In view of the above, the Forum Franca 2040 was held 
in 2019, aiming at city planning for the next 20 years, through the debate between the 
population and local public authorities. Therefore, the objective of this dissertation is 
to verify the current reality of public policies related to the Family Health Strategy (ESF) 
and its perspectives in the city of Franca, having as scope the guidelines of the Forum 
Franca 2040. The theoretical foundation is supported by Sen (2010). ), in terms of 
development; Dias and Matos (2017), Gonçalves (2006) and Di Giovanni (2009), with 
regard to public policies; Perez (2006), Milani (2008), Gohn (2019) and The Economist 
Intelligence Unit (2018), regarding social participation in public policies; in Law 
nº8.080/1990, in Law nº8.142/1990 and in the 2011 and 2017 editions of the National 
Primary Care Plan – PNAB, regarding the parameters for the development of public 
health policies in Brazil; in addition to Mendes and Marques (2014), Melo et. al. (2018) 
and legal normative acts directly related to the ESF. It is an exploratory and descriptive 
research, from a quantitative and qualitative approach. Secondary data related to the 
ESF in the municipality of Franca and primary data obtained from a questionnaire sent 
in 2021 to representatives of the local executive power, the Public Ministry and the 
Municipal Health Council were analyzed. The research concludes that even with the 
increasing existence of legal instruments that guarantee social participation, means of 
communication and social interaction that effect this act, and legitimate initiatives, such 
as the Forum Franca 2040, there are in fact no guarantees of that all these efforts will 
be converted into public policies that effectively meet the needs of those who, even 
raising their voices, do not represent the interests of government officials. In this 
context, it is believed that the dissertation presents an important contribution to the 
debate on the effectiveness of social participation in the process of elaboration and 
implementation of public policies. 
 
Keywords: Public Health Policies. Social Participation. Family Health Strategy. Social 
development. 
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INTRODUÇÃO 

 

A realidade do sistema público de saúde no país é conhecida e 

destacada constantemente pelos veículos de comunicação. Assim como no Brasil, 

outras nações, tanto pobres quanto ricas, também são retratadas por sua sempre 

crescente demanda por serviços de saúde, pois “nenhuma sociedade possui recursos 

ilimitados para fornecer serviços de saúde” (STARFIELD, 2002. p.21). 

Em meados dos anos 1970, esforços internacionais assumem o 

compromisso de tornar os cuidados primários em saúde o ponto de partida para o 

desenvolvimento de melhorias no setor saúde e na vida social (AZEVEDO et. al., 

2020). 

No Brasil, a partir dos anos 1990, impulsionadas pela iniciativa popular, 

concretizam-se medidas que tornariam a Estratégia Saúde da Família (ESF) a matriz 

pautada na Atenção Básica para reorientação do sistema de saúde, visando a família, 

a comunidade e o território como focos essenciais à manutenção da saúde da 

população. Desse modo, o sistema de saúde intensifica a valorização da busca da 

prevenção dos problemas de saúde, através da orientação do indivíduo, além de 

entender o universo em que este está inserido. Além disso, efetivam as Unidades 

Básicas de Saúde - UBS como a preferencial entrada para o sistema de saúde 

(MENDES; MARQUES, 2014).  

Na cidade de Franca, situada no estado de São Paulo, foco desta 

pesquisa, a importância da ESF foi ressaltada por representantes da sociedade civil 

durante a realização do Fórum Franca 2040 – FF2040, que ocorreu em junho de 2019, 

gerando entre as relevâncias a serem desenvolvidas na área de saúde três diretrizes 

específicas sobre Estratégia Saúde da Família: 

1. Garantir acesso aos recursos federais e estaduais, para fortalecimento da 
Atenção Básica, com a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 
implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
2. Ampliar o número de equipes e territórios atendidos, bem como a 
capacitação frequente da equipe ESF, visando informar e orientar a 
população sobre saúde e uso racional do serviço, fortalecendo as linhas de 
cuidado e o vínculo com o usuário e sua corresponsabilidade, garantindo a 
eficiência do sistema de referência e contrarreferência.  
[...] 
14. Ampliar, organizar e fortalecer a Saúde Bucal na Atenção Básica, com a 
implementação da equipe de Saúde Bucal na ESF (eSB). (Município de 
Franca, 2019, p. 29) 
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A participação social no processo de planejamento de políticas públicas 

é assegurada pela legislação, bem como a transparências dos atos efetivados pela 

administração pública, permitindo a população a fiscalização da implementação das 

políticas públicas. 

Nesse contexto de pesquisa, após a divulgação das Diretrizes do Fórum 

Franca 2040 (FF 2040), que ocorreram em setembro de 2019, surgem 

questionamentos especificamente quanto à Estratégia Saúde da Família – ESF na 

cidade de Franca:  

A partir da divulgação das diretrizes do Fórum Franca 2040 até maio de 

2021, quais foram os impactos imediatos na gestão da saúde no município de 

Franca/SP?  

1) Quais políticas públicas surgiram a partir das diretrizes?  

2) Durante o período de transição da gestão municipal, como as diretrizes foram 

apresentadas, analisadas e/ou debatidas?  

3) Os resultados do Fórum Franca 2040 (FF 2040) foram considerados durante a 

elaboração do Plano Plurianual 2022/2025?  

Dessa forma, estabelece-se como objetivo geral desta dissertação de 

mestrado: verificar a realidade atual das políticas públicas relacionadas a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e suas perspectivas na cidade de Franca, tendo como escopo 

as diretrizes do Fórum Franca 2040.  

Tal pesquisa se justifica, pois apesar da garantia legal quanto à 

participação social no processo de planejamento e implementação de políticas 

públicas no país, bem como os esforços pela descentralização decisória no que 

concerne as políticas de saúde, autores relatam o distanciamento percebido ora entre 

o resultado da participação social e a política pública decorrente do debate, ora entre 

a política pública e o efetivamente concretizado durante o processo de 

implementação. (AZEVEDO et. al., 2020). 

Nesse contexto, são de grande importância os esforços no sentido de 

averiguar como as gestões públicas no município de Franca tem considerado a 

opinião da população, em especial quanto às diretrizes oriundas de um evento que 

objetivou o planejamento da cidade pelos próximos 20 anos. 

Como forma de subsidiar teoricamente a pesquisa, entende-se por 

essencial a discussão quanto a importância de políticas públicas adequadas às 
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necessidades reais da sociedade como forma garantir o desenvolvimento. Para tanto 

baseou-se em Sen (2010) para tratar do desenvolvimento como liberdade; Dias e 

Matos (2017), Gonçalves (2006) e, em especial, Di Giovanni (2009) subsidiaram a 

conceituação no que se refere às políticas públicas. O modelo de estruturas 

elementares de Di Giovanni (2009) propiciou a análise da ESF de forma integrada. 

Tendo em vista que o debate quanto a participação social ao longo de 

todo o processo relacionado às políticas públicas é também fundamental, buscou-se 

apoio em Perez (2006), Milani (2008), Gohn (2019) e no Índice de Participação Cidadã 

nas Américas, pesquisa realizada pelo The Economist Intelligence Unit (2018). 

A fundamentação teórica no que tange às políticas públicas em saúde 

foi construída a partir da análise da legislação vigente, em especial a Lei nº8.080/1990 

e a Lei nº8.142/1990, e das edições dos anos de 2011 e 2017 do Plano Nacional de 

Atenção Básica - PNAB, bem como em Mendes e Marques (2014), Melo et. al. (2018) 

e atos normativos legais diretamente relacionados à Estratégia Saúde da Família.  

Além disso, faz-se oportuna a explanação sobre o Fórum Franca 2040, 

uma vez que se tratou de um evento recente e realizado com o intuito de proporcionar 

à população a oportunidade de manifestar suas preocupações e anseios quanto ao 

futuro de sua cidade, e que resultou em 144 diretrizes em 12 áreas distintas. 

Entretanto, tendo em vista que a efetividade de uma política pública se 

concretiza após sua implementação e análise dos resultados verificados, este estudo 

também buscará subsídios teóricos neste sentido. 

Esta dissertação é composta por esta introdução, quatro capítulos, 

considerações finais e referências. 

O primeiro capítulo apresenta aspectos gerais sobre desenvolvimento e 

políticas públicas, o modelo de análise de políticas públicas por meio de suas 

estruturas elementares, alguns aspectos legais, debates e análises referentes à 

participação social, bem como a apresentação do Fórum Franca 2040. 

No segundo capítulo a Estratégia Saúde da Família é detalhada por meio 

do contexto histórico-político, as legislações e atos normativos atinentes, sua 

caracterização técnica e financeira, resultados e desafios. 

Os procedimentos metodológicos e a caracterização do locus da 

pesquisa são apresentados no terceiro capítulo teórico. 
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O capítulo seguinte traz o detalhamento dos dados secundários e 

primários coletados durante a pesquisa, com posterior análise a partir das bases 

teóricas. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais e as referências. 

  



16 
 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

1.1 ASPECTOS TEÓRICOS  

 

Por muito tempo, o termo desenvolvimento foi sinônimo de crescimento 

econômico, sendo possível, por meio de simples rememoração dos principais fatos da 

história, perceber a grande importância dada aos aspectos relacionados aos avanços 

econômicos, por vezes buscando justificar seu caráter essencial para a concretização 

das demandas sociais (SEN, 2010). 

Entretanto, o resultado desse discurso parcial sobre desenvolvimento 

impulsionou por anos o estabelecimento de metas, critérios avaliativos e métodos de 

análise focalizados no crescimento econômico como fim, culminando na não 

concretização do real desenvolvimento nos mais variados aspectos (SEN, 2010). 

Contudo, ressalva-se que apesar do crescimento econômico não ser 

sinônimo de desenvolvimento, os aspectos econômicos são fundamentais para o 

processo como um todo. Para Sen (2010) a riqueza tem seu lugar no desenvolvimento 

como meio e não fim em si mesmo. O desenvolvimento dos aspectos econômicos 

deve ser pautado na viabilização do acesso às liberdades substantivas, as quais são 

definidas pelo autor como os direitos civis e políticos. 

Pode-se pensar que a teoria de Sen (2010) se iguala à outras teorias 

que entendem crescimento econômico com desenvolvimento, pois tendo-se riqueza 

em abundância, o indivíduo teria a liberdade que quisesse. No entanto, os recursos 

são escassos, portanto, a riqueza não é infinita e nunca houve distribuição igualitária. 

Então, é nesse ponto que a teoria de Sen (2010) se diferencia, pois sua reflexão está 

no desenvolvimento a partir do acesso irrestrito às liberdades substantivas. 

Em suas observações, Sen (2010) demonstra ainda que as liberdades 

não são somente fins em si mesmas, mas também meio ao afirmar que: 

[...] a razão para considerar tão crucial a liberdade substantiva é que a 
liberdade é não apenas a base da avaliação de êxito e fracasso, mas também 
um determinante principal da iniciativa individual e da eficácia social. Ter mais 
liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para 
influenciar o mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento 
(Sen, 2010, p.33). 
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Esta perspectiva do autor é fundamental para a discussão deste estudo, 

uma vez que apresenta a importância da sociedade para o desenvolvimento, fator 

reforçado ao afirmar que: 

[...] considera as liberdades dos indivíduos os elementos constitutivos 
básicos. Assim, atenta-se particularmente para a expansão das 
“capacidades” [capabilities] das pessoas de levar o tipo de vida que elas 
valorizam – e com razão. Essas capacidades podem ser aumentadas pela 
política pública, mas também, por outro lado, a direção da política pública 
pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo 
(Sen, 2010, p.32-33). 
 

Desse modo, assegurar as liberdades implica em aumentar a 

capacidade de participação social no processo de desenvolvimento e vice-versa 

(SEN, 2010).  

No que concerne as políticas públicas, percebe-se a existência de uma 

profusão de conceitos, os quais buscam explicá-las à luz de diferentes enfoques. 

Dias e Matos (2017, p.136) ao afirmarem que “políticas públicas tratam 

da gestão de grandes áreas de problemas ou demandas sociais, com a adoção de 

critérios de racionalidade na utilização de recursos, planejamento e o estabelecimento 

de prioridades, objetivos e metas”, apesar de apresentar uma definição de cunho mais 

operacionalizante e objetivo, resume o aspecto prático das políticas públicas. 

De modo geral, verifica-se que as análises concentram a conceituação 

na gestão de recursos públicos com o objetivo de suprir as demandas sociais. Arzabe 

(apud GONÇALVES, 2006, p.75) aborda a gestão com maior detalhamento da ação 

governamental, destacando seu papel como garantidora dos direitos e oportunidades 

(liberdades substantivas) aos cidadãos ao dizer que: 

[...] políticas públicas podem ser colocadas, sempre sob o ângulo da 
atividade, como conjuntos de programas de ação governamental estáveis no 
tempo, racionalmente moldadas, implantadas e avaliadas, dirigidas à 
realização de direitos e redistribuição de bens e posições que concretizem 
oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus direitos, 
assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim como a liberdade 
de escolha para fazerem uso desses recursos (ARZABE apud GONÇALVES, 
2006, p.75). 
 

Além da efetivação de direitos, Bucci (apud GONÇALVES, 2006) 

concorda com Arzabe no que concerne na responsabilização do Estado como agente 

ativo na efetivação das políticas públicas. De fato, a atuação ativa do Estado é 

inegável e concretizada a partir de sua normatização legal na Constituição de 1988.  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I — construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II — garantir o desenvolvimento nacional; 
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III — erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV — promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 
 

Tendo em vista o papel do Estado na concretização das políticas 

públicas, é importante observar conforme ensina Secchi (2012) que na língua inglesa 

encontram-se dois termos distintos policy e politics. A política pública é reconhecida 

como policy, enquanto o “fazer política”, politics. Secchi (2012, p.01) observa que a 

política traduzida do termo politics representa os processos pertinentes à obtenção e 

manutenção do poder sobre os indivíduos, tendo assim conotação de “atividade e 

competição políticas”. Já a política derivada do termo policy “é a mais concreta e a 

que tem relação com orientações para a decisão e ação”, apresentando assim 

conotação que remete às políticas públicas em si que para o autor “tratam do conteúdo 

concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção 

e atuação dessas decisões”. 

Na língua portuguesa como o termo tem a mesma redação, “política”, 

muitas vezes há uma confusão sobre o que está sendo dito e na prática faz-se política 

a partir da política pública. A distinção entre as conotações se faz relevante a partir do 

momento em que se percebe o quanto politics e policy estão relacionadas entre si, 

podendo haver manipulação e distorção da essência de uma política pública por parte 

de indivíduos que visam apenas a competição pelo poder. 

Desse modo, existe inegável importância no propósito do Estado para a 

concretização das políticas públicas, e Di Giovanni (2009) apresenta esse aspecto 

fundamental ao ressaltar que: 

[...] a política pública como uma forma contemporânea de exercício do poder 
nas sociedades democráticas, resultante de uma complexa interação entre o 
Estado e a sociedade, entendida aqui num sentido amplo, que inclui as 
relações sociais travadas também no campo da economia. (DI GIOVANNI, 
2009, p.4) 
 

Deste modo, percebe-se que a teoria de Sen (2010) quanto ao 

desenvolvimento como liberdade se faz viável por meio de políticas públicas feitas 

pelo povo e para o povo, o que em si já é uma liberdade e um ciclo sem fim. 

Para fins deste estudo, foi adotado o conceito de Di Giovanni (2009) 

quanto à definição de política pública e para melhor compreensão da complexa 

interação mencionada, faz-se necessário o esclarecimento quanto ao modelo de 

análise por estruturas elementares, abordado a seguir. 
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1.2 ESTRUTURAS ELEMENTARES 

 

Uma abordagem integrada que permite a análise de políticas públicas a 

partir de uma “visão inclusiva e orgânica de todos os aspectos que compõem esse 

fenômeno”, é o proposto por Di Giovanni (2009, p.4) 

Segundo o autor, esta forma de abordagem corrobora sua visão de 

políticas públicas como algo mais do que a simples intervenção do Estado para 

solução de questões sociais problemáticas, uma vez que as características orgânicas 

desta relação demonstram a irrealidade da percepção do Estado como elemento 

apartado do contexto. Enfatiza que as interações entre o Estado e a sociedade é o 

que “definem as situações sociais consideradas problemáticas, bem como as formas, 

os conteúdos, os meios, os sentidos e as modalidades de intervenção estatal” (DI 

GIOVANNI, 2009, p.5-6), obviamente, partindo do pressuposto da concretização de 

requisitos mínimos característicos às modernas democracias. 

Essa proposta de análise parte da observação da existência de aspectos 

comuns às políticas públicas, tendo como entendimento de que se trata de “relações 

estruturadas e recorrentes”, das quais percebem-se seus “elementos primários” que 

podem ser configurados nas estruturas elementares: formal, material, substantiva e 

simbólica (DI GIOVANNI, 2009, p.7). 

a. estrutura formal, composta pelos elementos: “teoria”, práticas e resultados;  
b. estrutura substantiva, composta pelos elementos: atores, interesses e 
regras;  
c. estrutura material, composta pelos elementos; financiamento, suportes,  
custos; e,  
d. estrutura simbólica, composta pelos elementos: valores, saberes e  
linguagens (DI GIOVANNI, 2009, p.20). 
 

Há que se ressaltar que esta divisão apresenta características subjetivas 

verificadas por ele, e que o grau de complexidade do universo das políticas públicas 

possibilita constantes análises e reclassificações. 

É óbvia que esta perspectiva envolve certa dose de subjetividade. As 
estruturas elementares resultam, no fundo, de uma combinação entre um 
“olhar” subjetivo do observador que, em funções de seus próprios valores 
seleciona os aspectos objetivos da realidade que irá observar, indagando 
sobre sua coerência, organicidade e a probabilidade de configurarem uma 
estrutura (DI GIOVANNI, 2009, p.19). 
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Para esse estudo serão utilizadas as estruturas elementares 

apresentadas por Di Giovanni (2009), uma vez que se pretende analisar a política 

pública ESF e não o modelo proposto pelo autor. 

Verifica-se ainda que esta configuração tem um objetivo maior do que 

apenas identificar os elementos componentes das políticas públicas. O cerne da 

proposta de análise é composto pelas relações de mútuas interferências, conforme 

Figura 1. 

[…] mais importante do que identificar os elementos invariantes é estabelecer 
entre eles uma relação que seja realmente indissolúvel e orgânica, de modo 
que constituam totalidades estruturadas, discretas, que chamo, no caso, de 
estruturas elementares. (DI GIOVANNI, 2009, p.19). 

 

Figura 1: Diagrama das Estruturas Elementares. 

 

Fonte: Di Giovanni (2009, p.21). 

 

A estrutura elementar formal é composta por três elementos primários 

de origem externa. A teoria que é um conjunto de informações de caráter técnico, 

político, cultural e ideológico relacionadas à intervenção que se pretende realizar, bem 

como a situação social problemática em questão. A prática que está relacionada a 

natureza operacional e instrumental da política pública. E por fim, os resultados que 

são os objetivos que se pretendem alcançar, ou já concretizados (DI GIOVANNI, 

2009). 
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Di Giovanni (2009) explica que os elementos primários da estrutura 

elementar substantiva se referem aos aspectos sociais e políticos da política pública. 

Os atores são indivíduos, grupos ou instituições ligadas de modo direto 

ou indireto aos processos inerentes às políticas públicas como formulação, 

implementação, gestão e fiscalização (DI GIOVANNI, 2009). 

Os interesses compõem o elemento primário relativo aos resultados 

implícitos ou explícitos almejados pelos atores envolvidos na política pública. Esses 

interesses podem ser agrupados, por exemplo, conforme a natureza do grupo de 

atores: interesses econômicos (empresários, corporações etc.); interesses políticos 

(agentes políticos, tecno-burocratas); e interesses de reprodução social (minorias, 

grupos étnicos etc.) (DI GIOVANNI, 2009). 

Vale ressaltar a probabilidade de conflitos de interesses com o 

surgimento de superposição e contradição entre eles. 

As regras estão relacionadas a normatização e estabelecimento de 

diretrizes de comportamento para os atores envolvidos. Podem ser representadas 

pelas leis, normas, padrões, costumes, burocracias etc. 

Na estrutura elementar material, Di Giovanni (2009) demonstra que os 

elementos primários estão relacionados a exequibilidade e sustentação material da 

política pública, referindo-se, de modo geral, aos aspectos financeiros. 

O elemento primário financiamento representa na estrutura mais do que 

meios de sustentação material. Características como volumes, condições e regras 

demonstram a importância da política pública nas relações entre o Estado e o mercado 

(DI GIOVANNI, 2009). 

O elemento custos representa as condições de viabilização financeira, 

os sistemas de gestão e a capacidade técnica instalada. Esses aspectos são 

indicativos para a efetividade das regras delimitadas pela estrutura substantiva (DI 

GIOVANNI, 2009). 

Enfatiza-se que os orçamentos relativos à política pública podem indicar 

sua viabilização ou constrangimento (DI GIOVANNI, 2009). 

Um elemento primário crucial e por muitas vezes subestimado é o 

suporte material, o qual pode ser determinado na própria política pública, ou em 

políticas correlatas. Em linhas gerais, o suporte é um indicativo da complexidade da 
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correlação e coexistência de políticas públicas, tanto no âmbito nacional quanto 

internacional (DI GIOVANNI, 2009). 

Nesse contexto, a pandemia decorrente da COVID-19 deflagrou a 

fragilidade de todo um sistema de políticas públicas nas áreas de saúde, ciência e 

tecnologia, economia, educação, relações internacionais, segurança, assistência 

social, cultura; colocando em questão se as políticas públicas existentes estão 

atendendo às demandas sociais de forma efetiva, ou paliativamente. 

Quanto à estrutura elementar simbólica, seus elementos primários 

representam mais do que a cultura intrínseca à política pública. Revelam os: 

[...] graus de particularismo/universalismo e isolamento/integração das 
arenas políticas, bem como dos níveis de racionalização e tecnificação; 
tradicionalismos e interferências ideológicas que ocorrem nessas mesmas 
arenas (DI GIOVANNI, 2009, p.29). 

Os valores, tanto no sentido das interferências ideológicas quanto 

relativos à concretização empírica, representam o elemento primário responsável pela 

orientação da política pública (DI GIOVANNI, 2009). 

Entretanto, a política pública também é orientada por conhecimento 

racionais desenvolvidos historicamente, os quais representam o elemento 

denominado saberes. 

Já a linguagem utilizada na política pública será o elemento responsável 

pelos vínculos entre os atores envolvidos (DI GIOVANNI, 2009). 

Assim, uma vez abordadas as estruturas elementares das políticas 

públicas e tendo em vista o escopo deste estudo, verificar-se-á no próximo tópico 

aspectos relativos à participação social nas políticas públicas. 

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Participação social, movimentos sociais, ativismo, intervenção popular, 

protestos, cidadania, soberania do povo, todos esses termos são aspectos de uma 

mesma necessidade social, a de se organizar em prol de um objetivo. São muitos os 

estudos sobre os tipos de organização da sociedade com a finalidade e alterar algum 

aspecto em si mesma (GOHN, 2019). 

O envolvimento do estado pode se dar de forma direta ou indireta, ativa 

ou reativa, mas o que se observa é que independente de quanto tempo leve, toda 

intervenção social refletirá nas ações do Estado em algum momento (GOHN, 2019). 
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A complexidade das interações humanas ao se organizar em grupos 

políticos remontam ao surgimento dos princípios da democracia, a qual também se 

tornou complexa e estratificada ao ponto de criar obstáculos, por vezes 

intransponíveis, à efetividade e continuidade da participação social (GOHN, 2019). 

Para fins deste estudo, são avaliados dados relativos às formas 

institucionalizadas de organização social que visam influenciar diretamente a atuação 

do Estado nas políticas públicas, como os conselhos municipais; bem como os meios 

ativos adotados pelo Estado para garantir a participação social, como o Fórum Franca 

2040.  

Milani (2008, p.560) reflete que  

[...] a participação social cidadã é aquela que configura formas de intervenção 
individual e coletiva, que supõem redes de interação variadas e complexas 
determinadas (provenientes da “qualidade” da cidadania) por relações entre 
pessoas, grupos e instituições como o Estado. A participação social deriva de 
uma concepção de cidadania ativa. A cidadania define os que pertencem 
(inclusão) e os que não se integram à comunidade política (exclusão); logo, 
a participação se desenvolve em esferas sempre marcadas, também, por 
relações de conflito e pode comportar manipulação. 
 

A abordagem de Milani (2008) enfatiza os matizes da participação social 

e agrega a possibilidade de conflitos e manipulação. Do mesmo modo, Azevedo et. 

al. (2020), ao analisar a efetividade de conselhos municipais, adicionam à temática a 

importância de existirem determinantes nas políticas públicas capazes de atenderem 

à “racionalidade que sustenta e promove os acordos e os consensos possíveis entre 

atores assimétricos em interesses e poder” (AZEVEDO et. al., 2020, p.442). 

O reconhecimento do papel da sociedade nos processos relativos às 

políticas públicas fica evidenciado através da existência de instrumentos legais com 

vistas a garantir a participação social em diferentes níveis, de modo opinativo a 

decisório, no que concerne a aspectos relativos ao planejamento, gestão e 

fiscalização da administração pública (AZEVEDO et. al., 2020).  

A Constituição Federal de 1988 apresenta importantes parâmetros para 

o delineamento da participação social, como por exemplo no tocante à área da saúde, 

como no Art.198 inciso III: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
III - participação da comunidade (BRASIL, 1988) 
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As especificidades da participação social passam a ser determinadas a 

partir da criação de novos atos oficiais, como leis, decretos, resoluções etc.; 

fortalecendo sua garantia e importância (PEREZ, 2006). 

Para Perez (2006), a participação social traz eficiência e legitimidade às 

políticas públicas, demonstrando como essa interação entre a sociedade e 

administração pública enriquece o processo uma vez que “legitimidade e eficiência 

são, portanto, finalidades que se alimentam reciprocamente, isto é, mais legitimidade 

importa em maior eficiência da atuação da Administração Pública e mais eficiência 

importa em maior legitimidade” (PEREZ, 2006, p.168). 

Na área da saúde a Lei nº8.142, de 28 de dezembro de 1990 dispõem 

“sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

e dá outras providências” (BRASIL, 1990). 

Para Azevedo et. al. (2020), essa tríade – participação social, gestão e 

recursos financeiros – tem sido o grande proporcionador de efetividade dos conselhos 

municipais de saúde, bem como os de educação e assistência social que seguem o 

mesmo modelo. Os autores fazem observações quanto a existência de conselhos 

efetivos em outras áreas como cultura e meio ambiente, no entanto, analisam que 

mesmo não havendo repasses federais, observam a ocorrência de incentivos 

financeiros no âmbito estadual. 

Entretanto, Azevedo, Santos Jr. e Ribeiro (2004) verificaram fragilidades 

na efetividade dos conselhos municipais como:  

[...] dificuldade em acessar informação, a falta de capacidade fiscalizatória e 
uma débil prestação de contas por parte do prefeito ou secretário aos 
conselheiros. Apontou-se também uma preocupação atinente à questão 
federativa, conhecida como prefeituralização, em que se percebeu que os 
conselhos em vários municípios eram meramente criados para cumprir uma 
determinação burocrática e homologar o repasse de recursos fundo a fundo 
do Governo Federal, ou verbas estaduais, chamadas de “dinheiro carimbado” 
para determinada política. (AZEVEDO, SANTOS JR. e RIBEIRO, 2004, apud 
AZEVEDO et. al., 2020, p.441) 

 

Posteriormente, outros estudos aprofundam o debate levantando 

questionamentos para além da efetividade da deliberação, buscando analisar a 

necessidade da efetividade das instituições participativas referindo-se à: 

[...] qualidade do provimento destas e à capacidade das instituições em 
influenciar e compartilhar o processo e as decisões políticas realizadas pelo 
governo [...] a efetividade das instituições participativas passa por questões 
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conceituais e metodológicas, inclusive do que significa efetividade e de como 
mensurá-la. (AZEVEDO et. al., 2020, p.442). 

 

No entanto, a efetividade das instituições participativas em políticas 

públicas coordenadas do tipo federativo enfrenta desafios maiores dada a 

complexidade e estratificação do seu desenho institucional. Olson (1999 apud 

AZEVEDO et. al., 2020, p. 445) destaca que “as dificuldades e obstáculos para a ação 

coletiva em grandes grupos (grupos latentes) de indivíduos em busca de bens 

públicos inviabilizam a ação conjunta”.  

No Brasil, se o contexto histórico-político dos anos 1980 propiciaram a 

redemocratização por iniciativa popular, legitimando sua inclusão nos processos 

relativos às políticas públicas, a recessão democrática explicitada e agravada ao longo 

dos últimos oito anos vem conduzindo a emergência de governos populistas 

conservadores contrários à ideia da participação social (AZEVEDO et. al., 2020). 

De acordo com Índice de Participação Cidadã nas Américas, estudo 

desenvolvido pela Economist Intelligence Unit (EIU) em janeiro de 2018, indicadores 

dessa recessão democrática colocaram o Brasil no 5º lugar na avaliação geral de sete 

países do continente americano, sendo que o 7º colocado, a Venezuela, não é 

avaliada como os demais por indisponibilidades de dados. 

A pesquisa em parceria com o Instituto Humanitas360 realizou o 

cruzamento e análise de dados do Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, 

Guatemala, México e Venezuela a partir de extensa base de dados de instituições 

públicas e privados. 

Para a elaboração do índice, foram avaliados três grandes grupos de 
questões: 1) as condições legais para a participação cidadã, 2) como 
cidadania é exercida na prática e 3) a percepção da população sobre o 
exercício da cidadania (HUMANITAS360, 2018). 

 

Na análise da Categoria 1, o Brasil obteve pontuação equiparada a dos 

demais países quanto a existência de legislação voltada a garantir o direito de 

participação e expressão. Na Categoria 2, o país obteve a segunda melhor pontuação 

em razão do engajamento popular em protestos e assinatura de petições. Entretanto, 

a pontuação obtida na Categoria 3 foi a pior de todos os países, em virtude da 

percepção negativa da população quanto ao exercício da cidadania traduzida através 

da “reduzida presença feminina em cargos eletivos, a baixa confiança da população 
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na polícia e no judiciário e o uso excessivo da força para repressão de manifestações” 

(HUMANITAS360, 2018). 

Em linhas gerais o resultado da pesquisa corrobora o que tem sido 

exposto pelas teorias abordadas. O Brasil tem em vigor legislações complexas e atos 

normativos legais definidos que objetivam garantir a participação popular, há 

crescente engajamento popular em diferentes formas e níveis, porém existem fortes 

indícios de condução da efetividade deliberativa e do cerceamento da efetividade das 

instituições participativas por parte do Poder Público (HUMANITAS360, 2018). 

No que tange a esta pesquisa, estudos como os de Mendes e Marques 

(2014), Melo et. al. (2018), bem como manifestações de instituições oficiais como do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS (2019), os quais serão abordados no próximo 

capítulo, evidenciam a necessidade de um olhar mais atento quanto a possibilidade 

de enfraquecimento e distorções do papel social, contribuindo de modo preocupante 

para a fragilização das estruturas elementares da Estratégia Saúde da Família. 

Dessa forma, uma vez abordadas as características relativas à 

participação social no Brasil, passa-se a explanação da Estratégia Saúde da Família 

no próximo capítulo. 

  



27 
 

2 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A criação e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, 

com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a concretização da principal política 

pública em saúde do país, a qual é de grande importância, não somente no que 

concerne à saúde, mas também pelo seu pioneirismo em aspectos relativos ao 

controle social, ao federalismo, à descentralização da gestão e inclusão do agente 

social na execução da política pública (AZEVEDO et. al., 2020). 

A partir dela são definidos os planos de ação que permitem o 

atendimento da população de modo geral, tendo como premissa essencial a 

valorização da Atenção Básica à saúde (STARFIELD, 2002). 

Nesse escopo, os delineamentos da saúde pública no país devem partir 

do princípio de que o estado de saúde do indivíduo decorre “da combinação genética, 

mas é grandemente modificado pelo ambiente social e físico, por comportamentos 

que são cultural ou socialmente determinados e pela natureza da atenção à saúde 

oferecida” (STARFIELD, 2002. p.22). 

Nesse sentido, vislumbra-se a importância da Atenção Básica orientada 

para o contexto ambiental da população, pois “a atenção médica eficaz não está 

limitada ao tratamento da enfermidade em si; deve considerar o contexto no qual a 

doença ocorre e no qual o paciente vive” (STARFIELD, 2002. p.20). 

Em razão disso, a Estratégia Saúde da Família - ESF surgem dentro do 

Plano Nacional de Atenção Básica para facilitar a aproximação da população dos 

serviços de saúde, retratando a realidade e o contexto socioambiental dos indivíduos 

(BRASIL, 2012). 

Contudo, trata-se de uma política pública de elevada complexidade e 

que sofreu, ao longo dos 30 anos desde sua concepção teórica, significativas 

pressões em suas estruturas elementares. 

Para melhor compreensão, este capítulo aborda o contexto histórico 

político da criação da ESF, sua legislação atinente, os modelos de equipes e suas 

composições, desafios e resultados 
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2.1 ASPECTOS GERAIS 

 

Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB)1 é formada 

pela totalidade de ações de saúde que abrangem “a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde” (BRASIL, 2009, p.43)  

Este modelo foi preconizado a partir do início do século XX, quando a 

comunidade internacional voltou seu interesse para o debate focalizado na APS 

(MELO et. al., 2018). 

Em 1922, importante modelo embasado no relatório Dawson deu origem 

ao Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, o qual viria a se tornar referência para 

sistemas de saúde público no mundo todo (MELO et. al., 2018).  

Os esforços internacionais na formulação de teorias relativas à APS se 

beneficiaram do cenário político e econômico do final dos anos 1970, “propondo os 

cuidados primários em saúde como elemento central para mudanças no setor saúde 

e na vida social” (MELO et. al., 2018, p.39), o que ficou registrado através da 

Declaração de Alma Ata, elaborada durante a Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, realizada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 

em 1978. 

Durante os anos 1970, a Ditadura Militar ainda era o regime vigente no 

Brasil e, apesar dos avanços internacionais, somente em meados da década de 1980 

o cenário político brasileiro demonstrou importantes passos em direção a 

redemocratização (AZEVEDO et. al., 2020). 

A participação social no processo é percebida em especial no que se 

tornou o delineamento do SUS – Sistema Único de Saúde. 

A formatação legal do SUS, expressa na Constituição Federal de 1988, 
originou de uma emenda popular apresentada na Constituinte de 1986, que 
estabelece a descentralização e a participação social entre as diretrizes 
desse sistema. Foram definidos também os critérios de financiamento por 
fundo próprio, com atribuições de acompanhamento e fiscalização por 
conselhos descentralizados de saúde. Em outras palavras, o que impulsionou 
a participação foi exatamente uma iniciativa popular, respaldada pela 
legislação constitucional, o que fortaleceu seu posicionamento frente a 
quaisquer contestações legais sobre o que viria a ser o formato participativo 
institucional brasileiro. (AZEVEDO et. al., 2020, p.440) 
 

 
1 Existem alguns debates quanto a nomenclatura ideal, mas para este estudo, buscou-se referências 

que as tratassem como sinônimas e ambas são utilizadas na pesquisa, principalmente por motivos 
históricos. 
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Assim, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988, são 

criadas leis e demais atos normativos legais visando a organização, gestão e 

financiamento do SUS, os quais seriam modelos em outras áreas como educação e 

assistência social (AZEVEDO et. al., 2020). 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, cria o SUS e passa a ser a 

principal norteadora dos atos subsequentes, pois “regula, em todo o território nacional, 

as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 

privado” (BRASIL, 1990). 

Para este estudo, três tópicos da Lei nº8.080/90 têm representativa 

importância para a ESF: a participação social; a descentralização para os municípios; 

e o estabelecimentos das Comissões Intergestores. 

No Art.7º, inciso VIII é salientada a participação social destacada por 

Azevedo et. al. (2020), a qual se concretizou através, principalmente, da atuação dos 

Conselhos Municipais de Saúde. 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
[...] 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
 

A descentralização político-administrativa para os municípios, 

mencionada no inciso IX, alínea a, verificar-se-á ser concomitantemente como um 

ponto positivo e negativo, pois ao mesmo tempo que permite melhor análise local das 

necessidades da população e a formulação de estratégias locais, não representa total 

autonomia dos pontos de vista financeiro e decisório, uma vez que, apesar de 

descentralizada, deve atender a uma série de determinações dos Planos Nacionais 

de Saúde. 

A heterogeneidade dos municípios brasileiros tem sido argumento 

frequente entre os representantes municipais e foi um desafio para a implantação da 

ESF, como será detalhado posteriormente. 

O Art. 14-A da mesma Lei apresenta importantes delineamentos de uma 

parte dos atores e das arenas políticas do SUS ao determinar a criação das 
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Comissões Intergestores, as quais são foros de negociação e pactuação entre 

gestores do SUS da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Entre suas atribuições está a decisão sobre aspectos relativos à 

operacionalização, administração e financiamento do SUS. 

Art. 14-A. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas 
como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Parágrafo único. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite 
terá por objetivo: 
I - decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da 
gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;  
II - definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito 
da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no 
tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços 
dos entes federados; 
III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de 
territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados (BRASIL, 
1990. 
 

O Art. 14-B estabelece as entidades representativas dos poderes 

estaduais e municipais, Conass e Conasems, respectivamente, bem como 

determinada em seu parágrafo 1º seus recebimentos de recursos da União por meio 

do Fundo Nacional de Saúde. 

Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são 
reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e 
municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de 
utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. 
§1º O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas 
despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União 
(BRASIL, 1990). 
 

Vale ressaltar que, apesar de não ficar explicitado no texto da Lei 

nº8.080/90, na época de sua publicação, o Conselho Nacional de Saúde – CNS 

representava a União. 

O CNS que, anteriormente, era composto majoritariamente por membros 

do Ministério da Saúde, a partir do Decreto nº 99.438, de 7 de julho de 1990, teve sua 

composição modificada reservando 50% de suas vagas aos representantes dos 

usuários e os demais 50% a serem divididos entre trabalhadores da área da saúde, 

gestores e prestadores de serviços (CNS, 2018). 

Com a criação da Lei nº8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe 

“sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e 
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sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

e dá outras providências”, fica estabelecido no Art.1º §3º que o Conass e o Conasems 

terão representação no CNS (BRASIL, 1990). 

Estas características presentes nas legislações atinentes a criação do 

SUS são reflexos do cenário político-social da época e o contexto gerado a partir da 

operacionalização do SUS reforçou a necessidade de um novo modelo assistencial, o 

que se concretizou pela adoção dos preceitos da APS.  

Ainda no início dos anos 1990, ocorre a implantação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e do Programa de Saúde da Família (PSF).  

O PSF teve significativa importância e expressivo crescimento em 

“localidades com os indicadores de saúde mais críticos e em municípios pequenos e 

de médio porte com oferta insuficiente de serviços de saúde, e distantes dos grandes 

centros urbanos” (MENDES; MARQUES, 2014, p.901). 

Posteriormente, em 1996, o PSF ganhou relevância dentro do modelo 

assistencial e passou a ser reavaliado como estratégia de reordenamento do sistema 

de saúde municipal, levando à união do Pacs e do PSF, o que resultou na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) (MELO et. al., 2018).  

 

2.2 DESAFIOS DA ESF  

 

Nos anos 1990, mudanças relativas as formas de financiamento do 

serviço de saúde contribuíram para o avanço da ESF. 

A introdução dos Pisos de Atenção Básica (PAB) fixo e variável na década 
de 1990, operados por meio de repasse financeiro fundo a fundo, facilitou a 
implantação da ESF e superou a lógica de financiamento por convênio e 
produção (procedimentos), tendo caráter relativamente redistributivo e tipo de 
repasse mais global por meio do PAB Fixo (per capita) e do PAB-Variável 
(por adesão a componentes da ESF). (MELO et. al., 2018, p.40) 
 

Entretanto, a ampliação para centros urbanos com mais de 100 mil 

habitantes ocorreu de forma mais lenta, em parte devido a maior oferta de serviços de 

saúde pré-existentes nesse tipo de localidade. Além disso, é preciso ressaltar que a 

lógica desta nova fase de implantação visava a reestruturação de um sistema já ativo, 

ao contrário da lógica assistencial empregada nas áreas críticas incialmente 

implantadas (MENDES; MARQUES, 2014, p.901). 

Outro desafio enfrentado pela ESF nos grandes centros é a necessidade 

de “inverter o completo afastamento da classe média da utilização dessa estratégia, 
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particularmente no tocante à aceitação da visita domiciliar e do reduzido uso dos 

serviços, com exceção dos medicamentos obtidos para o controle de doenças 

crônicas” (GIOVANELLA et. al., 2010 e SANTOS et. al., 2012 apud MENDES; 

MARQUES, 2014, p.901-902). 

Contudo, as dificuldades relativas ao financiamento da ESF sempre 

foram e ainda são o obstáculo desta política pública, uma vez que os repasses da 

União não são suficientes para cobertura integral da ESF (MENDES; MARQUES, 

2014, p.903). 

Em 2003, no intuito de efetivar a ampliação da ESF no país, o Ministério 

da Saúde deu início ao Programa de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde 

da Família (Proesp), celebrando empréstimo com o Banco Interamericano de 

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), cujos recursos seriam transferidos fundo a 

fundo para expansão, qualificação e consolidação da ESF em localidades com mais 

de 100mil habitantes (MENDES; MARQUES, 2014, p.902) 

Todavia, apenas este incremento financeiro não solucionava os desafios 

da gestão da ESF, bem como do SUS, pois o federalismo introduzido pela 

Constituição de 1988, atrelado a relativa autonomia dos governos subnacionais 

mantêm políticas públicas como a de saúde, constantemente, no limiar entre a 

cooperação e o conflito de seus atores, como as Comissões Intergestores, por 

exemplo. Este cenário, por algum tempo se valeu do debate e da criação de 

instrumentos legais como forma de manter o foco no objetivo da política pública, o 

direito pleno à saúde. 

Como mencionado, a Lei nº8.080/1990, ao regulamentar as ações e os 

serviços de saúde no território nacional, determinava que a gestão e financiamento do 

SUS e por consequência da ESF, sua principal estratégia no âmbito da Atenção 

Básica (AB), eram de responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios. 

(BRASIL, 1990) 

Entretanto, no decorrer do tempo, outras medidas se tornaram 

importantes para a manutenção da cooperação entre seus atores. Neste contexto, em 

2006, surgiu o Pacto pela Saúde: 

[...] um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três 
esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior 
eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo 
tempo, o Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor em 



33 
 

função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade 
social. (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2021) 
 

Dentre as reformas publicadas com o Pacto pela Saúde está a primeira 

edição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2006), a qual incorporou: 

“os atributos da Atenção Primária à Saúde abrangente, reconheceu a Saúde 
da Família como modelo substitutivo e de reorganização da AB [...] revisou 
as funções das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e reconheceu a existência 
de diferentes modalidades segundo o modelo de organização predominante 
– UBS com ou sem ESF” (MELO et. al., 2018, p.40). 
 

Nesse sentido, a adesão ao Pacto por meio da assinatura de Termo de 

Compromisso garantiu a continuidade dos esforços pela saúde, o que proporcionou a 

expansão da ESF nos grandes centros, bem como a implantação e ampliação de 

Equipes de Saúde Bucal (eSB) e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) 

(MELO et. al., 2018, p.40). 

No entanto, antigos e novos desafios como subfinanciamento, falta de 

modernização e adequação de infraestrutura e equipamentos, dificuldade de 

contratação de profissionais médicos, desatualização do modelo assistencial, 

impulsionaram a revisão e nova publicação do PNAB em 2011 (MELO et. al., 2018, 

p.40-41). 

A constante avaliação da prática e dos resultados da ESF mantiveram a 

política como estratégia principal, o que se observa no PNAB/2011 pelo incremento 

do PAB Variável, repasse por adesão aos componentes da ESF; criação do Programa 

Mais Médico (PMM), que possibilitou a ampliação da rede ESF e sua permanência em 

áreas vulneráveis; criação de equipes para atendimentos às comunidades específicas 

como em situação de rua, ribeirinha, fluvial etc.; Requalifica UBS, reformas, 

construções e modernização de UBS; Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ), incentivo financeiro pelo aumento e melhoria das equipes na AB; 

e-SUS AB, implantação de prontuário eletrônico gratuito para os municípios (MELO 

et. al., 2018, p.41). 

Como principais resultados da ESF no Brasil, Macinko e Mendonça 

(2018, p.31-32) destacam: 

• Melhor acesso e utilização de serviços de saúde para a população brasileira 
e para quem mais precisa – pessoas com menor renda, idosos e portadores 
de doenças;  
• Melhores resultados de saúde incluindo reduções importantes na MI e 
mortalidade adulta para algumas condições de saúde sensíveis à atenção 
primária;  
• Expansão de acesso a tratamentos, como, por exemplo, os odontológicos, 
e ampliação no controle de algumas doenças infecciosas; 
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• Melhoria na equidade do acesso aos serviços de saúde e diminuição de 
desigualdades na saúde dos indivíduos;  
• Eficiência no SUS devido à redução de hospitalizações desnecessárias e 
em outras áreas como melhoria na qualidade das estatísticas vitais e 
sinergias com programas sociais como o PBF e;  
• Expansão extensiva de infraestrutura e conhecimento incluindo uma 
explosão na pesquisa aplicada sobre serviços e sistemas de saúde no Brasil. 
 

Por meio de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde (2021) é 

possível perceber o crescimento da implantação da ESF de 2007 a 2020 (Tabela 1). 

Ressalta-se que os dados referentes ao total da cobertura da AB é uma somatória de 

atendimento feitos exclusivamente pela ESF e dos realizados por equipes não 

integrantes da ESF. 

 
Tabela 1: Evolução ESF no Brasil – 2007/2020. 

Período Nº equipes 
exclusivas 

de ESF 

Estimativa de 
população atendida 

exclusivamente 
pela ESF 

% cobertura ESF 
(em relação à 
pop. geral do 

país) 

Estimativa de 
população atendida 
pelo somatório AB 

e ESF 

% cobertura 
total APS (em 
relação à pop. 
geral do país) 

DEZ/2007 28.195 89.603.694 47.97% 112.701.378 60.34% 

DEZ/2008 29.769 93.786.501 50.99% 118.301.732 64.32% 

DEZ/2009 30.898 97.518.432 51,43% 123.209.566 64,97% 

DEZ/2010 32.243 101.535.110 53,01% 126.788.410 66,20% 

DEZ/2011 33.135 104.217.136 54,63% 128.022.652 67,11% 

DEZ/2012 33.899 106.797.914 55,51% 131.470.455 68,34% 

DEZ/2013 35.567 111.455.312 57,45% 136.927.377 70,58% 

DEZ/2014 39.426 122.796.531 61,07% 146.998.730 73,11% 

DEZ/2015 40.765 126.755.450 62,50% 149.392.379 73,66% 

DEZ/2016 41.061 128.061.894 62,62% 151.603.979 74,14% 

DEZ/2017 42.513 131.741.349 63,91% 153.814.323 74,62% 

DEZ/2018 43.016 133.316.067 64,19% 154.876.298 74,58% 

DEZ/2019 43.755 134.427.430 64,47% 155.875.540 74,76% 

DEZ/2020 43.286 133.710.730 63,62% 159.900.453 76,08% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Ministério da Saúde (2021) pelo e-gestor AB. 

 

Apesar dos resultados e constante crescimento da ESF, o financiamento 

da política pública, como mencionado anteriormente, é grande obstáculo de sua 

ampliação e mais recentemente tem sido percebido como provável causa de iminente 

cisão entre seus atores. 

Para melhor entendimento do caso é necessário esclarecer alguns 

pontos no tocante aos repasses da União em relação a saúde. 

Em 1990, esses recursos representavam 77,7% do gasto público em 

saúde no país. Ao longo dos anos essa porcentagem sofreu constante diminuição, 

chegando a 45,5%, em 2011. (MENDES; MARQUES, 2014). 

Antes do Pacto pela Saúde, os repasses federais se dividiam em dois 

blocos: Atenção Básica (AB) e Média e Alta Complexidade (MAC). No que tange a 
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AB, desde 1990, seu repasse é dividido entre PAB-fixo (per capita) e PAB-variável 

(por adesão a ESF). 

A partir do Pacto e da PNAB/2006, o repasse financeiro passou a ser 

dividido, inicialmente, em cinco blocos, sendo eles: Atenção Básica; Média e Alta 

Complexidade; Vigilância em saúde; Assistência farmacêutica; e Gestão do SUS. 

Posteriormente, foi criado o repasse Investimentos na rede de serviços de saúde. 

Prevalecendo a subdivisão da AB em PAB-fixo e PAB-variável. (MENDES; 

MARQUES, 2014). 

No tocante ao objeto deste estudo, os repasses atinentes à ESF 

figuraram durante todo o período de incentivo a sua ampliação e consolidação como 

fonte de poder para a União na manutenção da política pública. É perceptível que 

dentro do próprio bloco AB, de um modo geral, há prevalência de correções, estímulos 

e incentivos a adesão ao PAB-variável. 

A introdução de incentivos, a partir de 1998, estimulando os municípios a 
incorporarem programas que lhes acrescentam receita financeira, significou, 
sem sombra de dúvida, aumento de poder do governo federal na indução da 
política nacional de saúde, especialmente no campo da Atenção Básica. Esse 
aumento de poder da instância federal na determinação da política de saúde, 
embora tenha como foco as ações e serviços de Atenção Básica e, por isso, 
seja veículo da transformação do modelo assistencial, não é isento de 
problemas e contradições (MENDES; MARQUES, 2014, p.908) 
 

Para os gestores municipais, a falta de relevância dada a 

heterogeneidade das características dos municípios, somada a insuficiência no valor 

dos repasses federais para atendimentos a todos os blocos, inclusive AB e a própria 

ESF tem tornado a gestão do sistema de saúde no nível local impraticável. Observou-

se que os municípios têm fonte de receita bastante limitada, ou inexistente no caso 

dos menores. Além disso, a partir da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 

Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, o peso da ampliação da ESF se tornou 

ainda pior, uma vez que as contratações de recursos humanos para as equipes 

passam a compor a folha geral da gestão municipal (MENDES; MARQUES, 2014). 

Tendo em vista que este embate se arrasta há vários anos, para Melo 

et. al. (2018), a pressão da gestão local começou a ganhar força e corpo a partir da 

publicação da PNAB/2017. 

Em seu estudo, Melo et. al. (2018) traz uma análise comparativa entre a 

PNAB/2011 e a PNAB/2017, demonstrando as continuidades, descontinuidades e 
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possíveis agregações na Política Pública de Atenção Básica, na qual está prevista a 

ESF. 

De modo geral, como pontos preocupantes, foram verificadas alterações 

que contribuem de modo significativo para a diminuição dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), importante integrante da ESF para a criação de vínculos e 

acompanhamento junto à comunidade, bem como possível desmanche da ESF. 

Chamou atenção o protagonismo dos gestores formais e a desconsideração 
dos posicionamentos do controle social na tomada de decisão. Considera que 
há dispositivos da PNAB que induzem, impedem ou condicionam mudanças, 
e conclui que os propósitos centrais dessa agenda são a diminuição dos ACS 
e mudança de seu perfil, bem como a priorização da chamada AB tradicional 
em detrimento da ESF. Ademais, tal mudança, em conjuntura de crise política 
e econômica do País, com o Ministério da Saúde assumindo uma agenda 
neoliberal, faz-se inoportuna e oferece condições de desmonte da ESF, além 
de aprofundar a cisão entre atores da política de saúde. (MELO et. al., 2018, 
p.38). 
 

Ainda no tocante a desconsideração do controle e participação social, 

em 12 de novembro de 2019 a publicação da Portaria nº 2.979 acirrou os ânimos entre 

os atores desta política pública por instituir novo modelo de financiamento e custeio 

da Atenção Primária à Saúde no SUS sem a aprovação e consenso da Comissão de 

Intergestores. Essa ação fere o disposto o previsto no Art.14-A da Lei nº8.080/1990.  

O Conselho Nacional de Saúde (2021), em nota emitida em 19 de 

novembro de 2019, manifestou ainda que “a mudança fere o preceito constitucional 

do controle social, a Lei nº 8142/1990, que garante a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei Complementar n° 141/2012”, a qual: 

Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas 
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) 
esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências 
(BRASIL, 2012). 
 

Representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 

CONASS e do Conselho Nacional de Secretários Municipais – CONASEMS se 

manifestaram favoravelmente a Portaria nº2.979/2019 em seus sites oficiais, 

destacando a importância para a gestão local do novo modelo de financiamento 

(CONASS, 2021 e CONASEMS, 2021). 
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O novo modelo, denominado Programa Previne Brasil, é constituído por: 

I – capitação ponderada; II – pagamento por desempenho; e III – incentivo para ações 

estratégicas. 

O cálculo da captação ponderada baseia-se “no quantitativo da 

população cadastrada por eSF e eAP, com atribuição de peso por pessoa, 

considerando os critérios de vulnerabilidade socioeconômica, perfil demográfico e 

classificação geográfica.” (BRASIL, 2019) 

Para pagamento por desempenho o financiamento considera “os 

resultados de indicadores alcançados pelas equipes credenciadas e cadastradas no 

SCNES.” (BRASIL, 2019) 

Ambas foram criticadas pela pesquisadora Giovanella (REDE APS, 

2021) em matéria da Rede APS de 17 de fevereiro de 2020, em razão da ineficácia e 

divergências dos sistemas cadastrais vigentes. 

Como forma de apoio a Portaria nº 2.979/2019, o CONASS apoiou-se 

na promessa do governo federal de maior incremento na área da saúde. 

O Governo do Brasil vai distribuir R$ 2 bilhões a mais de recursos a partir do 
próximo ano para os municípios que melhorarem a saúde dos brasileiros. A 
estratégia faz parte do Programa Previne Brasil, lançado nesta terça-feira 
(12), em Brasília (DF), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Com isso, 50 milhões de 
brasileiros que não eram acompanhados passarão a ser amparados pelos 
serviços de saúde da Atenção Primária, que cuida dos problemas mais 
frequentes, como diabetes e hipertensão através de consultas médicas, 
exames e vacinação (CONASS, 2021) 
 

Porém essa argumentação foi contestada pelo CNS em matéria da Rede 

APS (2021), quando: 

[...] autores elaboram uma crítica detalhada ao documento do MS. Apontam 
que as transferências federais por capitação, ao invés de acordo ao conjunto 
da população, rompem com o vínculo com o território, característica crucial 
de uma APS forte, “prejudicando a ação comunitária, o planejamento 
territorial e a vigilância em saúde”. Ressaltam, também, que, ao invés do 
aumento propagado pelo MS de 2 bilhões no orçamento, na verdade se prevê 
“que o piso federal do SUS totalizará em 2020 perdas acumuladas em R$ 
29,0 bilhões (a preços de 2019)”, por causa da implantação da Emenda 
Constitucional n. 95 desde 2017. 
 

A Emenda Constitucional nº95/2016 instituiu novo regime fiscal 

inviabilizando os investimentos em áreas como saúde e educação até 2036. Para a 

saúde, o CNS estimou uma perda superior a R$400 bilhões durante o período 

estipulado pela EC. (CNS, 2021) 
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Apesar de todas as críticas e desgaste na arena política, a Portaria 

permanece em vigor. 

 

2.3 ESTRUTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O SUS tem a Saúde da Família como estratégia prioritária na expansão, 

qualificação e consolidação da Atenção Básica, pois visa a “reorientação do processo 

de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos 

da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade” 

(BRASIL, 2012, p.56). 

Esse processo é executado por equipes multiprofissionais, cuja 

composição é especificada pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Tendo 

em vista que se trata de uma política pública planejada há mais de 30 anos, é natural 

que sua estrutura tenha sofrido constantes alterações.  

Para fins deste estudo, após a realização de análise comparativa entre 

o PNAB/2011 e o PNAB/2017, adotou-se como mais próxima do ideal a estrutura e 

atribuições apresentadas pela PNAB/2011, uma vez que a análise do histórico da ESF 

levou ao entendimento de que este é o PNAB que apresenta maior amadurecimento 

e aperfeiçoamento da ESF.  

Percebeu-se que existem aspectos inalterados no PNAB/2011 e no 

PNAB/2017. Em razão disso, no que concerne ao PNAB/2017, optou-se por 

mencionar apenas as alterações consideradas significativas para a manutenção da 

ESF. 

Uma equipe de Saúde da Família (eqSF) deve ser composta, no mínimo, 

por (BRASIL, 2012, p.55): 

- médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de 

Família e Comunidade; 

- enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; 

- auxiliar ou técnico de enfermagem; e 

- Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

 



39 
 

A equipe pode ser acrescida de profissionais de saúde bucal, sendo 

necessário no mínimo: 

- cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; 

- auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

Este acréscimo, para fins de repasse, conta como mais uma equipe 

especializada denominada equipe de Saúde Bucal (eqSB). 

No que concerne ao quantitativo de pessoas a serem atendidas por 

eqSF, este valor é determinado a partir da verificação do grau de vulnerabilidade das 

famílias do território de abrangência da eqSF, ou seja, quanto maior o grau de 

vulnerabilidade, menor o número total de pessoas por equipe. O valor máximo 

admitido é de 4.000 pessoas por eqSF, mas há a recomendação para que o 

quantitativo médio seja de 3.000 (BRASIL, 2012) 

Com relação ao quantitativo de ACS por equipe, a recomendação da 

PNAB é de que o “número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por 

equipe” (BRASIL, 2012, p.55).  

O Agente Comunitário em Saúde (ACS) é o profissional responsável por 

estabelecer vínculos que garantem a efetividade do trabalhado da equipe de Saúde 

da Família. Na PNAB/2011, eram atribuições específicas do ACS (BRASIL, 2012, 

p.48-50): 

I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 
microárea;  
II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados; 
III - Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos 
sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto 
com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo 
que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de uma visita/família/mês; 
VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde 
e a população adscrita à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais 
ou coletividade;  
VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e 
de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, 
por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, 
mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de 
risco; e 
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VIII - Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao 
acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de 
qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento 
de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, 
de acordo com o planejamento da equipe. 
É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de 
Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. 
 

Nota-se que as atribuições do ACS permitem a equipe conhecer melhor 

a realidade vivenciada pela população atendida de um ponto de vista mais amplo, 

englobando aspectos sociais, econômicos, educacionais etc. Sua ação tem grande 

importância por não ser exclusivamente passiva ou de observação, cabe ao ACS a 

realização de ações que impactem no indivíduo e sua comunidade de modo a 

melhorar as condições de vida e consequentemente de saúde. 

Os médicos e a enfermagem da eqSF realizam seus atendimentos na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu território, podendo haver deslocamento da 

eqSF para atendimento domiciliar, quando necessário. O ACS tem o deslocamento 

como parte inerente de suas atribuições. 

Na PNAB/2017 há alterações quanto as atribuições específicas do ACS 

que passaram a ser (BRASIL, 2017, 23-24): 

I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica 
definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados 
atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-
os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de 
saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento local; 
II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no 
diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de 
saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, 
garantido o sigilo ético; 
IV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde 
e a população adscrita à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais 
ou coletividades; 
V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames 
agendados; 
VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 
acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a 
agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados; 
VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação 
específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, 
municipal ou do Distrito Federal. 
Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de 
Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional 
de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico 
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e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de 
atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. 
I - aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover 
saúde e prevenir doenças e agravos; 
II - realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o 
acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo 
projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica; 
III - aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; 
IV - realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material 
limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de 
coberturas passivas, que somente cobre a ferida; e 
V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 
VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE 
em conjunto com os outros membros da equipe; e 
VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área 
de atuação. 
 

É possível perceber que as novas atribuições visam, de um modo geral, 

a otimização da operacionalização dos processos internos das UBS e registro de 

dados técnicos. As atribuições que anteriormente permitiam maior atuação do ACS 

na criação de vínculos significativos como a comunidade e ações educativas em 

saúde não estão presentes na PNAB/2017. 

Essa alteração, entre outras, é percebida por Melo et. al. (2018) como 

ameaças a ESF, indicando possível desmonte da estratégia. 

O custeio da ESF é discriminado pela União em seus repasses, por isso 

as eqSF são cadastradas e há uma série de critérios em relação a carga horária e o 

número de médicos. É importante ressaltar que cada profissional de saúde pode estar 

cadastrado em apenas uma eqSF (BRASIL, 2012, p.55-57). 

Na PNAB/2011, havia exceção ao profissional médico, que podia 

atender em no máximo duas eqSF, perfazendo um total semanas de 40 horas. Além 

disso, de acordo com o número de médicos e a quantidade de horas trabalhadas, 

eram permitidas diferentes configurações da parte médica, podendo existir a 

modalidade transitória, a qual se aplicava a eqSF reduzidas e destinadas a localidades 

em fase de implantação e/ou de acordo com o tamanho da população abaixo de 100 

mil habitantes (BRASIL, 2012). 

A PNAB/2017 determina que o profissional médico, assim como o 

restante da equipe de saúde, deve manter vínculo com apenas uma eqSF (BRASIL, 

2017). 

Existe ainda a possibilidade de inserção de profissionais médicos 

generalistas ou especialistas no cadastro da Saúde da Família para fins de 
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equivalência de incentivo federal. Desse modo, há o registro de profissionais atuantes 

nas UBS, na atenção básica e com o cumprimento de determinada carga horária, 

porém, apesar do financiamento, não configura eqSF especificamente, sendo 

denominadas equipes de atenção primária. 

Existem mais três tipos de equipes para atendimento a populações 

específicas como: as Equipes do Consultório na Rua (eCR), voltadas ao atendimento 

da população vivendo em situação de rua; as Equipes de Saúde da Família Ribeirinha 

(eSFR), voltadas para o atendimento em UBS localizadas em comunidades cujo 

acesso só é viável por meio fluvial; e as Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF), 

as quais atuam em Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF). A eSFR e a eSFF 

visam o atendimento da população Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Mato-

Grossense (BRASIL, 2012). 

Outra característica importante da ESF é a possibilidade da criação, em 

UBS já ativas, de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), os quais:  

[...] fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços 
com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso 
para atendimento individual ou coletivo (estes, quando necessários, devem 
ser regulados pelas equipes de atenção básica). [...] São exemplos de ações 
de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: discussão de casos, 
atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos 
terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de 
grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de 
prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das 
equipes etc. (BRASIL, 2012, p 69-70) 
 

O NASF proporciona apoio à eqSF através de saberes e conhecimentos 

em saúde ou de áreas correlativas ou complementares à área de saúde. Podem 

compor o NASF profissionais como:  

[...] médico acupunturista; assistente social; profissional/professor de 
educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico 
ginecologista/obstetra; médico homeopata; nutricionista; médico pediatra; 
psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico geriatra; médico 
internista (clínica médica); médico do trabalho; médico veterinário; 
profissional com formação em arte e educação (arte educador); e profissional 
de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com 
pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em 
uma dessas áreas (BRASIL, 2012, p.72) 
 

Na PNAB/2017, sua nomenclatura se modifica para Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), seus membros passam a integrar as 

equipes de Atenção Básica de maneira mais incisiva, alterando sua função de apoio 

exclusivo à ESF.  
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Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por 
categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam 
na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e 
especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar 
suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de 
Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). 
Busca-se que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica, 
vivendo integralmente o dia a dia nas UBS e trabalhando de forma horizontal 
e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade 
do cuidado e a prestação de serviços diretos à população. Os diferentes 
profissionais devem estabelecer e compartilhar saberes, práticas e gestão do 
cuidado, com uma visão comum e aprender a solucionar problemas pela 
comunicação, de modo a maximizar as habilidades singulares de cada um 
(BRASIL, 2017, p.11. – grifado pelo autor). 
 

Assim como a equipe de Saúde Bucal, a implantação do NASF era 

indicativa de aumento do repasse da União, com a alteração para NASF-AB não há 

mais repasse exclusivo para essa finalidade. 

O detalhamento da estrutura da ESF é importante para melhor 

compreensão no que tange ao financiamento, cobertura e desafios da ESF. 

Uma vez apresentados os delineamento teóricos deste estudo, são 

apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa no capítulo seguinte. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A dissertação de mestrado foi desenvolvida a partir de uma pesquisa 

exploratória e descritiva. Trata-se de uma pesquisa exploratória por buscar 

familiarização e aproximação da realidade estudada (GIL, 1999) e uma pesquisa 

descritiva por se concentrar em descrever a realidade de população ou fenômeno 

específica, bem como pode descrever o estabelecimento de relações entre variáveis 

(EVÈNCIO et. al., 2019). 

A pesquisa foi consolidada a partir de uma abordagem quantitativa e 

qualitativa.  

A abordagem qualitativa é classificada por Vieira e Zouain (2005) como 

aquela atribui grande relevância aos depoimentos dos agentes envolvidos, bem como 

a significância transmitida por eles, trazendo assim descrição detalhada dos 

fenômenos e dos elementos que o envolvem. Enquanto a quantitativa parte do 

princípio de que a realidade pode ser analisada a partir de dados numéricos para 

descrever as causas de um evento e a relação entre as variáveis (FONSECA, 2002). 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo geral 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo geral: verificar a 

realidade atual das políticas públicas relacionadas a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e suas perspectivas na cidade de Franca, tendo como escopo as diretrizes do 

Fórum Franca 2040. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos são destacados:  

• Apresentar a realidade da Estratégia Saúde da Família em Franca, por 

meio de dados secundários, antes da realização do Fórum Franca 2040. 
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• Averiguar quais ações resultaram das diretrizes do Fórum Franca 2040 

relacionadas à Estratégia Saúde da Família foram implementadas em Franca. 

• Apurar se as diretrizes do Fórum Franca 2040 relacionadas à Estratégia 

Saúde da Família foram seguidas para elaboração do Plano Plurianual 2022/2025. 

• Verificar a existência de estratégias que visem assegurar futuramente 

as políticas públicas voltadas a Estratégia Saúde da Família a partir das diretrizes do 

Fórum Franca 2040. 

 

3.3 LOCAL DO ESTUDO E POPULAÇÃO 

 

O município de Franca localiza-se na região nordeste do estado de São 

Paulo, distando cerca de 400km da capital estadual. Conforme projeções da 

Fundação SEADE, em 2021, Franca possuía 343.801 habitantes, sendo estimado 

para o ano de 2025 o início da inversão quantitativa entre o grupo etário de 00 a 14 

anos (63.317 hab.) e o grupo etário de 60 anos e mais (64.590 hab.), o que também 

indica o declínio do grupo etário de 15 a 59 anos (222.678 hab.) (SEADE,2021). 

A preocupação com a inversão do quantitativo etário e o envelhecimento 

populacional para esta pesquisa se deve aos seus possíveis impactos no sistema de 

saúde local, bem como a necessidade de otimização de políticas públicas em saúde 

de caráter preventivo. 

 

3.4 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O Fórum Franca 2040, em que o autor atuou como Diretor Executivo, foi 

idealizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos junto ao Gabinete do Prefeito. O 

Fórum foi planejado, organizado, divulgado e executado nos meses de janeiro a junho 

de 2019 e a divulgação dos resultados se deu em setembro do mesmo ano. 

O Fórum Franca 2040 teve por objetivo o debate entre o poder público 

da sociedade local a fim de traçar diretrizes para o desenvolvimento do município 

pelos 20 anos seguintes. 

Este evento proporcionou a reflexão sobre a realidade de Franca em 12 

eixos principais, os quais foram temas de Comissões como: 

- Ação Social; 
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- Cidadania e Segurança Pública; 

- Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda; 

- Educação; 

- Esporte, Arte, Cultura e Lazer; 

- Habitação; 

- Inovação e Tecnologia da Informação; 

- Meio Ambiente; 

- Mobilidade; 

- Saúde; 

- Serviços; 

- Proteção Animal. 

Cada comissão era composta por um presidente de comissão, o qual 

representava a gestão pública; e assessores, os quais eram representantes da 

sociedade civil de notável saber nos temas de cada comissão. 

Foram realizadas reuniões destas equipes com o objetivo de estabelecer 

diretrizes, as quais foram posteriormente apresentadas em reuniões de trabalho com 

a participação livre de membros da sociedade civil. Nesta etapa, as propostas eram 

analisadas pelo público participante, sendo validadas ou refutadas. Além disso, o 

público apresentava suas propostas, as quais eram igualmente avaliadas e votadas 

pelos presentes. 

As reuniões de trabalho contaram com a participação de vereadores, 

promotores de justiça, representantes de conselhos municipais, membros de 

organizações não governamentais, representantes das instituições de ensino 

superior, instituições de controle social, associações de classe, profissionais das 

áreas tema, estudantes, servidores públicos e outros membros da sociedade civil. 

A reunião de trabalho da Comissão de Saúde ocorreu no dia 27 de junho 

de 2019 e contou com a participação de cerca de 30 pessoas, além dos membros da 

comissão. 

Como resultado, o Fórum Franca 2040 conseguiu compilar 144 diretrizes 

distribuídas nos 12 temas que foram transformadas em material impresso entregue, 

em setembro de 2019, ao Gabinete do Prefeito, aos secretários da gestão pública, 

aos participantes do Fórum e às instituições públicas e privada de destaque por seu 

papel no desenvolvimento de Franca ao longo da história. Além disso, o material ficou 
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disponível nos órgãos da Prefeitura para consulta ou retirada de exemplares pelos 

munícipes. 

No que concerne à área da saúde, foram criadas 21 diretrizes para o 

desenvolvimento do setor, sendo: 

1. Garantir acesso aos recursos federais e estaduais, para fortalecimento da 
Atenção Básica, com expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 
implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
2. Ampliar o número de equipes e territórios atendidos, bem como a 
capacitação frequente da equipe ESF, visando informar e orientar a 
população sobre saúde e uso racional do serviço, fortalecendo a linhas de 
cuidado e o vínculo com o usuário e sua corresponsabilidade, garantindo a 
eficiência do sistema de referência e contrarreferência. 
3. Fortalecer as ações de promoção e prevenção em saúde, com 
aprimoramento dos serviços de vigilância. 
4. Operacionalizar o Serviço de Atendimento Domiciliar, fortalecendo a 
integração com a Atenção Básica. 
5. Promover a educação e a capacitação continuadas dos servidores, com 
foco no atendimento humanizado, objetivo e efetivo dos munícipes que 
utilizem o serviço da Secretaria de Saúde. 
6. Garantir o bom funcionamento da rede informatizada dos serviços de 
saúde e implantação de Núcleo de Planejamento em Saúde, utilizando os 
indicadores de saúde. 
7. Garantir a integralidade no atendimento da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) e o funcionamento do Grupo Condutor. 
8. Ampliar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no 
município, e implantar o CAP-Si – Atendimento a Criança e Adolescente, para 
transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias 
psicoativas, de acordo com a legislação vigente. 
9. Manter e ampliar o Centro de Reabilitação – CER II para CER IV (auditiva, 
física, intelectual e visual), em consonância com a Portaria Ministerial nº 
1.303, de 28 de junho de 2013. 
10. Ampliar a rede de atenção às pessoas com deficiência por meio da 
implantação da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, conforme Decreto 
Estadual nº61.003, de 19 de dezembro de 2014. 
11. Ampliar e organizar o Serviço de Nutrição, visando à promoção e proteção 
da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, com a 
implantação de protocolos de cuidados relativos à Alimentação Saudável e a 
Nutrição Enteral (NE) de acordo com a legislação vigente. 
12. Adequar e garantir a manutenção física dos equipamentos de saúde, 
ampliando o acesso da comunidade. 
13. Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com 
viabilização de convênios entre os Centros de Especialidades Odontológicas 
e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, conformo diretrizes do 
Ministério da Saúde, Portaria nº599/GM – 23/03/2006. 
14. Ampliar, organizar e fortalecer a Saúde Bucal na Atenção Básica, com a 
implantação da equipe de Saúde Bucal na ESF (eSB). 
15. Implantar o Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD). 
16. Efetivar a implantação das diretrizes do Programa Cidade Amiga do 
Idoso, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
abordando oito aspectos gerais da vida urbana (espaços abertos e prédios; 
transporte; moradia; participação cívica e emprego; comunicação e 
informação; apoios comunitários e serviços de saúde), conforme os Planos 
Municipais de Saúde e Assistência Social. 
17. Promover campanhas educativas mais incisivas nas escolas do 
município, com o objetivo de sensibilizar os alunos e seus familiares sobre os 
riscos do uso de álcool e outras drogas. 
18. Fortalecer e ampliar os programas regionais em parceria com a DRS-VIII. 



48 
 

19. Ampliar as parcerias com o governo federal, visando ações de Controle 
de Zoonoses. 
20. Ampliar e fortalecer o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest). 
21. Desenvolver, intersetorialmente, campanhas que estimulam o modo de 
vida saudável, com o objetivo de prevenção e redução dos fatores de risco 
para as doenças transmissíveis e não transmissíveis. 

 

De todas as diretrizes, três mencionam especificamente a Estratégia 

Saúde da Família: 

1. Garantir acesso aos recursos federais e estaduais, para fortalecimento da 
Atenção Básica, com a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 
implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
2. Ampliar o número de equipes e territórios atendidos, bem como a 
capacitação frequente da equipe ESF, visando informar e orientar a 
população sobre saúde e uso racional do serviço, fortalecendo as linhas de 
cuidado e o vínculo com o usuário e sua corresponsabilidade, garantindo a 
eficiência do sistema de referência e contrarreferência.  
[...] 
14. Ampliar, organizar e fortalecer a Saúde Bucal na Atenção Básica, com a 
implementação da equipe de Saúde Bucal na ESF (eSB). (Município de 
Franca, 2019, p. 29) 

 

Entretanto, em contexto mais amplo, perceber-se que a Atenção Básica 

e os cuidados de caráter preventivo são fatores que presentes na maior parte das 

diretrizes.  

 

3.5 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 

3.5.1 Dados secundários 

 

Inicialmente, o estudo envolveu levantamento de referencial teórico 

centralizado em áreas como Políticas Públicas em Saúde, Participação Social e 

Estratégia Saúde da Família (ESF), em que ocorreu coleta de dados secundários em 

diversas bases de dados do país, bem como livros, teses e dissertações.  

O levantamento de dados referentes à ESF em Franca foi realizado por 

meio de sites de órgãos oficiais como a Prefeitura Municipal de Franca e o Ministério 

da Saúde. 

No que tange ao site oficial da Prefeitura de Franca, acessível pelo 

endereço www.franca.sp.go.br, foram realizadas buscas de informações nos 

conteúdos disponibilizados que tivessem relação com termos como: ESF, Estratégia 

Saúde da Família, Saúde da Família, Atenção Básica, Atenção Primária, Gestão em 
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Saúde, Relatório de Gestão, Relatório de Indicadores, Indicadores, Desempenho, 

Atendimento, Atendimento em Saúde, Cobertura de Atendimento. 

O levantamento foi efetuado por meio da ferramenta de busca disponível 

na página Inicial do site; e manualmente na página da Secretaria Municipal de Saúde 

e no Portal de Transparência. 

Foram localizados documentos denominados: Relatório de Gestão, dos 

anos de 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010; e Audiência Pública, quadrimestrais do 

período de 2005 a 2020. 

No entanto, estes documentos não apresentam dados que permitam 

inferir sobre a área de abrangência efetiva, resultados alcançados, investimentos da 

administração pública local ou planejamento estratégico referente a ESF em Franca. 

No que concerne aos dados disponibilizados pelo Governo Federal, 

iniciou-se a busca utilizando o Google com o termo Estratégia Saúde da Família, o 

que resultou na localização de conteúdo específico sobre a ESF na página oficial da 

Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a qual está subordinada ao Ministério da 

Saúde. 

Ao se analisar a página remeteu-se a duas bases de dados, sendo o 

SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica e o e-GESTOR Atenção Básica. 

O SIAB apresentou informações entre o período de jan/1998 a dez/2015 

referentes à Situação de Saúde, Produção e Marcadores, Cadastramento Familiar, 

Situação de Saneamento, PMA Complementar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).  

O e-GESTOR Atenção Básica concentra informações sobre a gestão da 

Atenção Básica no país, havendo conteúdo restrito aos gestores autorizados e 

conteúdo de acesso público. Por meio do ícone Relatórios Públicos foram localizados 

dados públicos de 24 Sistemas da Atenção Primária à Saúde, conforme apresentado 

no Quadro 1 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021): 

Quadro 1: Filtro 01 

FILTRO 01 

Parâmetro: documentos oficiais de acesso público. 

Academia da Saúde – Sistema de monitoramento dos polos de Academia da Saúde 

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Cadastro de Aquisição de 

Equipamentos e Material Permanente 

Auxílio Brasil – Registro das condicionalidades de Saúde do Auxílio Brasil 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – Sistema de cadastro de tutores do programa 
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Eventos AB – Sistema de eventos e cadastro de participantes 

Financiamento APS – Relatórios de pagamento e suspensão das equipes e serviços da 

APS, dentre outros 

Financiamento APS Devolução – Instruções para a Devolução de Recursos 

Formação Profissional APS – Equipes de saúde integradas à programas de formação 

profissional no âmbito da APS 

Histórico de Cobertura – Histórico de Cobertura por competência e unidade geográfica 

Histórico do quantitativo de equipes e serviços custeados – Relatório por competência 

e unidade geográfica 

Informatiza APS – Apoio à informatização das unidades de saúde e a qualificação dos 

dados da APS 

LRPD/ESB – Sistemas de Laboratórios de próteses dentárias – ESB 

Micronutrientes – Sistema de monitoramento dos programas, vita A, FERRO e NUTRISUS 

Nota técnica – Situação de implantação e financiamento SAPS 

Pagamento Mais Médicos – Profissionais do Programa Mais Médico pelo Brasil 

Painéis APS – Painéis de Indicadores da APS 

Pesquisa Opinião – Pesquisa de opinião sobre a estratégia e-SUS AB 

PMAQ AB/CEO – Sistema de monitoramento do PMAQ 

Previne Brasil – Modelo de Financiamento para APS 

PSE Saúde na Escola – Sistema de monitoramento do Programa Saúde na Escola 

Saúde com Agente – Publicações de atos oficiais 

Saúde na Hora – Adesão ao Programa Saúde na Hora 

SISAB – Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica 

SISVAN – Sistema de informação de Vigilância Alimentar e Nutricional 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2022. 

Após triagem manual inicial, foram selecionados os seguintes sistemas 

para coleta, verificação e comparação de dados, considerando a possibilidade de 

existência de informações que permitam a caracterização da ESF em Franca, Quadro 

2. 

Quadro 2: Filtro 02 

FILTRO 02 

Parâmetro: apresentar dados sobre a ESF no âmbito municipal.  

Financiamento APS – Relatórios de pagamento e suspensão das equipes e serviços da 

APS, dentre outros. 

Financiamento APS Devolução – Instruções para a Devolução de Recursos 

Histórico de Cobertura – Histórico de Cobertura por competência e unidade geográfica 
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Histórico do quantitativo de equipes e serviços custeados – Relatório por competência 

e unidade geográfica 

Painéis APS – Painéis de Indicadores da APS 

SISAB – Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2022. 

Em análise mais aprofundada, optou-se pelo não aproveitamento dos 

dados referentes aos sistemas Financiamento APS e Financiamento APS 

Devolução, uma vez que os dados disponíveis se referem apenas ao período de 

dez/2017 a dez/2021, não possibilitando análise histórica mais aprofundada do 

financiamento da ESF.  

Além disso, a partir da Portaria n°2.979, de 12 de novembro de 2019, 

ocorreu a adoção de novas diretrizes para o financiamento da Atenção Básica; e a 

partir de mar/2020, em razão da pandemia decorrente da COVID-19, ocorreram 

impactos diretos no sistema de saúde e na administração pública que acarretam 

contingenciamentos orçamentários e financeiros que podem prejudicar a análise dos 

dados. 

Também foi descartado o aproveitamento dos dados do sistema SISAB 

por apresentar dados apenas a partir de 2018, não permitindo análise histórica de 

maior amplitude. Verificou-se ainda a impossibilidade de discriminação de dados 

referentes especificamente a ESF, tanto no que concerne ao Cadastro quanto aos 

Indicadores de Desempenho. 

Desse modo, foram selecionados para coleta e análise de dados os 

sistemas apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3: Filtro 03 

FILTRO 03 

Parâmetro: apresentar amplitude cronológica significante. 

Histórico de Cobertura – Histórico de Cobertura por competência e unidade 

geográfica 

Histórico do quantitativo de equipes e serviços custeados – Relatório por 

competência e unidade geográfica 

Painéis APS – Painéis de Indicadores da APS 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2022. 

Para triagem final dos documentos foram consideradas as variáveis 

apresentadas no Quadro 4 com vistas a delimitação da realidade de ESF em Franca, 
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o que resultou na seleção do relatório Histórico do quantitativo de equipes e 

serviços custeados, uma vez que este apresentou maior quantidade de dados e 

distinção por variáveis. 

Quadro 4: Variáveis 

VARIÁVEIS 

Parâmetro: apresentar dados específicos sobre os diferentes tipos de equipes de ESF e 

estruturas. 

Quantitativo de Equipe específicas de ESF 

Quantitativo de Equipe de Saúde Bucal 

Quantitativo de NASF 

Quantitativo de Agente Comunitário de Saúde 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2022. 

Durante o processo de coleta dos dados secundário verificou-se a 

inexistência de dados estatísticos, tanto no nível local como federal, disponíveis ao 

público em geral que permitissem inferir sobre a abrangência efetiva da ESF, bem 

como seus resultados. 

Os dados disponíveis permitiram apenas a verificação da quantidade de 

equipes implantadas no município, sem possibilitar o dimensionamento real do 

número de atendimentos e seus resultados. 

Do mesmo modo, não é acessível de modo claro e simplificado ao 

público geral, que em sua maior parte não pertence à área da administração pública 

ou da saúde, informações sobre o financiamento da ESF, não ficando claro qual tem 

sido o investimento local e federal na cidade de Franca.  

Uma vez verificada a indisponibilidade dessas informações nas bases 

de dados oficiais, buscou-se suporte da Secretaria de Saúde Municipal, não tendo 

respostas a esse respeito. 

 

3.5.2 Dados primários 

 

Após levantamento e análise dos dados secundários, iniciou-se coleta 

de dados primários que foi efetuada a partir do envio de questionários por e-mail, de 

janeiro a junho de 2021, para 10 representantes do poder executivo local e instituições 

de caráter fiscalizatório e opinativo como Ministério Público e Conselho Municipal de 

Saúde.  
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Não houve contato pessoalmente com os participantes em razão da 

pandemia decorrente do novo coronavírus. 

Como critério para seleção dos participantes da pesquisa considerou-se: 

- ter efetiva capacidade de influenciar na criação, implantação, 

efetivação e fiscalização de políticas públicas em saúde na cidade de 

Franca, entre os anos de 2019 e 2021;  

- ter mais de cinco anos consecutivos de serviços públicos em Franca; 

- exercer atividades ou cargos públicos no período anterior e posterior 

ao Fórum Franca 2040; 

- apresentar amplo conhecimento teórico e prático sobre políticas 

públicas em saúde; 

- ter participado do Fórum Franca 2040. 

 

Deve-se destacar que houve dificuldades na obtenção de informações 

junto aos representantes do poder público. Em razão das dificuldades encontradas, 

responderam aos questionários 02 representantes do governo municipal e 01 

representante dos interesses da sociedade civil, perfazendo um total de três 

respondentes. Cabe ressaltar que, apesar de repetidas tentativas, uma pessoalmente 

e três vezes por telefone, não se obteve retorno por parte do Conselho Municipal de 

Saúde. 

Para que não houvesse questionamentos quanto ao real objetivo do 

estudo, foram analisados dados históricos da ESF no município desde sua 

implementação e não houve comparação entre gestões públicas. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Tendo em vistas aos cuidados éticos da pesquisa, foi o projeto de 

pesquisa submetido à avaliação do COMEP em junho/2021, tendo sido aprovado em 

julho/2021, conforme Parecer Consubstanciado do CEP de número 4.829.431, 

apresentado neste relatório no Apêndice I. 

Aos participantes convidados foram encaminhados via e-mail o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, aqui apresentado Apêndice II, bem como o 

Questionário de Pesquisa, presente no Apêndice III. 
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Seguindo a recomendação do Parecer Consubstanciado do CEP 

reduziram-se as possibilidades de identificação dos participantes, não solicitando 

nomes ou identificação de cargos nos quais estão ou foram nomeados. 

 

3.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise quantitativa do estudo foi realizada a partir da análise descritiva 

dos relatórios de acesso público disponíveis no site do Ministério da Saúde. 

A análise qualitativa foi feita por meio da análise de conteúdo dos dados 

dos questionários. Berelson (1952, p.13, apud GIL, 1999, p.165) determina a análise 

de conteúdo como sendo “uma técnica de investigação que, através de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por 

finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. 

Desse modo, o tratamento dos dados foi efetivado a partir do método de 

análise de conteúdo de Bardin (2004), o qual é desenvolvido em três etapas distintas 

caracterizadas por: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

A – PRÉ-ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta etapa, foi realizada a sistematização dos dados coletados tendo 

com o escopo os delineamentos oriundos do referencial teórico. Foram efetuadas 

sucessivas leituras dos dados coletados em diferentes níveis de pormenorização, 

buscando: o conhecimento geral do conteúdo das informações; a definição do material 

de análise; formulação de hipóteses e objetivos; e estabelecimento de indicadores 

interpretativos. 

B – EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

O objetivo desta etapa foi codificação do material em diferentes níveis 

de categorias a fim de permitir a compreensão do sentido da fala dos participantes, 

bem como a busca por significados e mensagens contidos nas respostas. Para isso, 

foi realizada a categorização dos dados coletados a partir de parâmetros que 

expressassem concordância, fato novo e repetições. 

C – TRATAMENTO DOS RESULTADOS, INFERÊNCIA E 

INTERPRETAÇÃO 
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Uma vez determinados os delineamentos para o tratamento das 

informações, passa-se a busca por conteúdos efetivos e potenciais contidos nas 

respostas dos participantes. 

Tendo em vista o método descrito, foi possível estabelecer três 

categorias principais e suas subcategorias: 

 

Categoria 1) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

a) Visão sobre o valor da ESF; 

b) Panorama atual da ESF em Franca; 

c) Planos para ESF a longo prazo. 

 

Categoria 2) VALOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

a) Reconhecimento da validade do Fórum; 

b) Negação da validade do Fórum. 

 

Categoria 3) POLICY versus POLITICS 

a) Descontinuidade; 

b) O jogo da política. 

 

Tendo em vista as diretrizes da Comissão de Saúde do Fórum Franca 

2040, o conhecimento teórico que permeia o estudo, em especial o referente a ESF, 

passa-se no capítulo seguinte a análise da ESF na cidade de Franca, bem como dos 

desdobramentos oriundos do Fórum. 
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4 RESULTADOS: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM FRANCA 

E O FÓRUM FRANCA 2040 

 

4.1 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM FRANCA 

 

Tendo em vista o enfoque da pesquisa, bem como o fato de que o 

sistema de saúde brasileiro prioriza a Atenção Básica e adotou a Saúde da Família 

como estratégia na reordenação deste sistema, foram levantados dados relativos à 

cidade de Franca no que concerne às principais enfermidades passíveis de prevenção 

ou minimização de incidências e sequelas, quando efetivado o adequado 

acompanhamento e trabalho psicossocial junto à população. 

Para determinação dos tipos de doenças a serem averiguadas foram 

consideradas as denominadas Doença Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que são 

as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, neoplasias, obesidade, diabetes, 

hipertensão, entre outras.  

Considerando que entre as metas Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil – 

2011/2022 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) está a redução do consumo nocivo de 

álcool; e em razão de significativa incidência de trabalhadores em fábricas de 

calçados, podendo haver exposição à agentes químicos nocivos à saúde, também 

foram levantados dados referentes às doenças hepáticas. 

O Plano de Ações destaca as seguintes metas nacionais: 

- reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao 
ano; 
- reduzir a prevalência de obesidade em crianças; 
- deter o crescimento da obesidade em adultos; 
- reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool; 
- aumentar a prevalência de atividade física no lazer; 
- aumentar o consumo de frutas e hortaliças; 
- reduzir o consumo médio de sal; 
- reduzir a prevalência de tabagismo; 
- aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos; 
- aumentar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em 
mulheres de 25 a 64 anos; 
- tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.14) 
 

Sendo assim, tomou-se por base a relação de Classificação 

Internacional de Doenças (CID10) destacada pelo Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a saber: I00 – I99, 
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Doenças do aparelho circulatório; C00 – C97, Neoplasias malignas; E10 – E14, 

Diabetes; e J40 – J47, Doenças crônicas vias aéreas inferiores (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2021, p.41). E acrescentou-se à busca K70 – K76, Doenças hepáticas. 

 

Tabela 2: Quantitativo de óbitos por DCNT e Hepáticas em relação ao total geral de óbitos em Franca. 

Ano I00-I99 C00-C97 E10-E14 J40-J47 K70-K76 Óbitos 

DCNT e 

Hepáticas 

Total 

geral de 

óbitos 

% DCNT e 

Hepáticas 

do total 

de óbitos 

2010 548 352 107 95 68 1.170 1.883 62,13% 

2011 685 329 79 107 59 1.259 2.059 61,15% 

2012 566 360 78 120 68 1.192 1.948 61,19% 

2013 661 371 87 124 66 1.309 2.076 63,05% 

2014 619 365 73 109 83 1.249 2.065 60,48% 

2015 590 341 90 120 86 1.227 2.009 61,07% 

2016 618 384 100 116 83 1.301 2.208 58,92% 

2017 617 408 74 129 69 1.297 2.287 56,71% 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados da Fundação SEADE (2021). 

 

Cabe ressaltar que a Fundação SEADE apresenta estatísticas quanto 

aos anos 2018 e 2019, entretanto, não há discriminação das causas dos óbitos, motivo 

pelo qual não foram computados na Tabela 2. 

No que concerne a ESF em Franca, dados do Ministério da Saúde (2021) 

referente ao mesmo período, 1998/2019, demonstram as características da cobertura 

das equipes de Saúde da Família, dos Agentes Comunitários de Saúde e da Atenção 

Básica no município.  

O sistema Histórico do quantitativo de equipes e serviços custeados 

apresenta relatórios de jul/1998 a jun/2019. Durante coleta de dados, verificou-se que 

o município de Franca, em jun/1999, passou a contar nos relatórios com 05 equipes 

Saúde da Família (eqSF) qualificadas. No mês seguinte, consta a implantação destas 

05 eqSF, no entanto, no período de ago/1999 a dez/1999 os relatórios apontam a 

ausência de eqSF implantadas. 

Desde jan/2000, Franca passa a ter ao menos 04 eqSF implantadas. Até 

o último mês de registro dos relatórios, jun/2019, Franca possuía 14 eqSF implantadas 

o maior quantitativo registrado desde a primeira implantação. 
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Tabela 3: Histórico do quantitativo de equipes Saúde da Família 

Competência ESF Qualificada ESF Implantada 

jun/1999 05 00 

jul/1999 05 05 

ago/1999 a dez/1999 05 00 

jan/2000 a maio/2000 05 01 

jun/2000 a fev/2009 05 05 

mar/2009 e abr/2009 05 04 

maio/2009 05 05 

jun/2009 05 04 

jul/2009 a dez/2013 05 05 

jan/2014 05 04 

fev/2014 a jun/2014 05 05 

jul/2014 07 07 

ago/2014 08 08 

set/2014 a dez/2014 09 09 

jan/2015 09 08 

fev/2015 a abr/2015 09 07 

maio/2015 09 08 

jun/2015 a dez/2015 11 11 

jan/2016 a maio/2016 12 12 

jun/2016 a ago/2016 12 11 

set/2016 a jul/2018 12 12 

ago/2018 a out/ 2018 16 13 

nov/2018 e dez/2018 16 14 

jan/2019 a jun/2019 14 14 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do Ministério da Saúde (2021). 

Em todo período abrangido pelos relatórios deste sistema, jul/1998 a 

jun/2019, não houve registros de qualificação ou implantação de equipes de Saúde 

Bucal (eqSB) ou de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-

AB). 

Quanto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os relatórios 

apresentam a qualificação de 25 ACS em jun/1999 com implantação no mês seguinte 

do total de qualificados. Entretanto, assim como no caso das eqSF, há o registro de 

ausência de implantação no período de ago/1999 a dez/1999. 
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De jan/2000 a abr/2005 é registrada a implantação de 25 ACS, porém 

foram registrados dois novos períodos de ausência de implantação, de maio/2005 a 

ago/2005 e em mar/2006 e abri/2006. Entre estes dois hiatos voltaram a ser 

registradas as implantações de ACS, entretanto, em menor número: 16 ACS em 

set/2005, 17 ACS em out/2005 e 22 de nov/2005 a fev/2006. 

De maio/2006 até jun/2019 não ocorreram mais ausências de 

implantação de ACS no município chegando a ser registrado 104 ACS qualificadas, 

todavia foram implantados no máximo 50 ACS durante todo o período abrangido pelos 

relatórios deste sistema. Em jun/2019, último registro, foram verificadas 48 ACS 

qualificadas e implantadas. 

 

Tabela 4: Histórico do quantitativo de Agente Comunitário de Saúde. 

Competência ACS Qualificado ACS Implantado 

jun/1999 25 00 

jul/1999 25 25 

ago/1999 a dez/1999 25 00 

jan/2000 a abr/2005 25 25 

maio/2005 a ago/2005 25 00 

set/2005 25 16 

out/2005 25 17 

nov/2005 a fev/2006 25 22 

mar/2006 e abr/2006 25 00 

maio/2006 a jul/2006 25 22 

ago/2006 a ago/2007 25 23 

set/2007 a fev/2009 25 25 

mar/2009 e abr/2009 25 20 

maio/2009 25 25 

jun/2009 25 20 

jul/2009 a dez/2009 25 25 

jan/2010 a abr/2012 25 24 

maio/2012 e jun/2012 25 23 

jul/2012 a maio/2013 25 24 

jun/2013 e jul/2013 37 24 

ago/2013 a jan/2014 37 37 

fev/2014 a jun/2014 104 50 

jul/2014 104 39 

ago/2014 ae set/2014 104 50 
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out/2014 104 42 

nov/2014 e dez/2014 104 41 

jan/2015 a maio/2015 104 36 

jun/2015 104 40 

jul/2015 a out/2015 104 41 

nov/2015 104 44 

dez/2015 a maio/2016 104 45 

jun/2016 104 42 

jul/2016 104 39 

ago/2016 104 42 

set/2016 104 45 

out/2016 a dez/2016 104 46 

jan/2017 104 44 

fev/2017 a abr/2017 104 46 

maio/2017 e jun/2017 104 43 

jul/2017 e ago/2017 104 45 

set/2017 a dez/2017 104 43 

jan/2018 104 45 

fev/2018 104 47 

mar/2018 a jun/2019 104 48 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do Ministério da Saúde (2021). 

É relevante ressaltar que a partir de jan/2004 os relatórios passaram a 

registrar o Teto de eqSF e de ACS, o que representa a quantidade máxima de 

implantações possíveis no município. Assim, as eqSF iniciam com um Teto de 125 

eqSF, em jan/2004, chegando ao máximo de 172 eqSF, em jun/2019. Já os ACS 

iniciam com um Teto de 748 ACS, em jan/2004, chegando ao máximo de 862 ACS, 

em jun/2019. 

 

Tabela 5: Histórico do Teto de ESF em comparação com as equipes ESF Implantadas. 

Competência Teto de ESF ESF Implantada 

jan2004 a abr/2004 125 05 

maio/2004 a jul/2004 126 05 

ago/2004 a mar/2006 127 05 

abr/2006 a maio/2007 134 05 

jun/2007 a nov/2008 137 05 

dez/2008 a fev/2009 136 05 

mar/2009 e abr/2009 136 04 
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maio/2009 136 05 

jun/2009 136 04 

jul/2009 a jun/2010 136 05 

jul/2010 a maio/2011 138 05 

jun/2011 a mar/2012 133 05 

abr/2012 a abr/2013 134 05 

maio/2013 a ago/2013 135 05 

set/2013 a dez/2013 162 05 

jan/2014 162 04 

fev/2014 a jun/2014 162 05 

jul/2014 162 07 

ago/2014 162 08 

set/2014 a dez/2014 162 09 

jan/2015 162 08 

fev/2015 a abr/2015 162 07 

maio/2015 162 08 

jun/2015 a dez/2015 162 11 

jan/2016 a maio/2016 162 12 

jun/2016 a ago/2016 162 11 

set/2016 a jan/2018 162 12 

fev/2018 a jul/2018 172 12 

ago/2018 a out/2018 172 13 

nov/2018 a jun/2019 172 14 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do Ministério da Saúde (2021). 

 

Tabela 6: Histórico do Teto de ACS em comparação com Agente Comunitário de Saúde Implantado. 

Competência Teto de ACS ACS Implantado 

jan/2004 a abr/2004 748 25 

maio/2004 a abr/2005 761 25 

maio/2005 a ago/2005 761 00 

set/2005 761 16 

out/2005 761 17 

nov/2005 a fev/2006 761 22 

mar/2006 761 00 

abr/2006 805 00 

maio/2006 a jul/2006 805 22 

ago/2006 a maio/2007 805 23 

jun/2007 a ago/207 820 23 
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set/2007 a nov/2008 820 25 

dez/2008 a fev/2009 818 25 

mar/2009 e abr/2009 818 20 

maio/2009 818 25 

jun/2009 818 20 

jul/2009 a dez/2009 818 25 

jan/2010 a jun/2010 818 24 

jul/2010 a maio/2011 827 24 

jun/2011 a mar/2012 797 24 

abr/2012 803 24 

maio/2012 e jun/2012 803 23 

jul/2012 a abr/2013 803 24 

maio/2013 a jul/2013 808 24 

ago/2013 a jan/2014 808 37 

fev/2014 a jun/2014 808 50 

jul/2014 808 39 

ago/2014 e set/2014 808 50 

out/2014 808 42 

nov/2014 e dez/2014 808 41 

jan/2015 a maio/2015 808 36 

jun/2015 808 40 

jul/2015 a out/2015 808 41 

nov/2015 808 44 

dez/2015 a maio/2016 808 45 

jun/2016 808 42 

jul/2016 808 39 

ago/2016 808 42 

set/2016 808 45 

out/2016 a dez/2016 808 46 

jan/2017 808 44 

fev/2017 a abr/2017 808 46 

maio/2017 e jun/2017 808 43 

jul/2017 e ago/2017 808 45 

set/2017 a dez/2017 808 43 

jan/2018 808 45 

fev/2018 862 47 

mar/2018 a jun/2019 862 48 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados do Ministério da Saúde (2021). 

 



63 
 

4.2 O FÓRUM E A ESF - ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Conforme explanado anteriormente utilizou o método de análise de 

conteúdo para exploração dos dados primários obtidos por meio dos questionários 

encaminhados aos participantes da pesquisa. Como anteriormente explicado o 

questionário foi respondido por três pessoas.  

Tendo em vista este método, foi possível estabelecer três categorias 

principais e suas subcategorias: 

 

Categoria 1) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

d) Visão sobre o valor da ESF; 

e) Panorama atual da ESF em Franca; 

f) Planos para ESF a longo prazo. 

 

Categoria 2) VALOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

c) Reconhecimento da validade do Fórum; 

d) Negação da validade do Fórum. 

 

Categoria 3) POLICY versus POLITICS 

c) Descontinuidade; 

d) O jogo da política. 

 

Desse modo, passa-se ao detalhamento das categorias a partir das falas 

dos participantes e sua análise com base no referencial teórico explorado neste 

estudo. O conteúdo integral das respostas está disponível no Apêndice IV. 

Categoria 1 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

Nesta categoria fica evidenciado, a partir da concordância das respostas 

dos participantes, que a ESF é importante para o SUS em Franca, entretanto, sua 

abrangência está aquém do ideal e pouco foi feito ou discutido a esse respeito. 

a) Visão sobre o valor da ESF: 

Houve consenso entre os participantes sobre a importância da ESF e 

certo alinhamento nas respostas quanto ao principal objetivo da ESF que é a criação 

do vínculo com o usuário. 
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“Vejo a ESF como uma política fantástica...” 
 
“De forma geral, vejo a ESF como uma política exitosa...” 
 
“Entendo que a Estratégia de Saúde da Família favorece a formação de um 
‘elo’ entre comunidade e o serviço de saúde, que se dá por meio do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Este vínculo, por sua vez, favorece o 
desenvolvimento e adesão às ações de prevenção, promoção, tratamento e 
reabilitação da saúde, o que repercute em resultados positivos para a 
população” 
 
“Em linhas gerais, essa política pública traz excelentes resultados, pela 
proximidade dos trabalhadores da saúde com os usuários, essencial em 
trabalho de conotação preventiva, imprescindível para o SUS e para a saúde 
da população.” 

 

É possível perceber nas falas dos participantes que há o entendimento 

do objetivo de uma das políticas públicas de saúde baseada na prevenção, o que vai 

ao encontro ao estabelecido nos PNAB, o que leva a percepção de que os 

participantes têm conhecimento dos resultados da ESF no município de Franca. 

 

b) Panorama atual da ESF em Franca: 

É de conhecimento de todos os participantes a reduzida abrangência da 

cobertura da ESF em Franca que, como foi apresentado anteriormente por meio de 

dados do Ministério da Saúde, desde o princípio é insuficiente. 

Com relação a criação de 14 EAP, destaca-se que não se trata de 

equipes específicas ESF e seus objetivos diferem quanto a criação de vínculo e 

aproximação do usuário, voltando a sobrecarga de atendimento às UBSs. 

“[...] o grande desafio enfrentado pelo nosso município é referente à cobertura 
da população; o número de equipes existentes conseguiam acompanhar 
aproximadamente 12% da população, limitando o alcance das ações e 
também o entendimento da população em geral sobre o papel da ESF e, 
principalmente, do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
 
“Pequena cobertura, abrangendo poucos territórios do município.” 
 
“Antes do Fórum o município de Franca possuí 14 Equipe de Saúde da 
Família (ESF) e nenhuma Equipe de Atenção Primária (EAP), sendo que a 
partir de 2021 a Secretaria de Saúde passou a contar com 14 ESF e 14 EAP.” 
 
“Não tenho como avaliar precisamente a política nos territórios em que estava 
implementada, mas a pequena cobertura territorial, mencionada no item 4, 
sempre dificultou qualquer planejamento mais abrangente, pelo alcance 
limitado de público.” 
 
“Foi solicitado no Ministério da Saúde mais 5 equipes de ESF e agora no ano 
de 2021 foi implantado 14 equipes de atenção primaria.” 
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“[...]toda vez que se tentou fazer alguma articulação para iniciativas de 
matriciamento em saúde mental, esbarrou-se na pequena cobertura territorial 
da ESF.” 
 
“Não tenho como precisar pormenorizadamente, apesar de ter conhecimento 
de alguma ampliação da abrangência territorial.” 

 

Quando questionados sobre a atual cobertura da ESF em Franca os 

representantes do poder público local deixam evidente em suas falas a intenção de 

demonstrar ampliação da ESF em sua gestão, porém com a apresentação de um dado 

que não representa um crescimento real para os atendimentos da ESF 

especificamente, uma vez que correspondem ao aumento de repasse a partir da 

inserção de profissionais médicos no cadastro da ESF, mas não correspondem a 

criação de novas equipes voltadas a essa finalidade. 

É compreensível que os atores busquem demonstrar sinergia de 

interesse com a necessidade da população, entretanto, é esperado que esta sinergia 

se estabeleça por meio de ações de gerem resultados efetivos à população e não 

apenas números fictícios. 

 

c) Planos para ESF a longo prazo: 

Uma vez que este estudo parte da premissa da importância do 

planejamento a longo prazo das políticas públicas, entende-se como pertinente a 

existência de uma categoria nesse sentido.  

Entretanto, foi a ausência de falas neste sentido que foi notada. Não há 

menção de qualquer tipo de estudo ou plano para longo prazo, apenas a menção do 

conhecimento da necessidade de expansão da ESF. 

 

“No nosso município o que se percebe é uma necessidade de expandir a 
estratégia, melhorar a cobertura a fim de garantir cada vez mais acesso à 
população, bem como o fortalecimento das ações de prevenção e promoção 
da saúde do indivíduo inserido em seu contexto comunitário e familiar.” 

 

Categoria 2 - VALOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 

A segunda categoria estudada foi o valor da participação social para os 

participantes. 

a) Reconhecimento da validade do Fórum: 

Há entre os participantes o consenso sobre o valor do Fórum e de suas 

contribuições para o debate em políticas públicas. 
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Todos os participantes confirmaram que participaram do Fórum. 

 

“Sim, minha participação foi ativa e fui o presidente da Comissão da Saúde. 
O fórum foi aberto ao público em geral, onde foram debatidas propostas na 
área de saúde pública no âmbito municipal.” 
 
“Minha participação se limitou a uma reunião, aberta ao público em geral, 
onde foram debatidas algumas propostas na área de saúde pública no âmbito 
municipal.” 
 
“Achei o fórum importante para a cidade, obtivemos propostas boas e com 
metas para sua implantação.” 
 
“Tenho em mente que a proposta era boa” 
 
“Lembro-me de ter participado de uma única reunião, a qual contou com boa 
organização e debates pertinentes.” 

 

b) Negação da validade do Fórum: 

Apesar de validarem o Fórum e suas contribuições na categoria anterior, 

fica evidenciada que este tipo de participação social não é considerada 

verdadeiramente quando se trata da elaboração de leis e planos que proporcionam a 

efetivação das políticas públicas, como o Plano Plurianual. 

Outro fato que chama atenção é que as diretrizes podem ter sido 

consideradas na elaboração do PPA por coincidentemente terem sido mencionadas 

em outras formas de participação obrigatórias por lei para elaboração do PPA ou 

liberação de recursos. 

O mais interessante está na fala de que não consideraram as diretrizes, 

pois “não houve por parte da gestão anterior qualquer movimentação”. Entretanto, 

eles participaram do Fórum, da transição e de ambas as gestões. 

 

“No tocante a Secretaria de Saúde não houve por parte da gestão anterior 
qualquer movimentação para que fossem discutidas e/ou apresentadas as 
diretrizes do FF 2040 durante a transição de governo.” 
 
“A elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 levou em consideração 
sugestões de vários segmentos da sociedade, como Conselhos Municipais, 
Instituições ligadas a saúde e assistência social, Conferência Municipal de 
Saúde, etc, dentre as sugestões estavam algumas das diretrizes discutidas 
no fórum.” 

 

Categoria 3 - POLICY versus POLITICS 

Nesta categoria será visto a percepção da descontinuidade e do jogo da 

política nas falas dos participantes. 
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a) Descontinuidade: 

A ambiguidade do posicionamento evidencia indícios de 

descontinuidade, pois ao mesmo tempo em que reconhece a importância do evento, 

demonstra que, independentemente do valor da contribuição, a mudança de gestão 

não permitiu a continuidade da ação. 

Entende-se que cada novo gestor tem a premissa de escolher o que 

deseja priorizar, porém a participação social não desvaloriza, ela representa as 

vontades da população, as demandas continuam sendo as mesmas após a mudança 

de mandatos. 

 

“Sim, minha participação foi ativa e fui o presidente da Comissão da Saúde. 
O fórum foi aberto ao público em geral, onde foram debatidas propostas na 
área de saúde pública no âmbito municipal. [...] Achei o fórum importante para 
a cidade, obtivemos propostas boas e com metas para sua implantação.” 
 
“No tocante a Secretaria de Saúde não houve por parte da gestão anterior 
qualquer movimentação para que fossem discutidas e/ou apresentadas as 
diretrizes do FF 2040 durante a transição de governo. [...] A elaboração do 
Plano Plurianual 2022/2025 levou em consideração sugestões de vários 
segmentos da sociedade, como Conselhos Municipais, Instituições ligadas a 
saúde e assistência social, Conferência Municipal de Saúde, etc, dentre as 
sugestões estavam algumas das diretrizes discutidas no fórum.” 

 

 

b)O jogo da política: 

Apesar do Fórum 2040 ter sido realizado em outra gestão, isso não 

deslegitima a importância da participação social na construção de políticas públicas. 

Entretanto, fica evidenciado pela repetição do posicionamento gestão anterior versus 

gestão atual que o jogo do poder na política ainda é imperativo. 

Nota-se inclusive por meio das respostas idênticas dadas por 

participantes diferentes que há grande preocupação no alinhamento e condução das 

informações. Tamanha é a preocupação que levou a contradição quanto a 

participação no evento. 

 

“[...] por não fazer parte da gestão a época” 
 
“Na gestão anterior o município de Franca possuí 14 Equipe de Saúde da 
Família (ESF) e nenhuma Equipe de Atenção Primária (EAP), sendo que a 
partir de 2021 a Secretaria de Saúde passou a contar com 14 ESF e 14 EAP” 
 
“Apesar de não estar na gestão no período mencionado” 
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“Minha participação se limitou a uma reunião, aberta ao público em geral, 
onde foram debatidas algumas propostas na área de saúde pública no âmbito 
municipal [...] Não tenho parâmetros para responder, uma vez que não 
participei do evento e não tive conhecimento preciso das diretrizes oriundas 
do Fórum.[...] Não tenho parâmetros para opinar sobre as diretrizes 
resultantes, pois minha participação se limitou a uma reunião, e desta forma 
não acompanhei a efetividades dos resultados obtidos” 
 
“No tocante a Secretaria de Saúde não houve por parte da gestão anterior 
qualquer movimentação para que fossem discutidas e/ou apresentadas as 
diretrizes do FF 2040 durante a transição de governo.” 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No nível local, a gestão do serviço de saúde enfrenta o desafio do 

financiamento com recursos cada vez mais escassos e a ESF, a partir de 2017, tem 

sofrido alterações que pontualmente descaracterizam seus fundamentos. 

Notou-se que por meio da participação social no Fórum Franca 2040 que 

a sociedade civil e especialistas entendem os benefícios da ESF para população, em 

especial a carente.  

Além disso, há o desejo por sua ampliação, porém verifica-se que há o 

efetivo desconhecimento de questões técnicas pertinentes a ESF no próprio município 

e das normas que regem a política pública nacional. 

A partir da análise das diretrizes do Fórum referentes da ESF, entende-

se que este desconhecimento não é somente da sociedade civil, mas também do 

poder público.  

Ao analisar o contexto da ESF em Franca ao longo da história desta 

política pública, bem como chegar à percepção da inutilização das diretrizes do Fórum 

Franca 2040, é possível buscar em Di Giovanni (2009) subsídios teóricos que refletem 

a existência inócua de uma política singular como a ESF em Franca por tanto tempo. 

Ao enfatizar importância da interação entre o Estado e a sociedade como 

fundamental para a definição das “situações sociais consideradas problemáticas, bem 

como as formas, os conteúdos, os meios, os sentidos e as modalidades de 

intervenção estatal” (DI GIOVANNI, 2009, p.5-6), fica evidente que não podem existir 

políticas públicas eficazes sem a troca entre Estado e população. 

O Fórum Franca 2040 foi uma ação que visava subsidiar a criação de 

futuras políticas públicas nas áreas debatidas, não se esperava que somente as 

diretrizes obtidas a partir do evento bastassem para a criação destas políticas. 
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Entretanto, esperava-se com os resultados que houvesse já de modo imediato um 

movimento para a criação de novos debates e estudos aprofundados, fato que não 

ocorreu nem mesmo na gestão que organizou o evento. Assim, é possível perceber o 

peso dos elementos primários da Estrutura Substantiva de Di Giovanni (2009) ainda 

na fase embrionária de uma política pública. Em havendo interesses conflitantes entre 

os atores envolvidos, apenas a existência de regras não é suficiente para a 

continuidade do processo. 

Assim sendo, no caso específico do Fórum Franca 2040, a ausência de 

lei que estipulasse suas diretrizes como ponto de partida para a criação de uma 

agenda real para o futuro de Franca, tornou ainda mais frágil a sua existência. A não 

criação desta lei pode ainda levar a reflexão quanto ao real significado e valor do 

evento para a própria gestão que o idealizou. 

Dessa forma a partir das questões enunciadas na introdução, verificou-

se que após a divulgação das diretrizes do Fórum Franca 2040 até maio de 2021, não 

foram tomadas medidas imediatas, nem pela gestão pública que organizou o Fórum 

nem pela gestão subsequente, que trouxessem impactos imediatos na gestão da 

saúde no município de Franca. 

Assim como não surgiram políticas públicas de saúde a partir das 

diretrizes do Fórum, também não foram criados espaços para discussão ou 

aproveitamento do material criado no evento. 

Este engavetamento da participação social por meio do Fórum foi 

reforçado pela não consideração das diretrizes durante o período de transição da 

gestão municipal. 

Do mesmo modo, em mais uma oportunidade foi negada a opinião 

pública a prevalência de sua voz, ao não se buscar subsídio no material do Fórum 

para a elaboração do Plano Plurianual 2022/2025.  

A reflexão está em torno da descontinuidade entre governos, em que o 

politics (o fazer política) se sobrepõem à policy (política pública).   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou que a grande complexidade de um sistema único 

na área da saúde em um território tão extenso e diverso como o Brasil é um grande 

desafio.  

Pode-se perceber ao longo do estudo da história que a Atenção Básica 

é parte fundamental do SUS e que a Estratégia Saúde da Família nasce a partir de 

princípios democráticos na busca da valorização da cidadania por meio da 

participação social.  

O ideal da Declaração de Alma Ata está expresso nos princípios do SUS 

e da ESF, mas sua concretização e permanência em muitos momentos foi e ainda é 

colocada à prova. 

Uma política pública estruturada seguindo os princípios do federalismo, 

da descentralização decisória e da autonomia dos entes da federação tem fragilidades 

e sofre pressões a todo momento. 

Quando se soma a essas características a grande crise que a 

democracia vem enfrentando, em especial na última década, é possível perceber 

indícios de desestruturação e desmanche da ESF. 

Ao longo do estudo pode-se perceber que importância e a complexidade 

da gestão tripartite do SUS tornam as políticas públicas de saúde em um intenso 

campo de batalha constantemente imerso em disputas de interesses onde, mesmo 

respaldada por instrumentos legais, encontram-se as menores brechas a fim de fazer 

valer interesses unilaterais que podem levar ao desmanche e inoperacionalização de 

política relevante como a ESF. 

Por meio da compilação dos fatos averiguados no levantamento 

bibliográfico, acredita-se que o principal fator mitigador do desenvolvimento da ESF 

de modo geral é a dificuldade de aporte financeiro ao programa. Tendo em vista a 

imensa heterogeneidade entre os municípios brasileiros também no que tange às suas 

capacidades de financiamento dos serviços públicos, acredita-se que este seja o 

principal motivo da disparidade no desenvolvimento da ESF no nível municipal, que é 

justamente o nível operacional. 

Apesar do arranjo federal com vistas a distribuição de recursos 

financeiros de modo a induzir à implantação da ESF, ainda cabe ao governo local a 
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decisão por investir seus escassos recursos financeiros em uma estratégia que, 

apesar de eficaz e importante, especialmente às populações vulneráveis, tem seus 

resultados diluídos e de menor valor/apelo político eleitoral do que a construção de 

um hospital, por exemplo. 

O fato de as políticas públicas de saúde serem operacionalizadas no 

nível local as torna objeto de disputa desses interesses eleitoreiros. Enquanto no nível 

federal e estadual o repasse financeiro pode ser usado como resultado a ser explorado 

em campanha, no nível local é necessária a entrega de resultados efetivos, e uma 

política de resultados a longo prazo como a ESF tem menor percepção de valor 

eleitoral. 

Essa característica atrelada a escassez de recursos financeiros 

municipais para cumprimento da contrapartida da ESF e investimento em demais 

proposituras tornam a ampliação das equipes de ESF não atrativa neste ponto de 

vista. Fator que pode ter contribuído ao longa da história para a estagnação da 

implantação novas equipes de ESF desde o princípio, como no caso de Franca. 

No que concerne a participação social, a experiência do Fórum Franca 

2040 evidenciou a fragilidade dos arranjos locais quando não sacramentados por meio 

dispositivos legais rigorosos. 

Desse modo, notou-se que não houve alteração de forma imediata na 

realidade da ESF na cidade de Franca a partir das diretrizes propostas durante o 

Fórum Franca 2040, bem como não existiam, até o final da coleta de dados para esta 

pesquisa, indícios ou ações visando a utilização do material para o planejamento 

estratégico da saúde na cidade. 

Apesar de a legislação vigente garantir a existência de múltiplos meios 

de participação social e do evento analisado figurar como uma oportunidade 

significante para o planejamento estratégico em várias áreas para a administração 

pública, quando se trata da concretização da participação popular em políticas 

públicas, em especial sua implementação, todo o esforço voltado para validação do 

direito popular pode se perder no jogo eleitoral. 

Ressalva-se as seguintes limitações do estudo: impossibilidade de 

realização de coleta de dados primários presencialmente em razão da pandemia; não 

participação da totalidade dos indivíduos convidados, em especial de representantes 

do Conselho Municipal de Saúde; ausência de dados públicos no site oficial do 
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governo local; ausência da dados públicos em todas as esferas quanto a resultados 

provenientes da ESF; e influência do contexto político partidário na participação dos 

respondentes. 

Neste sentido, acredita-se na possibilidade de futuros desdobramentos 

deste estudo visando a investigação de mecanismos mais efetivos que visem garantir 

a efetividade da participação social na implantação das políticas públicas de acordo 

com suas reais demandas, ou elaboração de projetos que possam concretizar o 

empoderamento efetivo da sociedade no desenvolvimento local. 
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APÊNDICE II 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
Prezado Senhor (a) __________________________________________________ 
 
 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que será base para uma 
dissertação de Mestrado no Programa Interdisciplinar de Desenvolvimento Regional do Uni-
FACEF, Centro Universitário Municipal de Franca. A pesquisa tem o título: ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA: um estudo sobre políticas públicas em saúde na cidade de Franca/SP 
e estudará a realidade e as perspectivas da Estratégia Saúde da Família (ESF) na cidade de 
Franca.  
Você foi escolhido para participar desta pesquisa por sua relação com a gestão pública de 
Municipal de Franca, porém sua participação não é obrigatória.  
Informo que o objetivo geral do projeto é verificar a realidade atual das políticas públicas 
relacionadas a Estratégia Saúde da Família (ESF) e suas perspectivas na cidade de Franca, 
tendo como escopo as diretrizes do Fórum Franca 2040. 
Esclareço que durante a pesquisa não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos 
ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua privacidade, 
seu nome não será revelado. 
Declaro que estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos 
relacionados ao estudo, no momento em que desejar, através do telefone (16) 99157-2301 
Informo que a presente pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, tendo sido aprovada do ponto de 
vista ético.  
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária 
e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento 
sem qualquer constrangimento. 
Pedimos o preenchimento e a sua assinatura neste Termo de Consentimento, para confirmar 
a sua disposição em contribuir na realização do trabalho.  
 
Desde já, agradecemos a sua atenção.  
 
 

_________________________________ 
ADRIEL JUNIOR DOMINGUES DA CUNHA 

Mestrando - Pesquisador responsável 
 
 
Eu, _____________________________________________________, após a leitura deste 
consentimento declaro que compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em 
participar desta pesquisa de forma anônima. 
 
 
 
_____________________________                                FRANCA, _____/____/____ 
Assinatura do participante                                                                dia   mês   ano 
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APÊNDICE III 

 

QUESTIONÁRIO 

Está representando a gestão municipal? 

(   ) SIM  (   )NÃO 

Está representando o Conselho Municipal de Saúde? 

(   ) SIM  (   )NÃO 

Se representante da gestão municipal. Possui função e/ou capacidade de opinar e subsidiar 

tecnicamente o ato decisório quanto às políticas públicas de saúde no município? 

(   )SIM  (   )NÃO 

Se representante da gestão municipal. Durante o Fórum Franca 2040 possuía função e/ou 

capacidade de opinar e subsidiar tecnicamente o ato decisório quanto às políticas públicas de 

saúde no município? 

(   )SIM  (   )NÃO 

1 – Você participou do Fórum Franca 2040 – FF2040? 

2 – Qual sua opinião sobre o evento e as diretrizes resultantes do Fórum na área de saúde? 

3 – Você conhece a política pública Estratégia Saúde da Família – ESF? 

4 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, qual era o panorama geral das políticas públicas 

relativas a Estratégia Saúde da Família - ESF no município do Franca? 

5 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, por quantas equipes era composta a Estratégia 

Saúde da Família – ESF em Franca? 

6 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, quais bairros eram atendidos pela Estratégia 

Saúde da Família – ESF em Franca? 

7 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, como você avalia os resultados decorrentes da 

Estratégia Saúde da Família – ESF em Franca? 

8 – Após a realização do Fórum Franca 2040 – FF2040 e divulgação das Diretrizes oriundas 

do debate com a participação da sociedade civil, qual era o panorama geral das políticas 

públicas relativas a Estratégia Saúde da Família - ESF no município do Franca? 

9 – Durante o período de transição da gestão municipal, como as Diretrizes oriundas do Fórum 

Franca 2040 – FF2040 foram apresentadas, analisadas e/ou debatidas? 

10 – Quais políticas públicas relativas à Estratégia Saúde da Família - ESF surgiram a partir 

das Diretrizes oriundas do Fórum Franca 2040 – FF2040? 

11 – Durante a elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 foram consideradas as Diretrizes 

oriundas do Fórum Franca 2040 – FF2040, no que concerne à Estratégia Saúde da Família - 

ESF? 
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APÊNDICE IV 

COMPILAÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

1 – Você participou do Fórum Franca 2040 – FF2040? 

A - Sim, minha participação foi ativa e fui o presidente da Comissão da Saúde. O 

fórum foi aberto ao público em geral, onde foram debatidas propostas na área de 

saúde pública no âmbito municipal. 

B - Minha participação se limitou a uma reunião, aberta ao público em geral, onde 

foram debatidas algumas propostas na área de saúde pública no âmbito municipal 

C - Sim. 

2 – Qual sua opinião sobre o evento e as diretrizes resultantes do Fórum na área 

de saúde? 

A - Achei o fórum importante para a cidade, obtivemos propostas boas e com metas 

para sua implantação. 

B – Tenho em mente que a proposta era boa, porém não tenho parâmetros para 

opinar sobre as diretrizes resultantes, considerando que por não fazer parte da gestão 

a época, não acompanhei a efetividades dos resultados obtidos 

C –  Lembro-me de ter participado de uma única reunião, a qual contou com boa 

organização e debates pertinentes. Mas não me recordo de a iniciativa ter contado 

com ampla divulgação para participação popular, com a realização de audiências 

públicas, por exemplo, aspecto que parece essencial em iniciativa dessa natureza 

(pode haver a ação de esquecimento em razão do tempo decorrido). 

 

3 – Você conhece a política pública Estratégia Saúde da Família – ESF? 

A - Sim. A ESF é a estratégia prioritária para organização e expansão da Atenção 

Básica, principal porta de entrada do SUS e ordenadora do sistema. Constitui-se em 

uma importante estratégia composta por equipe multiprofissional a qual é responsável 

pela população adscrita dentro de um determinado território. 

B – Sim. A ESF é a estratégia prioritária para organização e expansão da Atenção 

Básica, principal porta de entrada do SUS e ordenadora do sistema. Constitui-se em 

uma importante estratégia composta por equipe multiprofissional  a qual é responsável 

pela população adscrita dentro de um determinado território. 
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C – Sim. 

 

4 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, qual era o panorama geral das 

políticas públicas relativas a Estratégia Saúde da Família - ESF no município do 

Franca? 

A - Vejo a ESF como uma política fantástica, no entanto, o grande desafio 

enfrentado pelo nosso município é referente à cobertura da população; o número de 

equipes existentes conseguiam acompanhar aproximadamente 12% da população, 

limitando o alcance das ações e também o entendimento da população em geral sobre 

o papel da ESF e, principalmente, do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

B – De forma geral, vejo a ESF como uma política exitosa, no entanto, o grande 

desafio enfrentado pelo município é referente à cobertura da população; o número de 

equipes existentes conseguiam acompanhar aproximadamente 12% da população, 

limitando o alcance das ações e também o entendimento da população em geral sobre 

o papel da ESF e, principalmente, do Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

C – Pequena cobertura, abrangendo poucos territórios do município. 

 

5 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, por quantas equipes era composta a 

Estratégia Saúde da Família – ESF em Franca? 

A - Antes do Fórum o município de Franca possuí 14 Equipe de Saúde da Família 

(ESF) e nenhuma Equipe de Atenção Primária (EAP), sendo que a partir de 2021 a 

Secretaria de Saúde passou a contar com 14 ESF e 14 EAP. 

B – Na gestão anterior o município de Franca possuí 14 Equipe de Saúde da 

Família (ESF) e nenhuma Equipe de Atenção Primária (EAP), sendo que a partir de 

2021 a Secretaria de Saúde passou a contar com 14 ESF e 14 EAP 

C – Não tenho a informação precisa. 

 

6 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, quais bairros eram atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família – ESF em Franca? 

A - 

• ESF Paineiras  

• ESF Palma 
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• ESF City Petrópolis 

• ESF Esmeralda 

• ESF Aeroporto I 

• ESF Aeroporto III 

• ESF Ângela Rosa 

• ESF Brasilândia 

• ESF Horto 

• ESF Estação 

• ESF Santa Terezinha 

• ESF São Sebastião 

• ESF Luiza 

B - 

• ESF Paineiras  

• ESF Palma 

• ESF City Petrópolis 

• ESF Esmeralda 

• ESF Aeroporto I 

• ESF Aeroporto III 

• ESF Ângela Rosa 

• ESF Brasilândia 

• ESF Horto 

• ESF Estação 

• ESF Santa Terezinha 

• ESF São Sebastião 

• ESF Luiza 

C – Não tenho a informação precisa. 

7 – Antes do Fórum Franca 2040 – FF2040, como você avalia os resultados 

decorrentes da Estratégia Saúde da Família – ESF em Franca? 

A - Entendo que a Estratégia de Saúde da Família favorece a formação de um ‘elo’ 

entre comunidade e o serviço de saúde, que se dá por meio do Agente Comunitário 

de Saúde (ACS). Este vínculo, por sua vez, favorece o desenvolvimento e adesão às 

ações de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação da saúde, o que repercute 

em resultados positivos para a população. 

B – Apesar de não estar na gestão no período mencionado, observo que Estratégia 

de Saúde da Família favoreceu a formação de um ‘elo’ entre comunidade e serviço de 

saúde, que se dá por meio do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Este vínculo, por 

sua vez, favorece o desenvolvimento e adesão às ações de prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação da saúde, o que repercute em resultados positivos para a 

população. 
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C – Em linhas gerais, essa política pública traz excelentes resultados, pela 

proximidade dos trabalhadores da saúde com os usuários, essencial em trabalho de 

conotação preventiva, imprescindível para o SUS e para a saúde da população. Não 

tenho como avaliar precisamente a política nos territórios em que estava 

implementada, mas a pequena cobertura territorial, mencionada no item 4, sempre 

dificultou qualquer planejamento mais abrangente, pelo alcance limitado de público. 

 

8 – Após a realização do Fórum Franca 2040 – FF2040 e divulgação das 

Diretrizes oriundas do debate com a participação da sociedade civil, qual era o 

panorama geral das políticas públicas relativas a Estratégia Saúde da Família - 

ESF no município do Franca? 

A - No nosso município o que se percebe é uma necessidade de expandir a 

estratégia, melhorar a cobertura a fim de garantir cada vez mais acesso à população, 

bem como o fortalecimento das ações de prevenção e promoção da saúde do 

indivíduo inserido em seu contexto comunitário e familiar.  

B – Não tenho parâmetros para responder, uma vez que não participei do evento 

e não tive conhecimento preciso das diretrizes oriundas do Fórum, no entanto, o que 

se percebe é uma necessidade de expandir a estratégia, melhorar a cobertura a fim 

de garantir cada vez mais acesso à população, bem como o fortalecimento das ações 

de prevenção e promoção da saúde do indivíduo inserido em seu contexto comunitário 

e familiar.  

C – Não percebi significativa mudança. A realidade descrita no quesito anterior não 

pareceu ter sofrido maior alteração. Por exemplo: toda vez que se tentou fazer alguma 

articulação para iniciativas de matriciamento em saúde mental, esbarrou-se na 

pequena cobertura territorial da ESF. 

 

9 – Durante o período de transição da gestão municipal, as Diretrizes oriundas 

do Fórum Franca 2040 – FF2040 foram apresentadas, analisadas e/ou 

debatidas? 

A - No tocante a Secretaria de Saúde não houve por parte da gestão anterior 

qualquer movimentação para que fossem discutidas e/ou apresentadas as diretrizes 

do FF 2040 durante a transição de governo. 

B – No tocante a Secretaria de Saúde não houve por parte da gestão anterior 

qualquer movimentação para que fossem discutidas e/ou apresentadas as diretrizes 

do FF 2040 durante a transição de governo. 



88 
 

C – Ao tempo da transição (2020/2021), estava afastado das atribuições de meu 

cargo, no exercício de função de assessoria na Capital, de forma que não tenho como 

avaliar 

 

10 – Quais políticas públicas relativas à Estratégia Saúde da Família - ESF 

surgiram a partir das Diretrizes oriundas do Fórum Franca 2040 – FF2040? 

A - Foi solicitado no Ministério da Saúde mais 5 equipes de ESF e agora no ano de 

2021 foi implantado 14 equipes de atenção primaria. 

B – Não tenho parâmetros para opinar sobre as diretrizes resultantes, pois minha 

participação se limitou a uma reunião, e desta forma não acompanhei a efetividades 

dos resultados obtidos 

C – Não tenho como precisar pormenorizadamente, apesar de ter conhecimento 

de alguma ampliação da abrangência territorial. 

 

11 – Durante a elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 foram consideradas as 

Diretrizes oriundas do Fórum Franca 2040 – FF2040, no que concerne à 

Estratégia Saúde da Família - ESF? 

A - Sim. A elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 levou em consideração 

sugestões de vários segmentos da sociedade, como Conselhos Municipais, 

Instituições ligadas a saúde e assistência social, Conferência Municipal de Saúde, etc, 

dentre as sugestões estavam algumas das diretrizes discutidas no fórum. 

B – A elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 levou em consideração sugestões 

de vários segmentos da sociedade, como Conselhos Municipais, Instituições ligadas 

a saúde e assistência social, Conferência Municipal de Saúde, etc. 

C – Pelo mesmo motivo apontado no item 9, não estou acompanhando o processo 

de elaboração do Plano Plurianual 2022/2025 de Franca. 

 

 


