
 
 

 

UNI-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 
  

  

  

  

 HÉLIO RUBENS GARCIA FILHO 
 

 

 

 

PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS E OS EFEITOS SOCIAIS NA 
COMUNIDADE 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA-SP 
2022 

  



 
 

 

HÉLIO RUBENS GARCIA FILHO 
 

  

  

PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS E OS EFEITOS SOCIAIS NA 
COMUNIDADE 

  

  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional – 

Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário 

Municipal de Franca - UNI-FACEF, para obtenção 

do título de mestre. 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e 

Desenvolvimento Regional  

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 

  

 

 

 

 

 

 

FRANCA 

2022 
  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Garcia Filho, Hélio Rubens  

G199p Projetos sociais esportivos e os efeitos sociais na 

comunidade.  /  Hélio Rubens Garcia Filho.  – Franca (SP): Uni- FACEF, 

2022. 

85f.; il.  
 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

Regional 
 
 
1.Desenvolvimento social.        2.Liberdade.    3.Igualdade.     

4.Projetos sociais.      5.Basquete.   I.T. 
 

361.25 

 

 



 
 

 

HÉLIO RUBENS GARCIA FILHO 
 

  

  

 

 

PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS E OS EFEITOS SOCIAIS NA 
COMUNIDADE 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional – 

Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário 

Municipal de Franca - UNI-FACEF, para obtenção 

do título de mestre. 

 

Linha de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais e 

Desenvolvimento Regional  

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 

 
Franca, 26 de setembro de 2022 

 
Orientador: _________________________________________________________ 
Nome: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
Instituição: Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca 
 
Examinador: _________________________________________________________ 
Nome: Profa. Dra. Maíra Ferro de Sousa Touso  
Instituição: UNIFRAN Universidade de Franca 
 
Examinador: _________________________________________________________ 
Nome: Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto 
Instituição: Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha esposa Cristiane e 

minhas filhas Maitê e Luma, por me motivarem sempre 

a querer mais e buscar o melhor sempre. Dedico 

também aos meus pais, pelos ensinamentos de uma 

vida estando sempre ao meu lado e as minhas irmãs Bia 

e Ana Helena pelo apoio incondicional.  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

- A Deus por me dar saúde e acreditar através da fé. 

- Ao meu orientador e amigo Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires por me instruir os caminhos e 

me apoiar nas escolhas com paciência, conhecimento e alegria. 

- À turma 13 do mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-Facef por compartilhar 

conhecimento e pelo apoio mútuo nesta jornada do mestrado. 

 - Aos professores do Uni-Facef, pelos ensinamentos e dedicação para que buscássemos 

alcançar nosso objetivo maior. 

- Ao Jamil e ao João Marcelo, coordenadores dos projetos do Instituto Aspa e Instituto 

Anderson Varejão pelo empenho na coleta de dados para esse trabalho.   



 
 

 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é identificar, descrever, discutir e comparar os efeitos sociais nos 

participantes dos projetos sociais de basquete na cidade de Franca-SP. Como 

procedimentos metodológicos, pode-se caracterizá-lo em duas fases: a primeira, de 

caráter teórico, exploratório e de revisão de literatura, pesquisar sobre temas relacionados 

ao objetivo proposto, e a segunda, de caráter observacional, uma pesquisa de campo, 

com foco exploratório e explicativo de projetos sociais esportivos de basquete em 

andamento na cidade de Franca-SP. Para esta fase, executou-se pesquisa quantitativa e 

qualitativa com aplicação de questionários junto aos participantes atletas e seus familiares, 

técnicos e gestores. Parte-se da hipótese de que projetos sociais esportivos podem 

promover o desenvolvimento humano e a integração social por meio do esporte e da 

educação, podendo realizar transformação social e superar desigualdades sociais. Os 

resultados da pesquisa podem contribuir de forma a melhor nortear os gestores na criação 

e execução dos projetos sociais esportivos, melhor orientar autores de políticas públicas 

para aperfeiçoar os incentivos fiscais às empresas e pessoas que investem no social, e 

ainda orientar melhor os pais de alunos em se motivar a levar seus filhos a participar de 

projetos futuros ou em andamento. 

  

Palavras-chave: desenvolvimento humano; liberdade; igualdade; projetos sociais; 

basquete. 

 

  



 
 

 

Abstract 

This works aims to identify, describe and discuss the social effects on the participants of 
social basketball projects in the city of Franca-SP. As methodological procedures, it can be 

characterized in two phases: the first, of a theoretical, exploratory and literature review 

character, researched on topics related to the proposed objective, and the second, of an 

observational character, a field research , with an exploratory and explanatory focus on 2 

social basketball sports projects in progress in the city of Franca-SP. For this phase, 

quantitative and qualitative research was carried out with the application of questionnaires 

with the athletes participants and their families, technicians and managers. It starts from 

the hypothesis that social sports projects can promote human development and social 

integration through sport and education, being able to carry out social transformation and 

overcome social inequalities. The research results contribute to better guide managers in 

the creation and execution of social sports projects, better guide authors of public policies 

to improve tax incentives for companies and people that invest in social, and even better 

guide parents of students in motivate yourself to take your children to participate in future 

or ongoing projects. 

  

Keywords: human development; freedom; equality; social projects; basketball  
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1. Introdução  

O conceito de desenvolvimento pode ser discutido a partir da dimensão de 

alargamento das capacidades humanas como preconizado por Amartya Sen. Ainda, pode 

ser interpretado através dos fundamentos de expansão das possibilidades, como 

afirmado por Celso Furtado. Estas ideias de desenvolvimento estão aproximadas e 

relacionadas visto que alargamento não ocorre se não forem asseguradas as devidas 

condições objetivas para a sua realização (SOUZA, RAMALHO, et al., 2014).  

A liberdade é um dos fatores mais importantes na vida de qualquer pessoa. Dentro 

desse contexto, o desenvolvimento pode ser considerado como um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Mas as liberdades dependem 

de outros determinantes, das disposições sociais e econômicas, os serviços de educação 

e saúde.  Para um desenvolvimento mais amplo é importante que se tirem importantes 

formas de privação de liberdade como a pobreza e tirania, carência de oportunidades 

econômicas, negligência dos serviços públicos entre outras. Com oportunidades sociais 

adequadas, as pessoas podem moldar de forma digna seu próprio destino e ajudar uns 

aos outros. Importante notarmos também, que a perspectiva baseada na liberdade, 

apresenta uma semelhança genérica com a preocupação comum com a “qualidade de 

vida” que foca em como as pessoas vivem e as escolhas que elas têm e não apenas nos 

recursos financeiros que elas dispõem (SEN, 2000). 

Os projetos sociais são trabalhos desenvolvidos sem fins lucrativos e que buscam 

trazer para uma comunidade ou grupo de indivíduos, o desenvolvimento social, cultural 

ou econômico e podem representar uma forma de expansão de liberdade dentro do 

contexto do esporte. São realizados por entidades não privadas, mas que também não 

tem um caráter público, ou seja, não são geridas pelo Estado, cuja regulamentação 

obedece a Lei No. 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

A partir da década de 90, inúmeros projetos sociais espalharam-se pelo território 

nacional. Atualmente temos incontáveis projetos existentes no Brasil, patrocinados por 

instituições governamentais, empresas privadas, organizações não-governamentais 

(ONGs) ou organizações da sociedade civil (OSCIPs) voltados a atender crianças e 

jovens, em situação de vulnerabilidade social. (LANDIM, 2002). 

A urbanização e a sociedade pós-industrial fizeram com que as crianças perdessem 

espaços de lazer nas ruas nas quais eram praticadas brincadeiras com mais atividade 

física, com o consequente aumento de horas de lazer na internet, videogames e televisão. 

Outro fator que contribuiu para uma piora do quadro foi o aumento da violência nas ruas 
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e veículos automotores nas cidades contribuindo para rotina inadequada de atividade 

física. (FARIA; BROLO et al, 2010). 

Os projetos sociais voltados para os jovens das comunidades menos favorecidas 

têm sido implementados a fim de afastar os meninos do mundo do crime, envolvendo-os 

com práticas saudáveis e livrando-os da violência. A ideia é ocupá-los com atividades 

educativas, esportivas, culturais e de formação para o trabalho. Acredita-se que o ócio 

possa ser ocupado pelo crime. (Gonçalves, 2003). 

Inúmeros alcances são apontados por projetos voltados a prática de exercícios 

físicos. Está relacionado à prevenção de doenças como osteoporose, afecções musculo 

articulares e câncer, além de reduzir chances de distúrbios de sono e doenças mentais 

como a depressão e ansiedade. A má atividade física está relacionada a maior 

prevalência de doença crônico degenerativa.  Estudos apontam três vantagens de 

crianças fisicamente ativas: crianças mais saudáveis, os efeitos são transferidos a vida 

adulta e há manutenção do hábito na vida adulta, sendo assim, se tornam adultos 

fisicamente ativos, evitando custos com doenças. Dentre outros benefícios estão o 

aumento da autoestima, suporte na prevenção do tabagismo, da drogadição e do 

alcoolismo.  (ALVES; SAMPAIO, 2007). 

Além dos benefícios para saúde física, os projetos sociais relativos aos esportes 

são, em muitos casos, eleitos como formas de atração das crianças e jovens, com 

atividades corporais que podem ser muito interessantes para eles e, ao mesmo tempo, 

propiciar o controle do tempo livre e veicular regras de convivência, etiqueta e éticas, 

numa autêntica missão civilizatória (ABAD, 2003). 

Tendo ainda o intuito de promover espaços de proteção social e vivências 

diferentes e inclusivas, os programas sociais esportivos contribuem para promoção da 

democratização, envolvendo a busca de liberdade e a igualdade perante a Lei e são 

capazes de minimizar desigualdades e manter o bem-estar social por serem um canal de 

socialização e inclusão (GRANDO; MADRID, 2017).  

Mesmo com todos os dados, não se percebe nos agentes políticos a cultura de 

observarem as pesquisas e as claras evidências cientificas sobre o quanto esses projetos 

sociais impactam a vida não só dos alunos, mas também a vida daqueles que o cercam. 

Esses estudos são fundamentais para que possamos comprovar os inúmeros benefícios 

de se investir em políticas públicas na área dos esportes (VIANA-MEIRELES et al., 2020). 

Assim, este trabalho busca responder ao seguinte problema de pesquisa: como os 

projetos sociais esportivos, mais especificamente aqueles relacionados à modalidade de 
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basquete, podem provocar uma transformação social na vida do atleta, da sua família e 

da comunidade?   

Não dispomos, até o momento, de muitos estudos acerca destes projetos sociais 

esportivos, especialmente aqueles que discutem o desenvolvimento provocado aos 

participantes, tarefa aliás extremamente complexa e que motiva a investigação por parte 

dos pesquisadores da área de desenvolvimento regional. 

O objetivo deste trabalho é identificar, descrever e comparar os efeitos sociais nos 

participantes dos projetos sociais de basquete na cidade de Franca-SP. São 

considerados efeitos sociais as mudanças provocadas nos estudantes que participam de 

projetos sociais esportivos, como o aprendizado de ser um líder, de ajudar as pessoas, 

de se esforçar, de focar a atenção, e de como as emoções e atitudes afetam os outros 

do grupo, dentre outras definidas por Rigoni (2014). Ainda, são efeitos sociais as 

melhorias em habilidades, como por exemplo, em buscar informações, em leitura e 

escrita, em manuseio do computador, e em encontrar maneiras para alcançar os 

objetivos, dentro outras também definidas por Rigoni (2014).  

Como objetivos específicos, pode-se elencar os seguintes: 

• Entender o funcionamento dos projetos, assim como a realidade dos 

alunos e familiares 

• Discutir como os projetos sociais esportivos foram impactados em 

tempos de pandemia COVID-19. 

 

Este trabalho caracteriza-se em sua primeira fase por ser teórico, exploratório e de 

revisão de literatura em livros, artigos e revistas contendo os temas relacionados ao 

objetivo proposto, como desenvolvimento, desenvolvimento humano e social, projetos 

sociais esportivos, inclusão social, desigualdade e integração social.  

Em uma segunda fase, este trabalho tem caráter observacional, uma pesquisa de 

campo, com foco exploratório e descritivo com os projetos sociais esportivos de basquete 

em andamento na cidade de Franca-SP. Em especial, fazer uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa com aplicação de questionários com participantes atletas e seus familiares, 

técnicos e gestores dos projetos.  

Os resultados da pesquisa podem melhor nortear os gestores na criação e 

execução dos projetos sociais esportivos, assim como autores de políticas públicas 

podem utilizá-los para aperfeiçoar e incrementar os incentivos fiscais às empresas e 

pessoas que investem no social.    
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2. Referencial Teórico  

 

 Este capítulo tem como objetivo fazer uma revisão teórica sobre os conceitos de 

desenvolvimento, e ainda discute temas como a infância, a adolescência, suas 

vulnerabilidades e os fatores de proteção. Também, o capítulo discute os projetos sociais, 

como os aspectos legais no Brasil, as repercussões sociais, as fragilidades, o esporte e 

ainda o basquete francano. 

2.1. Desenvolvimento, Infância e Adolescência 

2.1.1. Desenvolvimento e as ODSs 

Após a Segunda Guerra Mundial, a busca dos países pelo desenvolvimento 

econômico e pela industrialização, fez com que a qualidade de vida tenha sido deixada um 

pouco de lado. Essa forma de pensar vem mudando com o passar dos anos, mas deixou 

graves problemas para a humanidade (OLIVEIRA, 2002). 

Dentro de qualquer concepção, o desenvolvimento deve ser o resultado do 

crescimento econômico acompanhado do incremento da qualidade de vida melhorando 

fatores fundamentais de bem-estar econômico e social como pobreza, alimentação, 

condições de saúde, educação entre outros (VASCONCELLOS e GARCIA, 1998).  

Segundo Sunkell e Paz (1988), os países aliados passaram a se preocupar com o 

progresso e as melhorias de condição de vida e por causa dessa preocupação foram 

elaborados a primeira declaração Inter-aliada de 1941 como também a Carta do Atlântico, 

do mesmo ano. Porém deve-se lembrar que o documento de maior importância no que diz 

respeito a questões de desenvolvimento, foi a Carta das Nações Unidas, divulgada em abril 

de 1945 em São Francisco. Nesse mesmo ano, foi criada oficialmente a Organização das 

Nações Unidas, composta inicialmente por 51 países, e tinha como objetivo maior contribuir 

para elevar os níveis de desenvolvimento, melhorando assim a qualidade de vida das 

pessoas. 

Com a criação da ONU, aumentaram os debates em relação aos conceitos e dos 

meios para se criar o desenvolvimento.  Surgiram uma série de programas e órgãos para 

buscar tratar dos problemas econômicos e sociais, como o Fundo Monetário Internacional, 
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a Organização Mundial da Saúde, o Programa para Educação, dentre outros que tinham 

um objetivo comum de melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Souza (1993) aponta duas formas de pensar sobre o crescimento econômico como 

forma de desenvolvimento. A primeira tem o crescimento como sinônimo de 

desenvolvimento, enquanto a segunda, o crescimento econômico é indispensável para o 

desenvolvimento, mas não é condição suficiente. Para se obter o desenvolvimento, é 

necessário um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, 

política e principalmente, humana e social, buscando satisfazer as necessidades do ser 

humano como saúde, educação, alimentação, lazer, dentre outras (OLIVEIRA, 2002). 

Analisando a sobrevivência e bem-estar das futuras gerações, passaram a ocorrer 

debates pensando no desenvolvimento de forma sustentável. Problemas como a poluição, 

degradação do meio ambiente e outros que afetam a qualidade de vida de todo o planeta, 

trouxeram à tona o debate sobre o sentido do desenvolvimento (MEADOWS et al., 1972). 

Dentro desse contexto de desenvolvimento e de busca por uma melhor qualidade de 

vida, um dos problemas de maior repercussão na sociedade, são as desigualdades que 

persistem numa época em que os progressos da ciência e da tecnologia, permitiriam saciar 

a fome de todos. Lopes (2002) coloca de forma clara, a importância do desenvolvimento 

regional como um dos elementos reguladores da globalização sem deixar que a mesma 

ocorra de forma desregulada, aproximando e cuidando da melhor forma das pessoas e 

orientando a globalização para o aproveitamento dos recursos endógenos. 

É importante saber que o crescimento vai ser sempre importante para o 

desenvolvimento, sem buscar esse crescimento a qualquer preço. O crescimento deverá 

ser social, econômico, mas também humano, porque se destina para as pessoas. É preciso 

ter consciência que por mais rica que seja considerada uma sociedade, não se pode 

considerá-la desenvolvida caso encontremos opressão e desigualdades. É necessário que 

o desenvolvimento chegue até onde as pessoas estão, até porque, as pessoas com maior 

carência de meio, também são as com maior dificuldade de deslocamento. O 

desenvolvimento também deverá ser sustentável buscando sim o bem-estar da sociedade 

de hoje sem colocar em risco o bem-estar da sociedade de amanhã, onde os recursos 

renováveis consumidos não devem ser maiores que a sua capacidade de renovação 

(LOPES, 2002). 

Torna-se muito difícil se medir o desenvolvimento de forma quantitativa, já que 

valores como a liberdade e justiça só poderiam quantificar-se de forma artificial. Assim, 

Lopes (2002) propõe que o desenvolvimento possa ser medido através da acessibilidade 

que as pessoas têm na busca por esses conceitos. Tem-se, portanto, que avaliar as 
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oportunidades para se contrapor com as políticas de desenvolvimento, tendo como forma 

de regular a globalização.  

É importante pensar o desenvolvimento regional de forma sustentável.  Para tanto, 

faz-se necessário entender de que maneira os projetos sociais esportivos se vinculam à 

Agenda 2030. Esta aborda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são 

um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e 

garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. Entre os 17 objetivos 

citados no documento organizado pelas Nações Unidas, pode-se destacar como ponto de 

intersecção com os projetos sociais esportivos o objetivo 3. Este aponta para a necessidade 

de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos.  

Outro objetivo relacionado aos projetos sociais esportivos é o objetivo 4 das ODSs, 

que visa assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Traz em sua meta 

4.71, a importância de garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 

necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio 

da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos 

humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania 

global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável.  

Ainda discutindo o objetivo 4 das ODSs, na meta 4a1, fala da necessidade de 

construir e melhorar instalações físicas para educação, a fim de proporcionar ambientes de 

aprendizagens seguros e não violentos, E por fim a meta 4c1, que retrata a importância de 

aumentar o contingente de professores qualificados. Essas questões são abordadas na 

literatura como efeitos dos projetos sociais esportivos, ou seja, evidenciando o quanto 

esses podem contribuir para se atingir parte dos objetivos e metas da Agenda 2030 (ONU, 

2018). 

2.1.2. Desenvolvimento social e humano 

No Brasil, a incidência das causas de mortalidade varia de região para região, mas 

o fator renda é decisivo. É maior o número de pessoas que morrem por doenças típicas da 

situação social (como as doenças infecto-parasitárias) e por causa desse quadro, se tornam 

necessários atendimentos médicos de alta complexidade tecnológica. Em relação à 

educação, na década de 80, existiam mais de 20 milhões de analfabetos com 10 ou mais 

 
1 https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html 
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anos, e a solução da problemática é ainda mais desafiadora quando se percebe que se 

acentuam de acordo com a região e diferenciais de renda. Outro fenômeno importante, e 

que mostra de forma clara a desigualdade social no Brasil, é em relação ao número de 

crianças entre dez e quatorze anos que trabalham, mas na verdade, deveriam estar 

frequentando a escola (LAMPREIA, 1995).  

Para que se tenha a construção de um projeto que busque maior equidade e 

integração social, é preciso superar as dificuldades trazidas através da globalização, 

preservar o direito às diferenças, sem que essas se traduzam em exclusão e discriminação 

sociais. No Brasil, as diferentes práticas de respeito à cidadania, tem fatores importantes 

como incorporar a dimensão política ao conceito de desenvolvimento social, demonstrando 

que o fator social não deve depender apenas do fator econômico, e sim caminhar juntos 

para que a inclusão e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida possam 

prevalecer. Esse processo de inclusão e integração dos cidadãos, na maioria das vezes é 

lento e conflituoso, tanto por permanecerem as desigualdades assim como pela forma 

centralizadora em que o Estado atua (LAMPREIA, 1995).  

2.1.3. A Pobreza no Brasil 

  De acordo com Silva, Bruno e Silva (2020), as desigualdades de renda e de 

oportunidades do brasileiro no que tange às condições de vida precárias tornam importante 

que pesquisadores aprofundem os estudos de suas causas. Tais desigualdades podem ser 

interpretadas pelo reconhecimento da história socioeconômica do Brasil, onde a herança 

da escravidão e a precariedade dos escravos contribuíram para explicar a distribuição 

desigual de oportunidades e de renda. 

A mensuração de pobreza no Brasil difere entre diferentes órgãos, mas apesar disso, 

essas divergências não comprometem o consenso acerca do quanto isso aflige o país. 

Regiões como Norte e Nordeste, são mais atingidas pela pobreza, assim como também as 

zonas rurais, onde a incidência de pobreza é mais elevada do que em outras regiões 

(LAMPREIA, 1995).  

São vários os fatores que determinam uma situação de pobreza. Dentre esses 

fatores estão o baixo nível educacional (que possibilita o acesso dessas pessoas a postos 

de trabalho de baixa produtividade ou remuneração), as características do chefe de família, 

as mulheres ou pessoas negras ou pardas que são mais vulneráveis à pobreza e até 

mesmo o fator idade, onde os mais velhos têm menos oportunidades.  

Com o processo de urbanização crescendo nas grandes cidades, aumenta 

proporcionalmente pessoas em situação de pobreza, tornando o processo de exclusão 
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social das mais distintas formas, em um grande desafio para o poder público e para a 

sociedade de como enfrentá-los.  

Lampreia (1995) afirma que o Brasil, por ser um país muito heterogêneo e o governo 

atuando de forma centralizadora, reproduz e às vezes chega a agravar as disparidades 

sociais. Em 1988, estudo do Banco Mundial demonstra que o quinto mais pobre da 

população recebia 7% do total dos benefícios sociais, enquanto, os 4% mais ricos, recebiam 

aproximadamente 18% do mesmo benefício. Dentro dessa parcela mais vulnerável da 

população brasileira, têm-se evidências no mapa da fome que apesar de termos uma 

produção excelente de grãos, existe uma dificuldade de usufruir desses alimentos porque 

o poder aquisitivo não é compatível com o custo dos alimentos necessários para o 

trabalhador e de sua família.  

O uso simultâneo da definição da linha de pobreza e dos níveis de renda com o 

índice de necessidades básicas, permite descrever quatro tipos de pobreza (LAMPREIA, 

1995):  

1. a pobreza estrutural, que é quando as famílias estão abaixo da linha de pobreza 

e suas necessidades básicas não são atendidas (representando 12% dos 

domicílios urbanos);  

2. a pobreza mais recente, quando as famílias estão abaixo da linha de pobreza, 

mas as necessidades básicas são atendidas (pelo menos 21% do total de 

domicílios urbanos);  

3. a pobreza por necessidades básicas não atendidas, que é quando as famílias 

estão acima da linha de pobreza, mas suas necessidades básicas não são 

atendidas (afeta cerca de 6% de todas as famílias bem-sucedidas0;  

4. os não pobres “estritamente”, onde famílias acima da linha de pobreza e que 

atendem às necessidades básicas (aproximadamente 60% de todos os 

domicílios urbanos).  

 

Por outro lado, vê-se que a pobreza não se define apenas pela falta de acesso a 

níveis de renda que permitam a satisfação das necessidades básicas do indivíduo de forma 

privada. A pobreza tende a ser associada à privação e de fato pertencente a grupos 

vulneráveis, vítimas de todas as formas de discriminação, mesmo no nível simbólico de 

uma cultura. São precisamente estes grupos que necessitam de atenção imediata, sendo 

alvo de uma série de ações que visam claramente discriminá-los, de forma positiva. 

 Portanto, as contramedidas para que se possa diminuir a pobreza e a exclusão 

social devem ser a inclusão social, com o objetivo de criar condições não só para o alívio 
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da pobreza, mas também para a superação da pobreza trazendo benefícios a essa classe 

da população.  

Assim, o enfrentamento eficaz da pobreza envolve nutrir a oposição tradicional entre 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, procurando esclarecer ambos. 

Como resultado, ir além da noção de políticas sociais é constrangido pelo caráter 

compensatório das desigualdades sociais criadas pelo mercado. Além disso, assume a 

vertente econômica das políticas sociais, como geradoras de emprego ou promotoras de 

novas oportunidades de investimento, a partir da procura de produtos da área de produção 

(LAMPREIA, 1995). 

O que está em discussão é a busca de novas parcerias e articulações entre os 

setores público e privado, que podem incluir a formulação de políticas de geração de 

empregos (com papel de destaque, em empresas brasileiras com menos de 70 

funcionários), políticas que aumentem investimento em capital humano ou compromisso 

com a aplicação efetiva das leis trabalhistas. Tal compromisso implicaria fortalecer o direito 

do Estado de fiscalizar e controlar o respeito do setor privado às obrigações sociais e fiscais 

(LAMPREIA, 1995). 

2.1.4. Adolescência e vulnerabilidade 

A adolescência é a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, 

caracterizada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento 

biopsicossocial. A Organização Mundial da Saúde define a adolescência à segunda década 

da vida (de 10 a 19 anos) e considera que a juventude vai dos 15 aos 24 anos. A lei 

brasileira declara adolescente a faixa etária de 12 a 18 anos demonstrando um 

descompasso entre a determinação etária do Estatuto da Criança e do Adolescente e a da 

Organização Mundial da Saúde, que é adotada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007).  

Eventos estressores são estipulados como ocorrências de vida que alteram o 

ambiente e provocam uma tensão e podem interferir nas respostas emitidas pelos 

indivíduos (MASTEN; GARMEZY, 1985). Mudanças na composição familiar, transições na 

escola e com pares, podem provocar consequências adversas à saúde e ao bem-estar 

social e psicológico de crianças e adolescentes (POLETTO, 2009). 

  Eventos estressores podem ou não se traduzirem como fatores de risco na infância 

ou adolescência. Risco pode ser definido como processos ativos e dinâmicos relacionados 

ao contexto, cultura, história e características pessoais, que juntos ou isolados resultam em 

processos disfuncionais. Pobreza, empobrecimento, baixa escolaridade, ocupação de 

baixo status dos pais/cuidadores, ausência de rede de apoio social e afetiva são apontados 



21 
 

 

fatores de risco com implicação no desenvolvimento de crianças e jovens, embora não 

sejam determinantes. Quando associados à percepção de ausência de possibilidades e 

esperança em superar desafios, podem dificultar o  processo de resiliência e agravar a 

vulnerabilidade (RUTTER, 1987; KOLLER, 2007). 

Vulnerabilidade implica na capacidade do indivíduo ou do grupo social de decidir 

sobre sua situação de risco que é mediada por fatores individuais, familiares, culturais, 

sociais, políticos, econômicos e biológicos. Portanto,  é importante pensar a adolescência 

de maneira ampla, buscando a compreensão das adolescências de maneira plural e 

singular, que são definidas por aquilo que está ao redor, pelos contextos socioculturais e 

temporais e, a partir daí, identificar questões que podem aumentar o grau de vulnerabilidade 

dos adolescentes frente aos riscos, tais como (BRASIL, 2007):  

· questões de gênero cruzadas com raça/etnia e classe social;  

· condições de vida;  

· condições de saúde;  

· acesso ou não à informação;  

· insuficiência de políticas públicas em saúde e educação,  

·  

Algumas questões se mostram relevantes quando se fala da vulnerabilidade dos 

adolescentes, sendo a gravidez na adolescência uma delas, principalmente no Brasil. Outra 

questão relevante é o significativo aumento da infecção pelo HIV/aids entre pessoas de 10 

a 24 anos no Brasil e no mundo.  

O uso e o abuso de álcool e outras drogas têm sido uma das principais causas 

desencadeadoras de situações de vulnerabilidade na adolescência, podendo se traduzir 

em acidentes, suicídios, violência, gravidez não planejada e a transmissão de doenças. A 

problemática do tráfico ainda é muito presente, e representa, no Brasil e em outros países, 

um problema social e de saúde (BRASIL, 2007). 

Alguns fatores podem ajudar a proteger pessoas jovens de problemas no 

desenvolvimento mesmo que estejam vivendo em condições adversas. Os fatores de 
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proteção ao desenvolvimento infantil podem ser classificados em três categorias 

(GARMEZY, 1985; MAIA e ALBUQUERQUE, 2005):  

1. atributos da criança (autonomia, orientação social positiva, autoestima etc.);  

2. características da família (coesão, afetividade e ausência de discórdia e 

negligência etc.); e  

3. fontes de apoio individual ou institucional disponíveis para a criança e a família 

(relacionamento com pessoas de fora da família, suporte cultural, 

atendimento institucional etc.).  

Os fatores de proteção pessoais da criança são descritos na literatura como ter o 

temperamento positivo, ter inteligência acima da média e a competência social (realização 

acadêmica, participação com competência em atividades, habilidade social, alta autoestima 

e senso de eficácia) (RAE-GRANT et al., 1989).  

Um bom funcionamento familiar, a existência de vínculo afetivo, e apoio e 

monitoramento parental são indicativos de fatores protetores que reduzem a probabilidade 

de adolescentes se engajarem em atos infracionais (Bee, 1995). Desse modo, a família 

pode ser identificada como fator de risco ou como fator de proteção, dependendo do estilo 

parental utilizado (REPPOLD et al., 2002).  

Fatores externos ao núcleo familiar relativos à comunidade podem ser positivos à 

proteção da criança e impactarem para diminuir a expectativa de consequências negativas. 

A oportunidade de a criança ou jovem interagir com os pares e com outras pessoas fora da 

família, uma boa qualidade de interação com a comunidade ou instituições com as quais 

ela mantenha contato e uma rede social fortemente estabelecida, podem auxiliar em um 

desenvolvimento biopsicossocial favorável (HOLDEN et al., 1998) (MAIA; 

ALBUQUERQUE, 2005). 

A Associação Americana de Psicologia (APA) ressalta que não são necessários 

todos esses fatores para que os adolescentes se tornem resilientes diante das 

adversidades, porém a tendência à resiliência tem sido associada como um número maior 

dos fatores de proteção (MAIA; ALBUQUERQUE, 2005). 

Diante da diversidade e da presença inevitável de eventos estressores e fatores de 

risco ao longo do ciclo vital, torna-se importante ações para promoção da saúde de crianças 

e adolescentes com enfoque nos fatores de proteção ao desenvolvimento. Essas ações 

têm o intuito de atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, lançando mão de 
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estratégias por meio de ações intersetoriais em que os projetos sociais podem se tornar 

importante ferramenta para isso.  

2.2. Projetos Sociais 

Esta seção aponta os projetos sociais com ênfase no esporte e seus aspectos legais 

para a captação de recursos fiscais. Traz ainda os benefícios biopsicossociais para o 

sujeito, sua família e para a própria comunidade por promover desenvolvimento regional. 

São abordadas também as dificuldades de avaliação dos efeitos de projetos sociais 

principalmente quanto ao levantamento sistemático de resultados. O texto traz ainda o 

resultado de projetos sociais para o desenvolvimento do território/região motivadas pelo 

esporte e ressalta a necessidade da parceria estado e sociedade civil para superar 

desigualdades tão acentuadas no Brasil, utilizando este como meio para promover justiça 

social. Ainda, articula esses projetos com a Agenda 2030,  e finalmente apresenta a cidade 

de Franca-SP, trazendo suas características, esclarecendo sua relação com o basquete e 

este como possibilidade de desenvolvimento regional.  

2.2.1. Projetos sociais e aspectos legais no Brasil 

O projeto social nasce da ideia de transformar a realidade das pessoas que se 

encontram em condições de vulnerabilidade social, econômica e/ou cultural. Não apresenta 

fins lucrativos, visando, principalmente, a construção do bem comum. Com o crescimento 

do Brasil as desigualdades sociais tornam-se ainda mais evidentes, revelando 

comunidades socialmente vulneráveis, abrindo oportunidade para o surgimento de projetos 

sociais. Projetos que objetivam diminuir tais problemas e melhorar a qualidade de vida da 

sociedade por meio de atividades musicais, artísticas e esportivas (CORREIA, 2008).  

Desde o final dos anos 90, várias leis entraram em vigor para viabilizar a resolução 

dos problemas sociais e ambientais, através da captação de recursos obtidos pelas 

organizações não-governamentais. Através do incentivo fiscal, empresas podem passar 

parte dos seus lucros ou impostos para custear as iniciativas da sociedade civil através dos 

projetos sociais. Existem diversas leis que podem ser utilizadas para captar recursos e 

atender crianças em situação de vulnerabilidade, como também beneficiar e incentivar a 

cultura ou os esportes. Dentre as mais conhecidas estão a Lei Rouanet, de 1991 e a Lei de 

Incentivo ao Esporte. 

A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) de Número 11.438/06 permite que projetos de 

manifestações desportivas e paradesportivas busquem a captação através de renúncia 

fiscal, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos e garantem o suporte para que atletas 
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do alto rendimento possam representar o Brasil nas competições nacionais e internacionais. 

Trata-se de uma inovação que é um avanço na consolidação do paradigma do esporte 

como um meio de inclusão social (BRASIL, 2006). 

São inúmeros os projetos sociais existentes hoje no Brasil. Estes projetos espalham-

se pelo território nacional, movimento intensificado a partir da década de 1990 (Landim, 

2002). Cada vez mais os projetos sociais ganham maior visibilidade na mídia e na 

sociedade, aumentando com isso o número de projetos sociais em atividade (THOMASSIM, 

2006) (SILVA, 2007) (THOMASSIM, 2010).  

2.2.2. Repercussão de projetos sociais 

Vários são os benefícios dos projetos sociais esportivos relatados na literatura. 

Brauner (2010) aponta o esporte como canal de socialização positiva ou inclusão social de 

crianças e jovens em situação de rua, o que potencializa a diminuição do fracasso e a 

evasão escolar, uso de drogas, sexo sem prevenção, carreira na delinquência, acidentes, 

dentre diversas outras situações maléficas para os indivíduos. O autor ainda afirma que 

existem diferentes impactos do esporte para saúde, podendo melhorar a qualidade das 

relações interpessoais de crianças, adolescentes, jovens e adultos, trazer sentido para a 

vida, a melhoria da autoeficácia, autoestima e incremento dos valores, moralidade e 

controle emocional.  

Com isso, o esporte, através dos projetos sociais, passa não só a ser visto, mas tem 

efetivamente, uma função fundamental no que diz respeito ao aprendizado de valores 

morais como amizade, solidariedade e competição honesta e justa, favorecendo assim, o 

convívio civilizado e sem violência. Oferece também às crianças e jovens a oportunidade 

efetiva da escolha do esporte como ocupação valorosa e duradoura ou até como meio de 

trabalho (VIANNA, 2011; AZEVEDO 2011). (MENDES, 2010). (MATTOS, 2010). (SOUZA, 

2012). (SOUZA, 2010). (SILVEIRA, 2013). (SANCHES; GOZZOLI; DANGELO, 2012) e 

(GOZZOLI; D'ANGELO; CONFALONIERI, 2013).  

É muito importante e necessário inserir a competição dentro das atividades 

esportivas para que diminua a evasão dos participantes trazendo maior engajamento e 

promovendo a necessária motivação para continuar. Garante maior adesão, também, se 

tarefas e o ambiente forem apropriados. Mesmo com algumas contradições, fica claro em 

estudos mais recentes, que o desenvolvimento motor, melhora da pré para a pós-

intervenção, mostrando a importância desses programas interventivos com estratégias 

metodológicas motivacionais adequadas para o desempenho de padrões mais avançados 
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de habilidades motoras fundamentais e especializadas (SANTOS;  PIMENTA, 2010) e( 

PÍFFERO; VALENTINI, 2010).  

Em Barbosa (2020), o autor discute e apresenta os benefícios sociais do projeto 

Garoto Bom de Bola, implementado na cidade de Serra no estado do Espírito Santo, por 

moradores em conjunto com a Associação do bairro Eurico Salles. A partir de uma pesquisa 

de campo, Barbosa constata através de entrevistas com familiares que 100% acreditam 

que o projeto de fato ocupa o tempo das crianças e jovens, deixando-os longe das ruas, o 

que pode facilitar a rotina de trabalho dos pais.  

Ainda, o autor identificou que 90% das crianças participantes tiveram melhoria no 

rendimento escolar, e que 60% delas tiveram maior motivação e disciplina para realizar 

atividades extracurriculares. Ainda discutindo o trabalho de Barbosa, a pesquisa foi 

realizada com 10 responsáveis por participantes do projeto, de diferentes categorias e 

escolhidos de forma aleatória. Ouviu-se 2 membros da direção, o presidente e o secretário 

do Projeto envolvidos, que acompanham e executam o Garoto Bom de Bola. A pesquisa 

mostrou que a iniciativa teve muita aceitação por parte da comunidade, com sensação de 

verdadeira mudança da realidade social da comunidade, podendo servir de modelo e 

exemplo para outras iniciativas. 

Em sua dissertação de mestrado, Oliveira (2020) expõe acreditar na inclusão social 

de indivíduos em situação de vulnerabilidade social e que ao mesmo tempo participam de 

atividades de projetos sociais esportivos. Assim, Oliveira faz uma pesquisa envolvendo 18 

crianças entre 6 e 12 anos participantes de um projeto social esportivo de uma escola 

estadual da cidade de Manaus, Amazonas. O curioso nesta pesquisa é que os resultados 

encontrados pela pesquisadora mostram que o desempenho motor e as habilidades sociais 

não apresentam diferença significativa entre o grupo de crianças que participou do projeto 

e outro grupo que não participou. 

Outro ponto importante do trabalho são as considerações da autora sobre o motivo 

de tal indiferença. Segundo Oliveira, pode ter havido fragilidade na forma de sistematização 

e estruturação da prática esportiva ofertada, não respeitando os princípios da 

aprendizagem. Ainda de acordo com a mestre, podemos dizer que dentro de um processo 

formativo, é necessária a intervenção com conhecimentos pedagógicos adequados, ações 

sistematizadas, pois, a prática do esporte por si só, não educa.   

O alcance do esporte não atinge apenas as pessoas, mas também o ambiente 

(contexto), na família, escola e comunidade (SPAAIJ, 2013). Pode impactar o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental de regiões e estados. Promove o 

intercâmbio cultural e auxilia na resolução de conflitos (VERMEULEN; VERWEEL, 2015). 
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São citadas ainda melhoria das capacidades e habilidades motoras, das condições de 

saúde dos participantes, além de aumentar o número de praticantes de atividades 

esportivas educacionais. Promove a melhoria da qualificação de professores e estagiários 

de educação física, pedagogia ou esporte envolvidos e o rendimento escolar dos alunos 

(SOUSA, 2011). Segundo a ótica de pais e profissionais dos projetos, estes podem proteger 

de uma possível socialização "negativa" nas ruas e criminalidade (ZALUAR, 1994).  

2.2.3. Fragilidades das pesquisas sobre os projetos sociais 

Apesar dos inúmeros benefícios já destacados dos projetos sociais esportivos, não 

conseguimos encontrar um levantamento sistemático acerca desses projetos porque eles 

são realizados por instituições muito distintas. Algumas de trajetória longa, enquanto outras 

surgem e desaparecem rapidamente (GUEDES, 2006). 

Existem também dificuldades em relação ao alinhamento dos objetivos, estratégias 

e até do valor esperado entre as organizações aliadas, gerando assim, problemas na 

definição de indicadores de resultados e, consequentemente, nas alianças entre esses 

setores.  

É necessário que essas organizações aliadas estejam estruturadas e bem 

alicerçadas a fim de trazer todos os benefícios para os parceiros envolvidos e para o público 

beneficiado (BOSE; FEDATO; MENDONÇA, 2003).  

Mesmo que tenhamos um conjunto de evidências que o esporte traz para o 

desenvolvimento humano, como autoestima, comportamento, liderança, qualidade de vida 

entre outros, estudos têm questionado a direção dos efeitos e o alcance da experiência no 

esporte para o desenvolvimento positivo e isso ocorre por uma lacuna no campo da 

pesquisa e do uso do esporte para buscar resolver todos os problemas socio estruturais 

(HOLT, 2008) (GONÇALVES, 2013) (GALATTI, 2013) (CÔTÉ; HANCOCK, 2014). 

2.2.4. Esporte e sociedade 

A sistematização do esporte teve sua ascensão através da restauração dos Jogos 

Olímpicos em 1896 por Pierre Coubertin e teve sua espacialização em três âmbitos: o 

escolar, onde ocorreu seu desenvolvimento através das aulas de educação física ou 

através das escolinhas no contraturno. O esporte é utilizado como ferramenta educacional 

tendo como finalidade o desenvolvimento integral do indivíduo, exercendo a cidadania e a 
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prática do lazer. O segundo é o esporte de participação, desenvolvido durante o tempo ócio 

e tendo caráter recreativo.  

Contribui para a integração dos participantes, promoção da saúde e deve prevalecer 

o sentido lúdico, tornando o jogo mais democrático. Já o terceiro é o esporte de rendimento, 

praticado segundo normas e regras de prática esportiva formais, nacionais e internacionais 

com a finalidade clara de obter resultados. Se caracteriza como uma atividade que busca 

a máxima performance dos atletas através dos treinamentos e jogos. O esporte possui uma 

relação direta com o Desenvolvimento Regional.  Esse processo está relacionado à 

localização da infraestrutura esportiva, mas também às modalidades esportivas difundidas 

e praticadas em cada local e por isso as modalidades variam de acordo com a localidade 

(BRASIL, 1998) (AUGUSTIN, 2005).  

Dentro do desenvolvimento da sociedade moderna, o esporte tem ganhado um 

protagonismo cada vez maior e os grandes eventos esportivos têm sido olhados como 

vetores de grandes transformações territoriais e, por isso, assumindo a atenção da opinião 

pública e do meio científico brasileiro. Essa relação entre esporte e território, se torna cada 

vez mais central para o entendimento dos processos em Desenvolvimento Regional 

(UNOSDP, 2014). Isto nos leva a constatar que as formas que hoje estão impressas no 

território não podem mais ser atribuídas simplesmente às condições físicas ou naturais 

dele. Ao contrário, essas formas atuais revelam o uso que foi dado e, principalmente, que 

vem sendo dado atualmente a esse território. E esse uso é determinado por interesses 

econômicos, sociais, políticos e culturais. São esses, portanto, os aspectos que definem 

uma região atualmente (ETGES, 2001).  

Portanto, o território tem que ser visto como algo que está em processo, uma forma-

conteúdo, o traço de união entre o passado e o futuro imediato. Ele tem que ser visto como 

um campo de forças, como um lugar de exercício, de contradições entre o vertical e o 

horizontal, entre o estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso social dos recursos. 

O Desenvolvimento Regional, não deve ser analisado numa perspectiva somente 

econômica e sim numa perspectiva socioeconômica dando atenção a fatores econômicos, 

sociais, políticos, culturais e ambientais e sendo uma forma de pensarmos a realidade 

(SACHS, 1993).  

A relação entre esporte e território está cada vez mais destacada em que 

transformações têm ocorrido em regiões onde o esporte se incorpora como forma de 
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desenvolver uma cidade ou região, agregando pessoas e acolhendo regionalmente através 

dos lugares nos quais são realizadas as práticas esportivas (AUGUSTIN, 1998).  

A relação dos projetos sociais no desenvolvimento regional é estabelecida entre o 

esporte e as dimensões sociopolíticas sendo importantes todas as decisões, tanto as que 

envolvem a comunidade até aquelas que dão o caminho para a participação esportiva 

através das políticas públicas (REVERDITO, 2016).  

Fica nítido que nas regiões mais desenvolvidas, o esporte polariza os espaços e por 

isso tem uma relação direta com o desenvolvimento regional trazendo os benefícios 

inerentes do esporte e transformando esses espaços com um maior senso de justiça e 

inclusão (MATTEDI, 2015). 

A partir do momento em que vemos e vivemos as gritantes desigualdades que 

assolam as sociedades e ameaçam a estabilidade social, política, econômica e cultural 

tanto das pessoas como dos países, passamos a tomar consciência da deficiência dos 

mecanismos do Estado, a fragilidade das estruturas sociais e, principalmente, o quanto 

essas falhas impedem as condições para termos justiça. Para que tenhamos um modelo 

que representa o ideal, que impulsiona e orienta a estrutura das relações entre as pessoas, 

com os recursos disponíveis e trazendo as futuras gerações de forma equitativa e orientada 

pelo valor moral substantivo que é a liberdade, a atuação do Estado e das demais 

instituições, devem ocorrer de forma integrada e trazer a construção de justiça de forma 

coerente e democrática (ZAMBAM, 2009).  

A liberdade é um dos fatores mais importantes na vida de qualquer pessoa. Para um 

desenvolvimento mais amplo é necessário que se tirem importantes formas de privação de 

liberdade como a pobreza, carência de oportunidades econômicas, negligência dos 

serviços públicos, entre outras. Com oportunidades sociais adequadas, as pessoas podem 

tanto se ajudar, como moldar seu próprio destino com uma melhor qualidade de vida 

(SOUZA et al., 2014). 

Liberdade é estar livre para funcionar, para realizar suas capacidades. Não é ter uma 

mera liberdade ou garantia formal, é ter condições reais para eleger suas preferências e, 

efetivamente, sentir-se habilitado para buscar realizar os seus propósitos. Liberdade tem 

um valor instrumental, como uma ferramenta para realizar fins e propósitos. E mais, a 
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liberdade tem um valor e um fim em si mesmo, a liberdade é uma meta a ser alcançada 

(SEN, 2000). 

2.2.5. O Basquete Enquanto Modalidade Esportiva 

Conhecida como a capital nacional do basquete, Franca se diferencia das outras 

cidades do Brasil que tem o futebol, como esporte de preferência. Franca é a equipe 

brasileira com maior número de títulos. Franca é apontada como a única cidade Brasileira, 

desde o final da década de 50, a participar ininterruptamente dos torneios regulares da 

Federação Paulista de Basquete (FPB) e Confederação Brasileira de Basquete (CBB) 

apesar de os campeonatos mudarem de nomenclatura (GOMES et al., 2001).  

O Franca Basquete foi fundado em 10 de maio de 1959, quando o professor de 

Educação Física, Pedro Fuentes, o Pedroca, montou a equipe no Instituto Estadual de 

Educação Torquato Caleiro (I.E.E.T.C.), posteriormente chamado de Escola Estadual 

Torquato Caleiro, para disputar os torneios oficiais do estado. Esta é a gênese do time, que 

depois passaria por uma série de mudanças no nome até chegar ao atual, Franca 

Basquetebol Clube, em 1991. 

Para uma melhor compreensão sobre a região de Franca-SP é importante 

compreender o basquete como modalidade esportiva. Este teve seu primeiro jogo oficial 

disputado em 1892 em Springfield, EUA; atualmente tem cerca de 300 milhões de alunos 

em todo o mundo. Ele mostra uma popularidade impressionante no valor de bilhões de 

dólares. Com um número incrível de participantes e prêmios, as competições ficam cada 

vez maiores e mais intensas (GENTIL et al. 2001).  

É difícil determinar com precisão as necessidades fisiológicas durante um jogo 

competitivo de basquete. Os estudos científicos sobre o basquete ainda são limitados e as 

comparações entre eles são difíceis, pois os estudos são muito diferentes (objetivos, nível 

de treinamento, estilo de jogo ou idade) (HOFFMAN, MARESH, 2000).  
Para descrição dos movimentos específicos do basquete McInnes, observando 

jogadores profissionais, tentou descrever padrões de movimento durante o jogo competitivo 

(MCINNES et al. 1995) Ele divide as ações de um jogo de basquete em oito categorias 

(andar/ficar em pé; sprint; correr; arremessar de curta, média e longa distância e salto). Os 

resultados publicados mostram que o movimento (em todas as direções) responde por 3,6% 

do movimento em um jogo, 31,2% dos quais são classificados como corrida (do trote ao 

"tiro"). O salto foi responsável por 6% da ação e em pé ou andando por 29,6%. Movimentos 
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considerados intensos são repetidos a cada 21 segundos, representando 15% do tempo de 

jogo (MCINEES, CARLSON, JONES, 1995).  

No caso específico do basquete, o período de iniciação é entre 6 e 11 anos. O treino 

desportivo tem lugar entre os 12 e os 15 anos. Específico dos 16 aos 19 anos. E os 

jogadores se integram ao alto rendimento da categoria adulta, normalmente a partir dos 20 

anos. No entanto, os treinadores devem sempre lembrar que seus atletas se desenvolvem 

em ritmos diferentes e levam em conta sua maturidade adaptando os programas de 

treinamento e competição de acordo. (BOMPA, 2002b).  

É muito importante que os treinadores que dirigem e ensinam esses atletas no 

período de iniciação até chegarem ao rendimento esportivo, devem pensar no 

desenvolvimento desses atletas a médio e longo prazo, sabendo que esses ensinamentos 

terão influência no desenvolvimento futuro dos praticantes. (DAMÁSIO; SERPA, 2000). 

O basquete é um esporte que inclui um amplo número de movimentos motores e 

fundamentos e que tem como principal objetivo converter pontos através da trajetória da 

bola sobre a cesta durante um jogo. Para atingir esse objetivo, é necessário que o praticante 

domine os fundamentos da modalidade. Os fundamentos representam os movimentos e 

gestos básicos do basquete (Ferreira e Rose Junior, 2003).  

Tanto o basquete recreativo quanto o competitivo têm vários atributos positivos de 

saúde e bem-estar. Praticá-lo com intensidade alta e moderada tem sido associado a 

resultados psicossociais positivos, além de ter baixo risco de lesões e ser um jogo divertido 

e que traz muitos benefícios para os praticantes como desenvolver reflexos e velocidade 

de raciocínio dos praticantes (Difiori, 2018).  

O treinamento do basquetebol, deve ser realizado de forma progressiva e com 

repetições que possam preparar física e tecnicamente os indivíduos para suportar as 

exigências trazidas pelo jogo (BOMPA, 2002) e (SMITH, 2003). 

Tanto para o desenvolvimento do atleta, assim como para os momentos de vida, é 

fundamental que se tenha a organização do treinamento esportivo desde a formação até a 

profissionalização do indivíduo (Fry, Morton e Keast, 1992). 

  O Brasil foi um dos primeiros países da América do Sul e o quinto do mundo a 

experimentar o basquete. No Brasil, o basquete foi introduzido na cidade de São Paulo em 

1896 por Augusto Shaw, um estudante americano de pós-graduação em arte, que veio ao 

país para lecionar no Colégio Mackenzie e trouxe consigo uma bola de basquete. Em 1896, 

foi criado o primeiro clube masculino de basquete, o Mackenzie. A partir de 1912 no Rio de 
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Janeiro, o basquete começou a ser mais bem organizado neste país, por meio da 

Associação Esportiva Cristã de Moços (ACM) (CUNHA, 2017).  

O Brasil sempre teve muita representatividade aliado a grandes resultados ao longo 

de sua história e com isso atraiu muitos praticantes ao longo de sua história. Hoje, os 

Estados Unidos são referência na modalidade, tanto pelos títulos conquistados ao longo 

das décadas, como também pelo número de atletas formados e reverenciados no país. Na 

Europa, o basquete também é um esporte de muita tradição, tendo a Euroliga como sua 

principal liga no continente. (MENESES; GOIS JUNIOR; ALMEIDA, 2016)  

No Brasil, o principal campeonato da modalidade é o NBB (Novo Basquete Brasil) 

onde atuam a maioria dos jogadores que servem a seleção brasileira nos campeonatos 

internacionais. (CUNHA et al., 2017)  
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3. Procedimentos Metodológicos    

3.1. Delineamento 

Esse é um estudo quanti-qualitativo, aplicado, descritivo, analítico, transversal e 

prospectivo. Este estudo é subdividido em duas partes distintas. A sua primeira fase é 

caracterizada por ser teórica, exploratória e de revisão de literatura em livros, artigos e 

revistas contendo os temas relacionados ao objetivo proposto, como desenvolvimento 

regional, desenvolvimento econômico, humano e social, projetos sociais esportivos, 

inclusão social, desigualdade e integração social.   

Em uma segunda fase, este trabalho tem caráter observacional, uma pesquisa de 

campo, com foco exploratório e descritivo com os projetos sociais esportivos de basquete 

em andamento na cidade de Franca-SP.  

Em especial, fez-se uma pesquisa quanti-qualitativa consiste em empregar 

quantificação tanto nas modalidades de coleta da informação, quanto no tratamento dos 

dados. Em seguida buscar trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, de processos dos fenômenos (MINAYO, 2001).  

A abordagem quanti-qualitativa é a combinação do enfoque quantitativo e do 

qualitativo e essa relação entre objetividade e subjetividade não se reduz a um continuum, 

mas pode ser compreendida como complementar. É de se desejar que as relações sociais 

possam ser analisadas em seus aspectos mais “ecológicos” e “concretos” e aprofundadas 

em seus significados mais essenciais (MINAYO, 1993).  

A opção pela utilização de dois métodos de pesquisa distintos objetiva uma melhor 

compreensão do objeto estudado. A combinação de metodologias diversas no estudo do 

mesmo fenômeno tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação 

e compreensão do objeto de estudo (GOLDENBERG, 2002) 

3.2. Participantes 

Os participantes desta pesquisa são alunos, pais ou responsáveis legais, 

professores e gestores dos projetos sociais de basquete que atualmente estão em 

andamento na cidade de Franca-SP:  

• Projeto Basquete para a Vida do instituto ASPA (Associação de Pais e Amigos 

do Basquete de Franca) 

• Projeto Basquete Educação do instituto Anderson Varejão 
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O estudo aconteceu nos espaços poliesportivos em que ocorrem os projetos. A 

coleta de dados ocorreu de julho a agosto de 2022. 

A população deste estudo abrange 172 alunos, sendo 70 do instituto ASPA e 102 do 

Instituto Varejão. Enviou-se e entregou-se um formulário online a todos, e um total de 78 

alunos responderam, sendo considerada a amostra analisada. 

3.3. Recrutamento 

 Foram escolhidos e questionados alunos, familiares, técnicos e gestores dos 

projetos sociais citados anteriormente.  

3.3.1. Alunos e seus pais/responsáveis 

Foram incluídos nesse estudo todos os 70 alunos e pais ou responsáveis do Projeto 

Basquete para a Vida do instituto ASPA (Associação de Pais e Amigos do Basquete de 

Franca), e todos os 102 alunos e pais ou responsáveis do Projeto Basquete Educação do 

instituto Anderson Varejão.  

Fizeram parte da não inclusão, os alunos que os pais se recusaram a assinar o 

Termo de Assentimento e os ausentes no momento da aplicação do formulário. Os 

estudantes foram recrutados no dia de funcionamento do projeto, que ocorre duas vezes 

na semana no contraturno escolar.  

3.3.2. Professores e gestores 

Foram incluídos nesse estudo 1 professor e 1 gestor do Projeto Basquete para a 

Vida do instituto ASPA, e Basquete Educação do instituto Anderson Varejão, de ambos os 

sexos. 

Fizeram parte da não inclusão professores e gestores que se recusarem a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os ausentes no momento da 

aplicação do formulário.  

3.4. Procedimento 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro Universitário Municipal de Franca Uni-Facef, com apresentação do 

termo de consentimento e assentimento dos participantes e os protocolos éticos de 

pesquisa, protegendo e mantendo o anonimato e respeitando os aspectos éticos conforme 
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a Resolução no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O número do CAEE é 

57639822.6.0000.5384.     

Os pais ou responsáveis legais dos estudantes que aceitaram participar do estudo 

assinaram o Termo de Assentimento Livre Esclarecido com todas as informações referidas 

no termo. A partir do aceite e assinatura dos termos, a investigação teve início. Todas as 

atividades e ações da pesquisa foram desenvolvidas com acompanhamento de 

coordenadores(as) e professore(a)s dos programas. 

Os alunos receberam o questionário online e impresso, e no caso do segundo, 

levaram para casa para responderem com o apoio dos pais ou responsáveis. Uma versão 

online também foi disponível e enviada por WhatsApp aos pais. Professores e gestores 

foram entrevistados no local da escola. 

Para a coleta dos dados dos alunos matriculados nos projetos, em um primeiro 

momento, houve reunião pedagógica com professore(a)s com a finalidade de explicar os 

objetivos da pesquisa e apresentar os instrumentos a serem utilizados. 

Os questionários foram aplicados com a finalidade de obter informações 

sociodemográficas (idade, sexo, tempo participando do programa, estrutura familiar, 

escolaridade) e de obter também uma caraterização geral dos participantes, em seguida foi 

aplicado o Questionário da Experiência de Jovens no Esporte (YES-Y).  

A entrevista com professores abordou sobre as competências, habilidades e 

conhecimentos adquiridos pelos seus alunos nos projetos. Enquanto que a entrevista com 

os gestores abordou assuntos relacionados às dificuldade e soluções encontradas durante 

o planejamento e execução do projeto. 

3.5. Instrumentos 

Os questionários utilizados foram: 

• Questionário sobre os dados socio biográficos: neste instrumento definido e testado 

por Reverdito (2016), e disponível no Anexo 1, foram obtidas informações 

sociodemográficas (idade, sexo, tempo participando do programa, estrutura familiar, 

escolaridade) e uma caraterização geral dos participantes.   

• O Questionário da Experiência de Jovens no Esporte (YES-S), na versão adaptada 

e validada por Rigoni (2014) para língua portuguesa, e disponível também no Anexo 

1, avalia a experiência positiva dos jovens no esporte expressas em quatro 

dimensões, sendo: habilidades pessoais e sociais, habilidades cognitivas, 

estabelecimento de metas e iniciativa. 
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• Professores e gestores foram entrevistados para se conhecer a percepção deste 

para com o projeto social e para confrontar com as respostas dos alunos. Os roteiros 

das entrevistas estão disponíveis nos Apêndices 1 e 2, respectivamente.  
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4. Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da aplicação dos questionários nos projetos 

sociais de basquete da cidade de Franca-SP. Os resultados são apresentados 

separadamente por projeto social, com propósitos comparativos. 

4.1. Projeto Basquete para a Vida do Instituto ASPA 

4.1.1 Pesquisa quanti-quali com os alunos e pais 

O formulário online foi enviado para os pais dos 70 alunos participantes do projeto, 

sendo que 43 deles responderam. Dos alunos, 31 são do sexo masculino e 12 são do sexo 

feminino. A Figura 1 a seguir ilustra os números em percentuais. 

 
Figura 1. Sexo dos Participantes 

 
 

Com relação a idade, a média dos alunos foi de 10,21 anos. O desvio padrão 

encontrado foi de 3,13. Os alunos mais novos possuem 6 anos, e os mais velhos, 17 anos. 

O gráfico da Figura 2 a seguir ilustra a frequência das idades dos alunos. As idades que 

mais aparecem são 8, 9 e 10. 
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Figura 2. Frequência das idades 

 
 

Com relação ao local de residência, apenas 1 aluno mora na zona rural, o restante, 

42 alunos moram na zona urbana, conforme ilustra a Figura 3 a seguir. 

 
Figura 3. Local de residência 

 
 
 

A Figura 4 a seguir ilustra o gráfico do tempo de participação dos alunos no projeto 

Basquete para a Vida. Evidencia-se que a maior parte dos alunos está participando entre 1 

e 3 meses.  
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Figura 4. Gráfico do tempo de participação no projeto 

 
 
 

A Figura 5 ilustra o gráfico dos anos escolares dos alunos. A frequência maior dos 

anos escolares aparece nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º. aos 4º. anos.   
Figura 5. Gráfico dos anos escolares 

 
 

As Figuras 6 e 7 ilustram os resultados obtidos com as perguntas sobre dados sócio 

biográficos dos alunos. Dos 43 alunos, conforme a Figura 6, os pais afirmam sobre seus 

filhos:  

• 25 deles (58,13%) não participam de outras atividades esportivas, além do projeto 

social,  

• 41 deles (95,34%) participam das aulas de Educação Física na escola,  

• 33 deles (76,74%) participam de outras atividades/projetos culturais, além de 

atividades esportivas 

•  25 deles (58,13%) informam existir outros espaços no bairro/comunidade (próximo 

de casa), além do projeto social esportivo.  
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• Todos eles não tiveram problema grave de saúde nos últimos 12 meses (e/ou, ao 

longo do ano) 

 
Figura 6. Dados sócio biográficos - Parte I 

 
 

Continuando a análise sobre os dados sócio biográficos encontrados, dos 43 

respondentes, conforme a Figura 7, os pais afirmam sobre seus filhos: 

• 38 deles (88,37%) têm pessoas que moram na sua casa e que incentivam o filho a 

praticar esportes; 

• 37 deles (86,04%) têm conexão com a internet em casa; 

• 42 deles (97,67%) nunca fizeram e/ou fazem uso de tabaco/cigarro; 

• 42 deles (97,67%) nunca fizeram e/ou fazem uso de bebida alcoólica; 

• 37 deles (86,04%) não possuem amigo/colega que deixaram de participar das 

atividades do projeto social; 

• 39 deles (90,69%) nunca deixaram de participar das atividades do projeto social. 

 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Além	do	Projeto
Social	Esportivo,
seu(sua)	filho(a)
participa	de	outras
atividades	esportivas
(menos	Educação
Física	escolar)?

Seu(sua)
filho(a)participa	das
aulas	de	Educação
Física	na	sua	escola?

Além	de	atividades
esportivas,	seu(sua)
filho(a)	participa	de

outras
atividades/projetos

culturais

No
bairro/comunidade
(próximo	a	sua	casa),
além	do	Projeto
Social	Esportivo,
existem	outros

espaços

Seu(sua)	filho(a)	teve
algum	problema
grave	de	saúde	nos
últimos	12	meses
(e/ou,	ao	longo	do

ano)?

Sim Não

58,1% 

95,3% 

58,1% 

76,7% 

100% 

41,9% 

4,7% 

23,3% 

41,9% 



40 
 

 

Figura 7. Dados Sócio Biográficos - Parte II 

 
 

Em relação a frequência de participação no projeto social, nos últimos três meses, 

foram obtidos os resultados ilustrados na Figura 8 a seguir. Obteve-se que 25 alunos 

(58,13%) faltaram algumas vezes, enquanto 15 (34,88%) não faltaram em nenhuma aula.  

 
Figura 8. Frequência de participação no projeto social 

 
 

Questionados sobre quantas pessoas moram junto na casa onde os filhos moram, 

os pais responderam conforme ilustrado na Figura 9. Pode-se afirmar que o tamanho das 

famílias dos alunos na maioria é de 3 a 4 membros. 
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Figura 9. Quantidade de pessoas que moram em casa 

  
 

Questionados sobre quem são as pessoas que moram (residem) com seu(sua) 

filho(a), os pais responderam conforme a Figura 10 a seguir. Analisando a figura, percebe-

se que os alunos do projeto social moram mais com as mães, os pais e os irmãos. 

 
Figura 10. Quem são as pessoas que mora com seu(sua) filho(a) 

 
 

O questionário aplicado também avaliou os aspectos sobre a experiência dos alunos 

no projeto social Basquete para a Vida. Os resultados encontrados estão ilustrados nas 

figuras de 11 a 13. A Figura 11 evidencia a resposta “Um pouco” mais frequente em todas 

as perguntas respondidas, enquanto a resposta “Definitivamente sim” aparece em segundo 

lugar. A resposta “de jeito nenhum” sempre aparece como o item menos respondido. Estes 

resultados sugerem que as experiências dos alunos foram positivas.  
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Figura 11. Experiência dos alunos no projeto Basquete para a Vida - Parte 1 

 
 

A Figura 12 evidencia a resposta “Um pouco” mais frequente em 5 das 6 perguntas 

apresentadas, enquanto a resposta “Definitivamente sim” aparece em segundo lugar 

também em 5 das 6 perguntas. A resposta “de jeito nenhum” sempre aparece como o item 

menos respondido. Estes resultados também sugerem que as experiências dos alunos 

foram afirmativas. 

 
Figura 12. Experiência dos alunos no projeto Basquete para a Vida - Parte 2 

 
 
 

A Figura 13 evidencia a resposta “Definitivamente” mais frequente em 5 das 6 

perguntas apresentadas, enquanto a resposta “Um pouco” aparece em segundo lugar 

também em 5 das 6 perguntas. A resposta “de jeito nenhum” aparece como o item menos 
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respondido em 4 perguntas. Estes resultados também sugerem que as experiências dos 

alunos foram favoráveis. 

 
Figura 13. Experiência dos alunos no projeto Basquete para a Vida - Parte 3 

 
 

4.1.2. Pesquisa qualitativa com o coordenador do projeto 

A partir de um roteiro, fez-se uma entrevista com o coordenador do projeto. Toda a 

entrevista foi gravada e posteriormente transcrita. A primeira pergunta feita foi questionar 

quais as dificuldades e soluções encontradas durante o planejamento e execução de um 

projeto social esportivo. 

 
Uma das principais é porque a demanda é grande desde a construção do descritivo 
do projeto, a aprovação, depois a captação, depois a execução. Então, para isso, a 

solução que a gente foi encontrando é ter uma equipe multidisciplinar, capacitada em 

áreas diferentes de todo o projeto. E a questão de você chegar até os responsáveis 

dentro de uma empresa, principalmente em empresas de porte grande. Então, é 

preciso ter relacionamento e, principalmente, uma excelência na execução do 

trabalho para que a empresa seja identificada com algo que faz sentido para ela e 

que, portanto, ela quer continuar junto. Então chega um momento que a empresa já 
é parceira mesmo e não tem tanto essa necessidade de bater a porta, e correr atrás.  

  

Explorando a fala do coordenador, as dificuldades de um projeto social esportivo 

estão relacionadas à escrita do projeto e à captação dos recursos financeiros junto às 

empresas, e que as soluções encontradas são, respectivamente, à criação de uma equipe 
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disciplinar, e a execução com qualidade dos projetos, bem como ter bom relacionamento 

com as grandes empresas. 

A segunda pergunta foi questionar sobre ser suficiente as políticas públicas 

existentes atualmente voltadas para projetos sociais esportivos. 

 
Com relação a pergunta dois, acredito que elas são insuficientes, mas também não 

tem como colocar só a responsabilidade apenas nesse setor, porque é um contexto 

cultural em que a educação, o esporte e a saúde não são prioridades no país. Então, 

se nas escolas, por exemplo, o esporte fosse mais bem trabalhado, não teria tanta 

necessidade dos projetos sociais. Então, faz parte de um contexto. 

 

 Examinando a fala do coordenador, as políticas públicas são insuficientes em função 

da educação esportiva e em saúde não serem prioridade no país. Ainda citou que apenas 

políticas públicas não vão resolver o problema sozinhas, mas sim melhorar o trabalho da 

disciplina de educação física dentro das escolhas. 

 O terceiro questionamento na entrevista foi relacionado a como se poderia 

aperfeiçoar o projeto, e o que eventualmente impediria que isso ocorresse. 

 
Eu acredito que, para aperfeiçoar o projeto, é preciso trabalhar em rede e é isso que 

a gente tem buscado. Então, a gente já compõe uma rede com o instituto, os órgãos 

públicos ou a Secretaria de Esporte ou ministério. Mas também importante, depois 

que você conquista o parceiro, você buscar outras entidades na própria comunidade 

onde o projeto é realizado e nem sempre é esportivo. São culturais, educacionais, 

centros comunitários. Quanto mais a comunidade a família tiver envolvida, melhor. 

Então a gente tem exemplos, em alguns projetos que a gente conseguiu, de 

informática, de  inglês, atividades outras que estão sempre fazendo com que não 
seja apenas basquete. 

 

Pela análise da resposta, aperfeiçoar o projeto poderia ser conseguido com a 

participação em uma rede com outros institutos e órgãos públicos, como as secretarias 

municipais, estaduais e federais do esporte. E ainda buscar parcerias com entidades 

diferentes do esporte, para promover aulas de informática e inglês, como exemplo, aos 

alunos do projeto. O coordenador não citou dificuldades relacionadas. 

    O quarto questionamento na entrevista foi relacionado aos pontos positivos do 

projeto, especificamente aqueles relacionados com o desenvolvimento do aluno. 
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Com relação às mudanças, né? Então, claro que o primeiro que já é mais visível é o 

desenvolvimento técnico que também isso alimenta o sonho daqueles que querem 

jogar basquete e que querem ser profissionais. Mas como a gente sabe que é uma 

porcentagem muito pequena e aí, atendendo 100%, o desenvolvimento emocional, 
físico, que gera saúde, gera qualidade de vida. E por ser projetos educacionais, a 

gente trabalha também com temas transversais, que levam não só através de 

palestras, mas contextualizando durante as aulas também um impacto positivo. 

Então isso vai melhorando a criança e o adolescente. E isso também está levando a 

uma melhora também nos relacionamentos no dia a dia da família, na escola, tanto 

na questão de relacionamentos quanto também de rendimento mesmo. E aí esse 

impacto é sentido em toda a comunidade. 

 

Examinando a resposta, o desenvolvimento do aluno pode ser percebido na área 

técnica do próprio basquete, mas sobretudo nas áreas emocionais, física, familiar e escolar, 

que geram qualidade de vida e são percebidas na comunidade.  

O último questionamento na entrevista foi relacionado à evasão ao longo da 

execução do projeto, e as razões desta. 

  
A gente teve uma evasão grande durante a pandemia e agora depois o período ainda 

é curto para fazer uma avaliação. Mas normalmente os aspectos que a gente mais 

encontra são as vezes os pais não conseguem levar mais por algum motivo, outros 

porque estão em muitas atividades. Às vezes não está dando conta e isso é muito 

comum hoje. Nessa fase que as crianças e os adolescentes estão vivendo. E tem o 

contexto local. Tem cidades que têm perfis diferentes. Tem uma cidade que já tem 
mais a cultura do basquete, outras não. Então, quando tem um time de referência na 

cidade, isso é um incentivo. Então, normalmente a evasão é menor, mas a gente está 

procurando sempre fazer de tudo para que continue por um longo período, 

entendendo melhor o que é a dificuldade e vendo no que pode ajudar se for possível, 

necessário e até a família contribuir de alguma forma. Mas agora que a gente está 

fazendo novas avaliações depois da pandemia. 

 
Durante o estudo da resposta do coordenador, evidencia-se que a evasão foi grande 

à época da pandemia do Covid-19, e a explicação neste caso é o distanciamento social 

exigido no período. Passada a pandemia e o retorno das atividades, ainda não possuem 

resultados que mostram a evasão em números nos projetos. Citou-se os motivos maiores 

da evasão: país não mais podem levar o filho ao local do projeto, excesso de atividades ao 

longo da semana, e a ausência de um time principal adulto de basquete na cidade.  



46 
 

 

4.1.3 Pesquisa qualitativa com um professor 

Também a partir de um roteiro, fez-se uma entrevista com o professor do projeto. 

Toda a entrevista foi gravada e posteriormente transcrita. A primeira pergunta feita foi 

questionar quais as mudanças percebidas nos alunos nas relações interpessoais. 

 
Começando no âmbito interpessoal e nesse aspecto foi bem complicado, até porque 

as crianças adolescentes eles se desenvolvem muito, tendo contato com outras 
crianças. A questão psicológica, social é de grande importância, principalmente 

nessa faixa etária e para muitos perderam uma etapa importante na vida. Nessa fase, 

eles não participaram de campeonatos, festivais, viagens e a própria rotina de 

treinamento que diminuiu teve um impacto muito grande para diminuir esse impacto 

gerado pelas consequências do Covid 19. O projeto social organizou para oferecer 

às crianças adolescentes a aula online, que isso foi bem positivo para eles e faziam 

aulas dentro das suas residências e ao mesmo tempo que faziam mantinham, a parte 

técnica física. Eles também viam seus amigos pela internet e envolvia toda a parte 
psicológica também. 

 
Estudando a resposta, percebe-se que o projeto social ajuda, aumenta e melhora a 

relação interpessoal, mas principalmente na época do COVID-19, com aulas online, os 

alunos tiveram a oportunidade de ver seus amigos, aspecto positivo na área psicológica. 

 
A segunda pergunta realizada foi para questionar sobre quais as mudanças 

percebidas nos alunos na relação com a família e comunidade. 

  
Outra questão importante foi o distanciamento entre entes queridos família e 

comunidade. Houve também casos de perdas, infelizmente, de pessoas por perto, 

né? Mãe, pai, irmão, que foi acometido pela consequência da doença. E, além disso, 
a própria casa ficava um pouco cada um no seu canto. Tiveram alguns casos assim, 

distanciado no mesmo ambiente familiar. Os membros da família se distanciando, 

cada um no seu quarto nessa ala. E isso gerou um pouco também de angústia. 

Questões emocionais, excesso de tela, televisão e, nesse sentido, a internet também 

foi uma ferramenta importante que o projeto utilizou para oferecer palestras com 

temas transversais que envolvesse família, além das próprias aulas práticas que eles 

já faziam. Eles participavam. 

 

De acordo com a investigação realizada na resposta, indica-se que o projeto social, 

quando realizado na pandemia, propiciou palestras online com temas transversais que 

envolvesse a família. 
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A terceira pergunta ao professor questionou sobre quais as mudanças percebidas 

nos alunos no rendimento escolar.  

 
Outra questão importante foi em relação à escola. Muitos pais que achavam que seus 

filhos estavam perdendo interesse por estudo diziam que os estudos on line não eram 
a mesma coisa porque as crianças queriam ver seus amigos ter por perto e brincar 

de ter atividade junto física, prática presencial. E eles ficavam muito em casa. Isso 

deixaria eles sem rotina. A cooperação nossa nesse sentido foi instruir esses crianças 

e jovens, envolver questões que estimulasse os estudos, como conversas de 

convidados que estudaram, que grandes profissionais, técnicos, empresários, coach. 

Tudo isso trazendo mecanismos e questões técnicas que favorecessem ou 

estimulasse essas crianças e jovens para o estudo, mesmo que sejam on line, para 

não pararem de estudar. 

 

Após estudo da resposta obtida, pode-se afirmar que, quando o projeto foi executado 

na época da pandemia, oferecia-se palestras para estimular os estudos, através de 

conversas com convidados de sucesso profissional, empresários, coachs, visto que pais 

relatavam preocupação com a perda de estímulos dos filhos para o estudo. 

A quarta pergunta ao professor questionou sobre quais as mudanças percebidas nos 

alunos no cuidado de si (saúde, alimentação, qualidade de vida...). 

 
Dentro desses aspectos citados acima, muitas crianças e adolescentes dos projetos 

ficaram com a ansiedade aumentada e isso acabou também tendo com que eles se 

alimentassem de forma desregulada. Muitos engordaram, ficaram bem acima do 

peso e, depois do que ouvi dizer que seus desdobramentos afetaram muitos nossos 

atendidos. Além dessas questões, aí foi necessário intervenções mais intensas 

sociais para algumas famílias, como distribuição de cestas básicas. E nós fizemos 

ligações para as famílias também, perguntando de cada um como poderíamos ajudar 
e em casos mais graves. O projeto direcionava a contribuição de parcerias como 

profissionais na área psicológica, assistentes sociais para estar fazendo também 

essa intervenção com essas famílias, caso necessitasse, e orientações básicas 

nutricionais e dentro das aulas on line e dos das palestras com temas transversais. 

Era abordar essas questões também com alimentação. A parte nutricional básica. A 

parte de hidratação também que é muito importante para eles também manter a parte 

física e tudo, toda a parte do corpo, para um bom funcionamento, sono. E apesar de 

tantos problemas que o Covid-19 gerou, os projetos nossos sociais, vinculado ao 
Instituto, teve um papel ativo junto com parcerias para minimizar o impacto na 

sociedade e da vida dessas crianças de forma direta ou indireta. 
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Explorando a resposta, percebe-se que o projeto social, à época da pandemia do 

COVID-19, entrou em contato com as famílias para entender os problemas de cada uma. 

E então, entregou cestas básicas para algumas famílias mais frágeis, e proporcionou apoio 

através de palestras online realizadas por profissionais na área psicológica e de assistência 

social. 

A quinta e última pergunta ao professor questionou sobre as consequências do 

Covid-19 para o projeto. 

 
As consequências do COVID-19 foram muito grandes e as gerações que mais 

sofreram foram as crianças e adolescentes. No nosso projeto não foi muito diferente 

com a rotina de aula e atividade física que foi oferecido pelo projeto. Ficou 

temporariamente parado no formato presencial e nossos atletas e alunos sentiram 
bastante com a falta de encontros presenciais. 

 

Examinando a resposta do professor, a sensação dos docentes foi de que os alunos 

sentiram bastante com a ausência de aulas e atividades físicas presenciais. 

4.2. Projeto Basquete Educação do Instituto Anderson Varejão 

4.2.1. Pesquisa quanti-quali com os alunos e pais 

Foram entrevistados 35 participantes do projeto, entre os 102 estudantes 

matriculados, sendo representados na entrevista pelos seus pais. Dos alunos, 33 são do 

sexo masculino e 2 são do sexo feminino. A Figura 14 a seguir ilustra os números em 

percentuais. 

 
Figura 14. Sexo dos Participantes 
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Com relação a idade, a média dos alunos foi de 10,37 anos. O desvio padrão 

encontrado foi de 2,53. Os alunos mais novos possuem 6 anos, e os mais velhos, 15 anos. 

A Figura 15 a seguir ilustra a frequência das idades dos alunos. As idades que mais 

aparecem são 9, 10 e 11. 

 
Figura 15. Frequência das idades 

 
 

Com relação ao local de residência, todos os alunos moram na zona urbana, não 

existindo, portanto, aluno residindo na zona rural.  

 
A Figura 16 a seguir ilustra o gráfico do tempo de participação dos alunos no projeto 

Basquete Educação. Evidencia-se que a 68,57% dos alunos está participando entre 1 e 3 

meses, ou entre 1 e 2 anos. Nenhum aluno está à menos de 1 mês no projeto.  
Figura 16. Gráfico do tempo de participação no projeto 
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A Figura 17 ilustra o gráfico dos anos escolares dos alunos. A frequência maior dos 

anos escolares aparece nos anos intermediários do ensino fundamental, do 4º. aos 6º. 

anos.   
Figura 17. Gráfico dos anos escolares 

 
 

As Figuras 18 e 19 ilustram os resultados obtidos com as perguntas sobre dados 

sócio biográficos dos alunos. Dos 35 alunos, conforme a Figura 18, os pais afirmam sobre 

seus filhos:  

• 25 deles (71,43%) não participam de outras atividades esportivas, além do projeto 

social,  

• Todos eles (100%) participam das aulas de Educação Física na escola,  

• 30 deles (85,71%) participam de outras atividades/projetos culturais, além de 

atividades esportivas 

•  20 deles (57,14%) informam existir outros espaços no bairro/comunidade (próximo 

de casa), além do projeto social esportivo.  

• Todos eles não tiveram problema grave de saúde nos últimos 12 meses (e/ou, ao 

longo do ano) 
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Figura 18. Dados sócio biográficos - Parte I 

 
 

Continuando a análise sobre os dados sócio biográficos encontrados, dos 35 

respondentes, conforme a Figura 19, os pais afirmam sobre seus filhos: 

• 33 deles (94,28%) têm pessoas que moram na sua casa e que incentivam o filho a 

praticar esportes; 

• 34 deles (97,14%) têm conexão com a internet em casa; 

• Todos eles (100 %) nunca fizeram e/ou fazem uso de tabaco/cigarro; 

• Todos eles (100 %) nunca fizeram e/ou fazem uso de bebida alcoólica; 

• 24 deles (68,57%) não possuem amigo/colega que deixaram de participar das 

atividades do projeto social; 

• 29 deles (82,86%) nunca deixaram de participar das atividades do projeto social. 
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Figura 19. Dados Sócio Biográficos - Parte II 

 
 

Em relação a frequência de participação no projeto social, nos últimos três meses, 

foram obtidos os resultados ilustrados na Figura 20 a seguir. Obteve-se que 26 alunos 

(74,28%) faltaram algumas vezes, enquanto 7 (20%) não faltaram em nenhuma aula.  

 
Figura 20. Frequência de participação no projeto social 

 
 

Questionados sobre quantas pessoas moram junto na casa onde os filhos moram, 

os pais responderam conforme ilustrado na Figura 21. Pode-se afirmar que o tamanho das 

famílias dos alunos na maioria é de 4 e 3 membros. 
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Figura 21. Quantidade de pessoas que moram em casa 

  
 

Questionados sobre quem são as pessoas que moram (residem) com seu(sua) 

filho(a), os pais responderam conforme a Figura 22 a seguir. Analisando a figura, percebe-

se que os alunos do projeto social moram mais com as mães, os pais e os irmãos. 

 
Figura 22. Quem são as pessoas que mora com seu(sua) filho(a) 

 
 

O questionário aplicado também avaliou os aspectos sobre a experiência dos alunos 

no projeto Basquete Educação. Os resultados encontrados estão ilustrados nas figuras de 

23 a 25.  
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A Figura 23 evidencia a resposta “Um pouco” como a mais frequente nas 6 

perguntas. Quando perguntados sobre o aprendizado dos desafios de ser um líder, a 

resposta “Um pouco” foi a mais frequente, seguida pela resposta “Mais ou menos”. Quando 

questionados sobre o aprendizado de ajudar os outros, a resposta “Um pouco” foi a mais 

frequente, seguida da resposta “Definitivamente sim”. Indagados sobre conhecer pessoas 

da comunidade, as respostas “Um pouco” e “Mais ou menos” foram as mais frequentes. 

Quando perguntados sobre o aprendizado de ter em comum com dos pessoas de diferentes 

realidades, a resposta “Um pouco” foi a mais frequente, seguida pela resposta “Mais ou 

menos”. Questionados sobre ter boas conversas com os pais sobre as atividades, as 

respostas “Um pouco” e “Definitivamente sim” foram as que mais apareceram. Finalmente, 

indagados sobre o aprendizado de como as emoções afetam outros do grupo, as respostas 

“Um pouco” e “Mais ou menos” foram as mais frequentes. A resposta “de jeito nenhum” 

aparece como o item menos respondido nas 6 perguntas 

 
Figura 23. Experiência dos alunos no projeto Basquete para a Vida - Parte 1 

 
 

A Figura 24 evidenciou as respostas “Um pouco” e “Mais ou menos” como as mais 

frequentes nas 6 perguntas analisadas. Quando perguntados sobre melhora nas 

habilidades no uso de PCs/Internet, nas habilidades criativas, e o aprendizado sobre 

encontrar maneiras para alcançar objetivos, a resposta “Mais ou menos” foi a mais 

frequente, com a resposta “Um pouco” em segundo lugar. Por outro lado, quando 

questionados sobre melhora nas habilidades de buscar informações, nas habilidades 

acadêmicas, e sobre o aumento da vontade de permanecer na escola, a resposta “Um 
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pouco” foi a mais frequente, com a resposta “Mais ou menos” em segundo lugar. A resposta 

“de jeito nenhum” aparece como o item menos respondido nas 6 perguntas 

 
Figura 24. Experiência dos alunos no projeto Basquete para a Vida - Parte 2 

 
 
 

A Figura 25 evidencia a resposta “Um pouco” mais frequente em 5 das 6 perguntas 

apresentadas, enquanto a resposta “Mais ou menos” aparece em segundo lugar também 

em 4 das 6 perguntas. A resposta “de jeito nenhum” aparece como o item menos respondido 

nas 6 perguntas. A resposta “Definitivamente Sim” aparece como a segunda mais frequente 

nas questões sobre aprender a focar a atenção, e a colocar toda energia em uma atividade. 

Estes resultados também sugerem que as experiências dos alunos foram favoráveis, e que 

o projeto também apoia a formação social dos alunos. 
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Figura 25. Experiência dos alunos no projeto Basquete para a Vida - Parte 3 

 

4.2.2. Pesquisa qualitativa com o coordenador 

A partir também de um roteiro, fez-se uma entrevista com o coordenador do projeto. 

Toda a entrevista foi gravada e posteriormente transcrita. A primeira pergunta feita foi 

questionar quais as dificuldades e soluções encontradas durante o planejamento e 

execução de um projeto social esportivo. 

 
Bom as dificuldades e você na execução de um projeto social e você aplicar na 

prática tudo aquilo que você tem, como os objetivos e as metas colocadas no papel. 

Por que não? Como trata se de recursos públicos? No final, no encerramento do 

projeto, você tem que apresentar, juntamente com a prestação de contas, os 

documentos contábeis e documentos que comprovem o estabelecimento e o 

cumprimento dessas metas que foram traçadas no projeto. Agora, a solução para 

que isso aconteça? E você tenha menos dificuldade. E você tem uma boa gestão do 

projeto de todos os processos. Há um bom controle com os seus professores. Aquela 
equipe que é contratada, contratada diretamente para trabalhar no projeto. A entrega 

de planos de aulas, lista de presença, lista de beneficiários. Então é um controle que 

você na gestão. Se você faz isso mensalmente e não deixa acumular para o final do 

projeto, para você levantar o que aconteceu nos 12 meses anteriores. Se você tem 

esse controle mensal, você consegue fazer essa gestão de uma forma mais eficaz e 

com mais qualidade. 

 

Explorando a fala do coordenador, as dificuldades de um projeto social esportivo 

estão relacionadas à grande quantidade de atividades de gestão do projeto, como 

prestação de contas, dados contábeis, diários de classe, planos de aula e controle dos 
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beneficiários. Como solução, o coordenador aponta o controle mensal das atividades e a 

boa gestão do projeto.  

A segunda pergunta foi questionar sobre ser suficiente as políticas públicas 

existentes atualmente voltadas para projetos sociais esportivos. 

 
Sobre as políticas públicas. Nós temos aí hoje em dia. Eu acho que as principais a 

serem citadas no trabalho que a gente realiza aqui com a entidade, as leis de 

incentivo na esfera federal e na esfera estadual. São muito importantes porque elas 

nos permitem estar realizando o trabalho, mas elas estão muito aquém do que 

deveria ser o ideal de uma política esportiva que deveria ter uma abrangência muito 

maior. Eu acredito que deveria haver o estímulo para que novos programas fossem 
criados para que se atendessem um número maior de beneficiários e uma 

massificação do esporte como uma ferramenta de educação importante, impactante 

e na vida de diálogo dos nossos, das nossas crianças e adolescentes. 

 

 Investigando a fala do coordenador, as políticas públicas nas esferas estaduais e 

federais ainda são longe de serem ideais como política esportiva. Ele sugere que novos 

programas sejam criados, de modo a atender maior número de alunos, massificando o 

esporte e melhorando a vida dos estudantes. 

 O terceiro questionamento na entrevista foi relacionado há como se poderia 

aperfeiçoar o projeto, e o que eventualmente impediria que isso ocorresse.  
 

A respeito do que pode ser feito para melhorar os projetos. Nós, com os anos que 
nós temos de experiência, o que a gente busca nos nossos projetos? No caso, a 

modalidade ao basquetebol é um diferencial que vai além das aulas de iniciação 

esportiva, a modalidade. Então é uma coisa que nós já executamos e é muito 

importante. Ao nosso ver, é um dos diferenciais. São os temas transversais, que são 

palestras sobre riscos sociais ligadas ao DST's e que é sempre mensalmente. Nós 

definimos um calendário anual com temas, por exemplo, respeito, autoestima, meio 

ambiente, entre outros. Com cada tema, cada mês, um tema. São convidados 

pessoas, profissionais e voluntários que fazem essa palestra para os nossos alunos 
e nós temos uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, pedagogo, 

assistente. 

 

Pelo estudo da resposta, aperfeiçoar o projeto, que segundo eles, já aperfeiçoam 

atualmente, é o diferencial de oferecer a modalidade do basquete de forma técnica e 

experiente, e ainda oferecer palestras mensais com discussão de temas transversais, como 
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saúde corporal e mental e meio ambiente, com palestrantes que compõem uma equipe 

multidisciplinar. O coordenador não citou dificuldades relacionadas. 

 

    O quarto questionamento na entrevista foi relacionado aos pontos positivos do 

projeto, especificamente aqueles relacionados com o desenvolvimento do aluno. 

  
Temos uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, pedagogo e assistente 

social. E que são eles preparam o tema transversal, termo transversal, para que 

depois ele possa ser aplicado nas aulas com os professores e os alunos durante 

aquele mês. Nós estamos estudando também a possibilidade de novos diferenciais, 

além dos temas transversais de a gente colocar curso de marketing digital. E o 

planejamento financeiro familiar. Então os pontos positivos do projeto. Como se trata 

da modalidade de basquetebol, os meninos nas aulas, além dos fundamentos e 

regras do jogo, é o enfoque. A ênfase do projeto está na questão dos temas 
transversais citados na resposta anterior. São valores e princípios que contribui para 

a formação desses indivíduos para podermos formar uma sociedade melhor. 

 

Pelo verificado da resposta, as ações executadas no projeto com objetivo de 

desenvolvimento do aluno são criadas por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, 

que posteriormente levam as propostas aos professores para aplicação junto aos alunos 

durante as aulas de basquete. Ainda, citou-se propor cursos de planejamento financeiro 

familiar e marketing digital 

 O último questionamento na entrevista foi relacionado à evasão ao longo da 

execução do projeto, e as razões desta. 

 
A questão da evasão, ela acaba acontecendo, sim. Existe uma rotatividade de alunos 

e isto acontece em períodos de férias escolares. A gente, levando em conta a 

pandemia, foi uma situação da restrição das aulas e a retomada. São situações muito 

especiais que aconteceram, mas hoje nós temos para essa questão da evasão, essa 

equipe multidisciplinar, onde a gente procura monitorar a frequência de aula dos 

alunos e aqueles meninos que acabam tendo uma falta sucessivas. A família 

comunicada para a gente tentar resgatar esse aluno para o projeto, com o trabalho 
da assistente social e da pedagoga. 

 
Durante a análise da resposta do coordenador, evidencia-se que a evasão é tratada 

com muita atenção pela equipe multidisciplinar, que monitora a frequência dos alunos, e 

comunica a família do problema. E para estes alunos, tenta-se dar a atenção devida com 

assistentes sociais e pedagogas. 
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4.2.3. Pesquisa qualitativa com um professor 

 
Também a partir de um roteiro, fez-se uma entrevista com um professor do projeto. 

Toda a entrevista foi gravada e posteriormente transcrita. A primeira pergunta feita foi 

questionar quais as mudanças percebidas nos alunos nas relações interpessoais. 

 
Foi muito complicado para as crianças e adolescentes porque sentiram a falta da 

presença física fazendo aulas online pela internet. Com isso, foi difícil se motivar e 

manter todos a fazer as aulas. Eles acabaram pulando muitas fases. Por não ter 

disputado campeonatos e não ter treinado coletivamente. Alunos com dificuldade em 
se comunicar e interagir com algumas pessoas, timidez, vergonha, quando já 

conhece algum amigo a relação é mais fácil, quando não conhece, se teve uma certa 

retração em conversar. 

 
Explorando a resposta, percebe-se que as crianças, durante a pandemia, ficaram 

desmotivadas. Mas que o projeto permite alunos fazerem novos amigos, diminuindo timidez 

e vergonha. 

A segunda pergunta realizada foi para questionar sobre quais as mudanças 

percebidas nos alunos na relação com a família e comunidade. 

 
Com relação à família e à comunidade, tivemos perdas com isso. Muitos alunos se 
desmotivaram e perderam um pouco do interesse em voltar para as aulas. Nós, 

professores, tivemos que ir atrás dos meninos para o retorno, ligar e conversar com 

os pais, porque alguns pais também ficaram com um pouco de receio de mandar os 

filhos. E até com razão, mas aos poucos foi voltando. Dentro dos protocolos de 

segurança é mais complicado. A relação também ficou dificultada e somente com 

quem já tem alguma relação próximo que o contato é mais fácil. 

 

Examinando a resposta, nota-se que além da desmotivação dos alunos, os pais se 

sentiram receosos para recolocar seus filhos no projeto após a pandemia. Foi necessário o 

contato individual dos professores com pais para conversas no sentido de reinício das 

atividades. 

A terceira pergunta ao professor questionou sobre quais as mudanças percebidas 

nos alunos no rendimento escolar. 

 
Sobre o rendimento escolar. Percebemos que muitos alunos não conseguiram 
acompanhar as aulas on line porque às vezes por falta de internet e com ausência 

dos pais ou responsável para acompanhar as aulas online. Sendo assim, perdeu um 
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pouco, principalmente dos alunos que estava em fase de alfabetização, atrasando o 

ensinamento. O rendimento escolar foi um dos mais prejudicados, pois devido as 

aulas online o aprendizado foi muito pouco, tendo uma dificuldade no retorno 

presencial. No aprendizado e nas relações sociais. 

 

Investigando a resposta, percebe-se que muitos alunos tiveram dificuldades para 

acompanhar as aulas online em suas escolas, prejudicando o rendimento escolar. Durante 

a volta presencial das atividades, verificou-se dificuldades no aprendizado e nas relações 

sociais  

A quarta pergunta ao professor questionou sobre quais as mudanças percebidas nos 

alunos no cuidado de si (saúde, alimentação, qualidade de vida...). 

 
Muitos ficaram fora do peso, porque só com aulas on line não é o suficiente para. 

Fazia a parte física e ficaram psicologicamente confusos com a situação. Tenho que 

ficar em casa só com internet e televisão e se alimentando mal. Por conta da 

ansiedade. A alimentação também foi outro fator prejudicado pois na pandemia se 

comia mais e alimentos não saudáveis, além das atividades físicas que também foi 

prejudicada no desenvolvimento motor das crianças e adolescentes, tendo 
complicações de saúde, como obesidade, diabete, colesterol entre outros. 

 
Após averiguado a resposta, percebeu-se que os alunos ganharam peso e se 

alimentaram mal, tiveram dificuldades para entender a situação e para fazerem atividades 

físicas.   

A quinta e última pergunta ao professor questionou sobre as consequências do Covid-

19 para o projeto. 

 
Foi difícil para todos na pandemia por não ter aulas presenciais. Foi uma luta para 

manter os alunos nas aulas on line e nós, professores, tivemos que nos reinventar, 

programando aulas online, que também não foi fácil para ninguém de manter os 

alunos em forma e dando treinamento técnico. A pandemia prejudicou os projetos 

pois tivemos que trabalhar online e adesão dos garotos foi pouca nas aulas online. 

Tentamos fazer algumas ações para motivar os garotos a continuar praticando 
atividades físicas. 

 
 Após analisar a resposta, nota-se que tanto os alunos como os professores tiveram 

dificuldades, como manter-se nas aulas online. A presença dos participantes foi pouco, e 

os docentes precisaram se reinventar para garantir a presença dos alunos.  
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5. Discussão dos Resultados 

Com a apresentação no capítulo anterior dos resultados das etapas das pesquisas 

quantitativa-qualitativa e qualitativa, pode-se iniciar a discussão dos efeitos sociais 

provocados por projetos sociais esportivos, especificamente o basquete, na percepção dos 

pais e seus filhos participantes, e sob o olhar dos coordenadores e professores, 

respectivamente. Faz-se também discussão dos resultados obtidos comparando-os com 

outros trabalhos na literatura. 

5.1. Pesquisa Quantitativa-Qualitativa com os participante e pais 

Iniciando pela pesquisa quantitativa-qualitativa com os pais e filhos participantes dos 

projetos Basquete para a Vida do Instituto ASPA e Basquete Educação do Instituto 

Anderson Varejão, o Quadro 1 apresenta uma comparação dos dois projetos considerando 

os aspectos de caracterização dos participantes. 

 
Quadro 1. Comparação dos projetos considerando a caracterização dos participantes 

 Basquete para a Vida do 
Instituto ASPA 

Basquete Educação do 
Instituto Anderson 
Varejão 

Sexo 72% de homens 95% de homens 

Idade 9 e 10 anos 10 e 11 anos 

Zona urbana 98% 100% 

Tempo de participação Entre 1 e 3 meses Entre 1 e 3 meses 

Entre 1 e 2 anos 

Anos escolares Entre 1º. ao 4º. ano EF Entre 4º. ao 6º. ano EF  

 

Percebe-se a presença de homens nos projetos, idade entre 9 e 11 anos, com 

grande maioria na zona urbana, tempo de participação entre 1 e 3 meses, e os anos 

escolares mais frequentes entre 1º. ao 6º. ano do ensino fundamental. 

A Tabela 1 apresenta uma comparação dos dois projetos considerando aspectos de 

dados socioeconômicos. Identifica-se a forte presença dos participantes nas aulas de 

Educação Física em suas escolas, a inexistência de problemas graves de saúde, nunca ou 

quase nunca fizeram consumo de bebida alcoólica e cigarro, a forte presença nas 

atividades do projeto, e a baixa existência de outros espaços no bairro/comunidade. 
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Tabela 1. Comparação dos projetos considerando dados socioeconômicos dos participantes 

 Basquete para a 
Vida  

Basquete 
Educação  

Não participam de outras atividades 

esportivas 

58,13% 71,43% 

Participam das aulas de Educação Física 

na escola 

95,34% 100% 

Participam de outras atividades/projetos 

culturais, além de atividades esportivas 

76,74% 85,71% 

Informam existir outros espaços no 

bairro/comunidade (próximo de casa), 

além do projeto social esportivo 

58,13% 57,14% 

Não tiveram problema grave de saúde nos 

últimos 12 meses (e/ou, ao longo do ano) 

100% 100% 

Têm pessoas que moram na sua casa e 

que incentivam o filho a praticar esportes 

88,37% 94,28% 

Têm conexão com a internet em casa 86,04% 97,14% 

Nunca fizeram e/ou fazem uso de 

tabaco/cigarro 

97,67% 100% 

Nunca fizeram e/ou fazem uso de bebida 

alcoólica 

97,67% 100% 

Não possuem amigo/colega que deixaram 

de participar das atividades do projeto 

social 

86,04% 68,57% 

Nunca deixaram de participar das 

atividades do projeto social 

90,69% 82,86% 

 

 Assim como este trabalho, Reverdito (2022) busca compreender o esporte 

como fenômeno sociocultural no cenário contemporâneo, carregado de sentidos e 

significados para quem se envolve com ele. É preciso ampliar os espaços e oportunidades 

para os diferentes grupos sociais. 

O Quadro 2 apresenta uma comparação dos dois projetos considerando a 

experiência dos alunos nos projetos sociais. O projeto Basquete para a Vida teve como 

respostas mais frequentes “Um pouco” e “Definitivamente sim”, com destaque positivo para 
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“Aprendeu a encontrar maneiras para alcançar meus objetivos”, “Estabeleceu objetivos 

para mim mesmo nessa atividade”, “Aprendeu a se esforçar”, “Aprendeu a focar a atenção”, 

“Colocou toda energia nessa atividade” e “Aprendeu a considerar desafios ao fazer planos 

para o futuro”. Já o projeto Basquete Educação teve como respostas mais frequentes “Um 

pouco” e “Mais ou Menos”, com destaque positivo para “Melhorou habilidades de 

computador/internet”, “Melhorou habilidades criativas”, “Aprendeu a encontrar maneiras 

para alcançar meus objetivos”, “Estabeleceu objetivos para mim mesmo nessa atividade”. 

 
Quadro 2. Comparação dos dois projetos considerando a experiência dos alunos nos projetos sociais 

 Basquete para a Vida  Basquete Educação  
Aprendeu sobre os desafios de ser um 

líder 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Aprendeu sobre ajudar os outros Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Conheceu pessoas da comunidade Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Aprendeu que tinha muito em comum 

com pessoas de diferentes realidades 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Teve boas conversas com meus 

pais/responsáveis legais por causa 

dessa atividade 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Aprendeu como minhas emoções e 

atitudes afetam os outros do grupo 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Melhorou habilidades para buscar 

informações 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Melhorou habilidades acadêmicas 

(leitura, escrita, matemática, etc) 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Melhorou habilidades de 

computador/internet 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Mais ou menos 

Um pouco 

Melhorou habilidades criativas Um pouco  

Definitivamente sim 

Mais ou menos 

Um pouco 

Essa atividade aumentou a vontade de 

permanecer na escola 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 
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Aprendeu a encontrar maneiras para 

alcançar meus objetivos 

Definitivamente sim  

Um pouco  

Mais ou menos 

Um pouco 

Estabeleceu objetivos para mim mesmo 

nessa atividade 

Definitivamente sim  

Um pouco 

Mais ou menos 

Um pouco 

Aprendeu a considerar desafios ao 

fazer planos para o futuro 

Definitivamente sim  

Um pouco 

Um pouco 

Mais ou menos 

Observou como os outros resolveram 

os problemas e aprendeu com eles 

Um pouco  

Definitivamente sim 

Um pouco 

Mais ou menos 

Aprendeu a se esforçar Definitivamente sim 

Um pouco 

Um pouco 

Mais ou menos 

Aprendeu a focar a atenção Definitivamente sim 

Um pouco 

Um pouco 

Definitivamente sim 

Colocou toda energia nessa atividade Definitivamente sim 

Um pouco 

Um pouco 

Definitivamente sim 

 
Conforme Milistetd (2021), existe uma associação entre as experiências positivas 

dos jovens nos esportes e seu bem-estar mental. Isto corrobora, portanto, com a afirmação 

de que os jovens dos projetos analisados usufruem também de bem-estar mental.  

Já Cortês e colaboradores (2015) afirmam que o esporte passou a ser concebido 

como um excelente meio para se propor saídas para os problemas sociais que afetam 

cotidianamente, principalmente, crianças e jovens. Apontam também como principais 

benefícios dos projetos sociais esportivos a inclusão social, as mudanças positivas de 

comportamento, o preenchimento do “tempo livre”, o aumento do desempenho escolar, a 

aprendizagem das modalidades esportivas e o aperfeiçoamento do desempenho motor.  

O Quadro 3 apresenta uma comparação dos dois projetos considerando outros itens. 

Ambos os projetos mostraram que os participantes moram com 3 ou 4 pessoas em casa, 

sendo estas mães, pais e irmãos, e que participam de praticamente todas as aulas, faltando 

algumas vezes.  

 
Quadro 3. Comparação dos dois projetos considerando outros itens da pesquisa quanto-quali 

 Basquete para a Vida  Basquete Educação  
Frequência de participação no 

projeto social 

seu(sua) filho(a) faltou 

algumas vezes; participou de 

praticamente todas as aulas 

seu(sua) filho(a) 

faltou algumas vezes; 

participou de 
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praticamente todas as 

aulas 

Quantidade de pessoas que 

moram em casa 

3 e 4 4 e 3 

Quem são as pessoas que 

moram com seu(sua) filho(a) 

Mãe, pai e irmãos Mãe, pai e irmãos 

 

5.2. Pesquisa Qualitativa com coordenadores e professores 

O Quadro 4 apresenta uma comparação das respostas obtidas pelos coordenadores 

dos 2 projetos sociais. Foram citadas como dificuldades para execução a captação de 

recursos financeiros, bem como a prestação de contas. Com relação à soluções, citou-se 

o controle mensal das contas e das atividades em aula, bem como ter equipe de qualidade 

e multidisciplinar. As políticas públicas foram consideradas insuficientes e longe do ideal, e 

que poderiam ser criados estímulos fiscais para novos projetos. Para melhorar o projeto, 

foram citados ter sempre uma equipe multidisciplinar, palestras com temas transversais e 

envolver empresas que não do esporte. Com relação ao desenvolvimento do aluno, cita-se 

as atividades sendo geridas por equipe multidisciplinar. Finalmente, foi citado que a evasão 

ocorre quando pai não pode levar mais o aluno no projeto, as consequências que o Covid-

19 trouxe, e como diminuir a evasão foi citado que a equipe multidisciplinar precisa fazer 

contato com as famílias de filhos evadidos.   

 
Quadro 4. Comparação dos projetos considerando questionário dos coordenadores 

Perguntas Respostas - Basquete para a Vida  Respostas - Basquete Educação  
Quais as dificuldades e 

soluções encontradas 

durante o planejamento e 

execução de um projeto 

social esportivo? 

Escrita do projeto e à captação dos 

recursos financeiros. Equipe 

disciplinar com qualidade. Bom 

relacionamento com as empresas. 

Prestação de contas. Gestão com 

qualidade. Controle mensal das 

contas e das tarefas dos 

professores. 

As políticas públicas 

voltadas para projetos 
sociais esportivos são 

suficientes? 

São insuficientes, esporte não é 

prioridade no país. Melhor a forma 
como se trabalha com esporte nas 

escolas. 

Estão muito a quem do que deveria 

ser o ideal. Criação de mais 
estímulos fiscais para novos 

programas. 

O que poderia ser feito para 

aperfeiçoar o projeto? E o 

que impede esta melhoria? 

Ecossistema com instituições 

envolvidas. Parceria com entidades 

que não são do esporte. 

Palestras mensais com discussão 

de temas transversais. 
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Cite pontos positivos do 

projeto que contribuem para 

o desenvolvimento do aluno 

Além de uma boa formação técnica 

no basquete, perceber crescimento 

nas áreas multidisciplinares. 

Ações criadas e executadas por 

equipe multidisciplinar. 

Ocorre muita evasão ao 

longo da execução do 

projeto? Por quê?  

Ainda não possuem resultados de 

evasão depois do Covdi-19. Pais não 

podem levar e muitas atividades 
diárias. 

Monitoramento da frequência dos 

alunos. Dar atenção com 

assistentes sociais e pedagogas. 

 

Em seu trabalho, Capistrano e colaboradores (2020) compreendem as lições 

aprendidas em projetos de extensão relacionados aos esportes em uma instituição de 

ensino federal, através de dados obtidos dos relatos dos coordenadores dos projetos 

contidos no sistema da instituição entre os anos de 2012 a abril de 2019. Como resultado, 

foram identificadas centenas de lições aprendidas, com destaque para as áreas de 

qualidade, recursos humanos, o tempo e as partes interessadas como as mais citadas. Isso 

leva a crer que há uma ênfase dos professores do projeto em desenvolver ações de 

qualidade, bem como a importância da articulação de atividades junto aos stakeholders dos 

projetos. 

O Quadro 5 apresenta uma comparação das respostas obtidas pelos coordenadores 

dos 2 projetos sociais. Percebe-se nas respostas que os professores sempre se baseavam 

no caso Covid-19 para responder, mesmo que a pergunta não citasse a pandemia. Com 

relação a mudanças nas relações interpessoais, citaram que de fato ocorre uma melhora 

nos alunos, com novos amigos e diminuição da timidez. Com relação a mudanças em 

relação a família e comunidade, afirmam executar palestras com temas transversais para 

os alunos assistirem com a família, e ainda o contato individual dos professores com os 

pais. Sobre o rendimento escolar, os professores citaram que realizam palestras para 

motivação escolar, mas que mesmo assim estudantes diminuíram o rendimento escolar, 

percebido também no projeto. Sobre os cuidados consigo mesmos, os professores alegam 

que durante a pandemia, mesmo com as palestras interdisciplinares, os alunos ganharam 

peso e se alimentaram mal, tiveram dificuldades para entender a situação e para fazerem 

atividades físicas. Finalmente, sobre as consequências da pandemia, pontualmente alunos 

e professores tiveram que se reinventar com as aulas online. 

 
Quadro 5. Comparação dos projetos considerando questionário dos professores 

 Basquete para a Vida  Basquete Educação  
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Quais as mudanças percebidas 

nos alunos nas relações 

interpessoais? 

Melhora da relação interpessoal, 

aspecto positivo na área psicológica. 
Alunos fazem novos 

amigos, diminuindo 

timidez e vergonha 

Quais as mudanças percebidas 

nos alunos na relação com a 

família e comunidade 

Palestras online com temas 

transversais que envolvesse a 

família 

Pais se sentiram 

receosos para 

recolocar seus filhos 

no projeto após a 

pandemia. 

Necessário o contato 

individual dos 

professores com pais. 

Quais as mudanças 

percebidas nos alunos no 

rendimento escolar  

São oferecidas palestras para 

estimular os estudos 

Tiveram dificuldades 

para acompanhar as 

aulas online em suas 

escolas, prejudicando 

o rendimento escolar. 

Durante a volta 

presencial das 

atividades, verificou-

se dificuldades no 

aprendizado e nas 

relações sociais 

Quais as mudanças percebidas 

nos alunos no cuidado de si 
(saúde, alimentação, qualidade de 

vida...); 

Fez-se contato com as famílias 

para entender os problemas de 

cada uma. Entregaram cestas 

básicas para algumas famílias 

mais frágeis, e proporcionou 

apoio através de palestras online  

Em tempo da 

pandemia, alunos 

ganharam peso e se 

alimentaram mal, 

tiveram dificuldades 

para entender a 

situação e para 

fazerem atividades 

físicas 

Quais as consequências do 

COVID-19 para o projeto 
alunos sentiram bastante com a 

ausência de aulas e atividades 

físicas presenciais 

Tanto os alunos como 

os professores 

tiveram dificuldades, 
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como manter-se nas 

aulas online. A 

presença dos 

participantes foi 

pouco, e os docentes 

precisaram se 

reinventar. 
  

 

Em seu trabalho, Simarelli e colaboradores (2022) identificaram os conhecimentos 

para a prática profissional em projetos sociais, a partir das percepções dos próprios 

treinadores, fazendo entrevistas com seis treinadores projeto Programa Segundo Tempo. 

Conhecer o esporte trabalhado e seus alunos foram os resultados mais expressivos. 

Finalizam afirmando entender o estudo como um importante passo à promoção de 

discussões contextualizadas sobre esses treinadores, que convivem com situações de risco 

e possuem significativo papel social e formativo em nossa sociedade. 
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6. Considerações Finais 

Nesta etapa do trabalho, já é possível responder ao questionamento levantado na 

etapa inicial, que é como os projetos sociais esportivos na modalidade de basquete, podem 

provocar uma transformação social na vida do atleta, da sua família e da comunidade. 

Através da aplicação dos questionários aos participantes, coordenadores e professores dos 

projetos, percebe-se que os projetos sociais aproximam os alunos de seus familiares, 

através de palestras promovidas pelo projeto, onde ambos participam. Alunos aproximam-

se das comunidades criando amigos, diminuindo assim a timidez, e envolvendo-se com 

temas transversais sob a orientação de equipe multidisciplinar, a exemplo de profissionais 

de assistência social, psicopedagogia e nutricionistas, que os ensinam a se alimentar 

melhor. E as transformações sociais na vida do atleta são inerentemente positivas, como 

não terem doenças raras, não consumirem tabaco e álcool, e de participarem ativamente 

das atividades, bem como seus colegas. 

Pode-se afirmar também nesta fase do projeto que o objetivo principal foi atingido. 

Identificou-se e descreveu-se os efeitos sociais nos participantes dos projetos sociais de 

basquete na cidade de Franca-SP, o Basquete para a Vida do Instituto Aspa, e o 

Basquete Educação do Instituto Anderson Varejão. 

Os objetivos específicos propostos também foram cumpridos. Procurou-se 

entender e descrever os projetos, assim como a realidade dos alunos e familiares. E ainda 

se discutiu como os projetos sociais esportivos foram impactados em tempos de 

pandemia COVID-19. Sugere-se que o momento crítico da pandemia, onde o isolamento 

social era fundamental, impactou o projeto de forma significativa e muito dos benefícios 

sociais dos projetos foram perdidos. 

A pesquisa quantitativa com os pais e filhos participantes nos revelou muito pontos 

positivos nas possibilidades de desenvolvimento pessoal e social das crianças, como ter 

aprendido a encontrar maneiras para alcançar seus objetivos, ter estabelecido objetivos 

para eles mesmo nas atividades, ter aprendido a se esforçar e a focar a atenção, ter 

colocado toda energia nas atividades e ainda ter aprendido a considerar desafios ao fazer 

planos para o futuro. Finalmente, revelou-se melhora significativa nas habilidades 

criativas.  

A pesquisa qualitativa com coordenadores e professores dos projetos sociais nos 

fez conhecer várias realidades. Os coordenadores, por exemplo, afirmam que as políticas 

públicas foram consideradas insuficientes e longe do ideal, e que poderiam ser criados 

estímulos fiscais para novos projetos.  Ainda, citaram que a captação de recursos 
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financeiros, bem como a prestação de contas, são os maiores entraves dos projetos. Mas 

afirmam que o controle mensal das contas e das atividades em aula, bem como ter equipe 

de qualidade e multidisciplinar, podem diminuir os entraves. Os coordenadores avaliam 

que para melhorar o projeto atual, é importante sempre aperfeiçoar a equipe 

multidisciplinar, e propor palestras com temas transversais, envolvendo empresas que 

não do esporte. Finalmente, os gestores citam que a evasão ocorre quando o pai não 

pode levar mais o aluno no projeto, ou o aluno está com muitas atividades semanais, 

sendo necessários nestes casos uma equipe multidisciplinar fazendo contato com as 

famílias dos filhos evadidos.   

Este trabalho contribuiu para a área de projetos sociais esportivos, especificamente 

o basquete, por trazer pontos de vista e percepções de alunos, pais, coordenadores e 

professores de dois projetos da cidade de Franca-SP. Legisladores podem melhor criar 

e secretários podem melhor executar as políticas públicas a partir das experiências 

trazidas aqui. Também gestores de outros projetos sociais esportivos, em andamento ou 

sendo criados, podem melhor gerir seus programas a partir da leitura desta dissertação. 

Pais de potenciais alunos de projetos sociais em andamento em seus bairros podem 

decidir-se em matriculá-los de modo a serem beneficiados dos pontos positivos citados. 

Finalmente, o trabalho trouxe os aspectos negativos da execução de um projeto social 

esportivo em tempos de pandemia, e quais as ações positivas podem ser executadas de 

modo a minimizar os problemas. 

Quanto às dificuldades encontradas neste projeto, pode-se citar a pequena 

quantidade de respostas que foram obtidos de um dos projetos sociais em Franca-SP, o 

Projeto Assistência pra Vida, do instituto Fausto Giannecchini. Em função disto, o projeto 

não foi analisado no trabalho.  

Uma consideração importante a ser feita com relação aos resultados das 

entrevistas com os professores. Mesmo que uma pergunta realizada não citasse a 

pandemia da COVID-19, abordando um outro assunto, a pandemia sempre foi 

considerada na resposta dos docentes, mostrando o quanto a pandemia afetou os 

projetos. 

Na perspectiva de avançar e investigar de forma mais aprofundada no assunto 

deste trabalho, sugere-se realizar as mesmas entrevistas qualitativas com docentes, após 

um ano de encerramento da pandemia, com os mesmos projetos, de modo a comparar 

os resultados antes e depois. Ainda, sugere-se que seja feito uma pesquisa qualitativa 

com alguns pais e alunos, de modo a entender melhor suas expectativas, ansiedades, e 

sugestões de trabalho.  
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Anexo 1 – Questionário aos participantes e pais ou responsáveis 

Instruções: Leia as informações abaixo com atenção e tente responder a todos os itens da 

melhor forma possível. Se você tiver dúvida sobre o preenchimento de algum item, pergunte 

ao seu professor ou pesquisador.  

( ) Masculino 

( ) Feminino 

 

1. Você mora na zona urbana ou rural do município? 

( ) Urbana ( ) Rural 

 

2. Há quanto tempo você participa do Projeto Social? 

( ) Menos de um mês. 

( ) Entre um e três meses. 

( ) Quatro meses a um ano. 

( ) Entre um e dois anos. 

( ) Mais de dois anos. 

 

3. Qual série/ano da escola você frequenta atualmente? 

( _______________________ ) (registrar a série/ano) 

( ) Não estou frequentando escola. Por quê?_____________________________________ 

 

4. Além do Projeto Social Esportivo, você participa de outras atividades esportivas (menos 

Educação Física escolar)? 

( ) Sim. Quantas vezes por semana?_____ Onde?____________________ 

( ) Não. 

 

5. Você participa das aulas de Educação Física na sua escola? 

( ) Sim. Quantas vezes por semana?_______________________ 

( ) Não. Por quê? _________________________________________ 

 

6. Além de atividades esportivas, você participa de outras atividades/projetos culturais 

(dança, teatro, música, coral da igreja...)? 

( ) Sim. Qual (quais)?____________________________ 

( ) Não. 
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7. No bairro/comunidade (próximo a sua casa), além do Projeto Social Esportivo, existem 

outros espaços (praças, clubes, campos, quadras...) para a prática de atividades esportivas 

que você costuma frequentar? 

( ) Sim. Qual (quais)?____________________________ 

( ) Não. 

 

8. Em relação a sua participação do Projeto Social Esportivo, nos últimos três meses: 

( ) você está participando das aulas apenas nessa semana? 

( ) você faltou muito; participou de apenas algumas aulas? 

( ) você faltou algumas vezes; participou de praticamente todas as aulas? 

( ) você participou de todas a aulas; não faltou nenhum dia? 

 

9. Você teve algum problema grave de saúde nos últimos 12 meses (e/ou, ao longo do 

ano)? 

( ) Sim. Qual? _________________________________ 

( ) Não. 

 

10. Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa (residência)? 

(__________) 

 

11. Das opções a seguir, assinale quem são as pessoas que moram (residem) com você: 

( ) irmão(s) ( ) pai ( ) mãe 

( ) padrasto ( ) madrasta ( ) avô/avó 

( ) outro familiar (primos, tio, tia...) ( ) outro não familiar (amigos, 

convidados...) 

 

 

12. As pessoas que moram na sua casa incentivam você a praticar esportes? 

( ) Sim. ( ) Não. Por quê?______________________ 

 

13. Na sua casa tem ligação de internet? 

( ) Sim. ( ) Não. 

 

14. Você já fez e/ou faz uso de tabaco/cigarro? 



81 
 

 

( ) Sim. ( ) Não. 

 

15. Você já fez e/ou faz uso de bebida alcoólica? 

( ) Sim. ( ) Não. 

 

16. Você teve algum amigo/colega que deixou de participar das atividades do Programa 

Segundo 

Tempo nos últimos três meses? 

( ) Sim. Você sabe dizer por qual motivo? ______________________ 

( ) Não. 

 

17. Em algum momento você deixou de participar das atividades do Projeto Social 

Esportivo? 

( ) Sim. Por qual motivo? _______________________________ 

( ) Não. 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DA EXPERIÊNCIA DE JOVENS NO ESPORTE 
(YES-S) 

Versão para língua Portuguesa (RIGONI, 2014). 

 

Instruções: Em seguida, será apresentada uma lista de aspectos sobre a sua experiência 

no esporte. Para cada um dos itens, assinale (marcando com um X) a opção que mais 

corretamente caracteriza a sua experiência no esporte, de acordo com a seguinte escala: 

1 - De jeito nenhum 2 - Um pouco 3 - Mais ou menos 4 - Definitivamente sim 

Por favor, tente responder a todos os itens da melhor forma possível. 

Sua experiência no esporte de: NOME DO PROJETO 

 De jeito 

nenhum 

Um 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Definitiva

mente 

sim 

1. Aprendi sobre os desafios de ser um líder 1 2 3 4 

2. Aprendi sobre ajudar os outros 1 2 3 4 

3. Conheci pessoas da comunidade 1 2 3 4 

4. Aprendi que tinha muito em comum com 

pessoas de diferentes realidades 

1 2 3 4 

5. Eu tive boas conversas com meus 

pais/responsáveis legais por causa dessa 

atividade 

1 2 3 4 

6. Aprendi como minhas emoções e 

atitudes afetam os outros do grupo 

1 2 3 4 

7. Melhorei habilidades para buscar 

informações 

1 2 3 4 

8. Melhorei habilidades acadêmicas 

(leitura, escrita, matemática, etc) 

1 2 3 4 

9. Melhorei habilidades de 

computador/internet 

1 2 3 4 

10. Melhorei habilidades criativas 1 2 3 4 

11. Essa atividade aumentou minha 

vontade de permanecer na escola 

1 2 3 4 
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12. Aprendi a encontrar maneiras para 

alcançar meus objetivos 

1 2 3 4 

13. Eu estabeleci objetivos para mim 

mesmo nessa atividade 

1 2 3 4 

14. Aprendi a considerar desafios ao fazer 

planos para o futuro 

1 2 3 4 

15. Observei como os outros resolveram os 

problemas e aprendi com eles 

1 2 3 4 

16. Aprendi a me esforçar 1 2 3 4 

17. Aprendi a focar a minha atenção 1 2 3 4 

18. Eu coloquei toda minha energia nessa 

Atividade 

1 2 3 4 
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Apêndice 1 – Roteiro de entrevista com os professores 

 
1. Quais as mudanças percebidas nos alunos nas relações interpessoais? 

 

2. Quais as mudanças percebidas nos alunos na relação com a família e comunidade 

? 

 

3. Quais as mudanças percebidas nos alunos no rendimento escolar ? 

 

4. Quais as mudanças percebidas nos alunos no cuidado de si (saúde, alimentação, 

qualidade de vida...)? 

 

5. Quais as consequências do COVID-19 para o projeto? 
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Apêndice 2 – Roteiro de entrevista com os coordenadores 

1. Quais as dificuldades e soluções encontradas durante o planejamento e execução 

de um projeto social esportivo? 

 

2. As políticas públicas voltadas para projetos sociais esportivos são suficientes? 

 

3. O que poderia ser feito para aperfeiçoar o projeto? E o que impede esta melhoria? 

 

4. Cite pontos positivos do projeto que contribuem para o desenvolvimento do aluno 

 

5. Ocorre muita evasão ao longo da execução do projeto? Por que?  


