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RESUMO 

 

A pesquisa analisa a relevância que a saúde possui dentro do cenário nacional e 
sua capacidade de gerar desenvolvimento regional, melhorando a qualidade de vida 
de sua população, de forma a impactar outros aspectos que levam ao 
desenvolvimento. Mais especificamente, analisa o papel e a importância das clínicas 
populares como alternativa mais ágil ao Sistema Único de Saúde (SUS), e mais 
barata aos planos de saúde particulares, dando acesso à saúde rápida e de 
qualidade à população de baixa renda. A pesquisa aborda também todas as 
incertezas presentes no mundo globalizado em que vivemos, onde as constantes 
mudanças foram aceleradas ainda mais pela pandemia da COVID-19, que gerou 
uma crise sanitária na área da saúde. A pandemia da COVID-19 é considerada um 
Cisne Negro (TALEB, 2008), e a imprevisibilidade destes eventos demanda que as 
corporações utilizem ferramentas consistentes que auxiliem a minimizar os impactos 
desses eventos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma prospecção de cenários 
para clínicas populares no intervalo de cinco anos (2022-2026) na cidade de Franca-
SP utilizando uma dessas ferramentas. O método utilizado foi o da matriz 
Probabilidade X Favorabilidade proposto por Blanning e Reinig (1998), 
complementado pelo Método Delphi para alcançar maior consistência nas respostas 
dos entrevistados através do processo retroalimentar de análise e revisão dos 
entrevistados. O resultado proporcionou a construção de três cenários: Otimista, 
Pessimista e Realista, que permitem que as clínicas populares de Franca possam se 
antecipar e traçar melhores estratégias considerando os possíveis cenários que 
podem se desencadear nesse período, potencializando as oportunidade e 
restringindo as ameaças. Além disso, também é construída a Matriz Motricidade X 
Dependência para identificar quais eventos são considerados forças motrizes, 
impactando e desencadeando outros dos eventos analisados. Como resultados, a 
pesquisa disponibiliza um vislumbre dos possíveis desdobramentos da realidade 
mediante a análise de inúmeros profissionais que atuam na área, utilizando 
principalmente o conceito do Cisne Negro para antever possíveis rupturas, como a 
própria Pandemia de COVID-19, exaltando que nenhum cenário pode ser dado 
como certo, mas ao traçar estratégias na tentativa de antecipar-se a diferentes 
cenários, é possível construir um modelo mais sólido de estratégia. 
 

 
Palavras-chave: Incertezas; Área da Saúde; Prospecção de Cenários; Clínicas 
Populares.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT   

 

The research analyzes the relevance that health has within the national scenario and 

its ability to generate regional development, improving the quality of life of its 

population, in order to impact other aspects that lead to development. More 

specifically, it analyzes the role and importance of popular clinics as a more agile 

alternative to the Unified Health System (UHS), and cheaper to private health 

insurances, providing access to fast and quality health care to the low-income 

population. The research also addresses all the uncertainties present in the 

globalized world in which we live, where constant changes were accelerated even 

more by the COVID-19 pandemic, which generated a health crisis in the health area. 

The COVID-19 pandemic is considered a Black Swan (TALEB, 2008), and the 

unpredictability of these events demands that corporations use consistent tools that 

help to minimize the impacts of these events. The objective of this work was to carry 

out a prospection of scenarios for popular clinics in the interval of five years (2022-

2026) in the city of Franca-SP using one of these tools. The method used was the 

Probability X Favorability matrix proposed by Blanning and Reinig (1998), 

complemented by the Delphi Method to achieve greater consistency in the 

respondents' answers through the analysis and review of the feedbacks. The result 

provided the construction of three scenarios: Optimistic, Pessimistic and Realistic, 

which allow popular clinics in Franca to anticipate and devise better strategies 

considering the possible scenarios that may be triggered in this period, enhancing 

opportunities and restricting threats. In addition, the Motricity X Dependency Matrix is 

also built to identify which events are considered driving forces, impacting and 

triggering others of the analyzed events. As a result, the research provides a glimpse 

of the possible unfolding of reality through the analysis of numerous professionals 

who work in the area, mainly using the concept of the Black Swan to foresee possible 

ruptures, such as the pandemic of COVID-19 itself, extolling that no scenario can be 

taken for granted, but by outlining strategies in an attempt to anticipate different 

scenarios, it is possible to build a more solid model of strategy. 

 
 
Keywords: Uncertainties; Health Care Area; Prospection of Scenarios; Popular 
Clinics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se hoje numa sociedade pós-industrial, que também é conhecida 

como a Era da Informação, onde as mudanças ocorrem de forma contínua e 

exponencial, ocorrendo, ainda, uma explosão informacional que dificulta ainda mais 

a absorção desses dados pela população. De acordo com Moraes e Barbosa (2015), 

a globalização entre países e corporações acelerou ainda mais esse processo e 

modificou as relações de poder entre as nações, influenciando fortemente as 

culturas organizacionais e os comportamentos sociais, que são afetados pelas 

tecnologias, pela economia e pela combinação de culturas. As organizações são 

forçadas a realizarem mudanças estruturais para se adaptarem à nova realidade e a 

tomada de decisão assertiva passa a ter papel fundamental na sobrevivência, na 

eficácia e na competitividade dessas instituições. Para Oliveira e Forte (2011) no 

mundo corporativo o prêmio por decisões acertadas é o lucro, enquanto que a 

penalidade por más decisões é a perda de recursos e sua eventual falência. 

Portanto medidas assertivas devem ser tomadas para minimizar o impacto de 

decisões inadequadas. 

Esse cenário de grandes incertezas demanda das organizações uma 

melhor estruturação de seus processos, pois, conforme Porter (1989), a tomada de 

decisão estratégica das empresas frequentemente supõe que o passado irá se 

repetir, ou então ela segue decisões implícitas daquilo que seus gerentes julgam 

como o futuro mais provável.  Lindkvist (2010) afirma que se as empresas buscam 

compreender o presente e antecipar o futuro, elas devem se atentar às mudanças 

invisíveis que ocorrem nos bastidores do mercado, as tendências que não são 

óbvias, ainda não foram exploradas e não serão notícias velhas na próxima semana. 

Para que essas empresas continuem se mantendo competitivas, com a incerteza 

crescente em diversos cenários, algumas delas viram a necessidade de trazer a 

abordagem de cenários para o planejamento estratégico, como forma de reduzir as 

incertezas.  

Portanto, durante o processo de tomada de decisão, devem ser feitas 

as perguntas certas e deve-se duvidar do conhecimento habitual (GODET, 1990). O 

autor enfatiza, ainda, a incerteza do futuro, afirmando que todo aquele que alega 

prevê-lo é um mentiroso, pois o futuro não está escrito em lugar algum, de modo que 
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ele ainda será construído. É por isso que estudos prospectivos ganharam tanta força 

no cenário organizacional. Não significa dizer que eles garantem uma certeza sobre 

quais decisões devem ser tomadas pela organização, mas seu modelo de busca 

criativa dos desdobramentos da realidade tenta antecipar possíveis rupturas, que 

não enxergaríamos utilizando o método tradicional e linear de pensamento. Silva 

(2013) acredita que a prospecção de cenários permite identificar possíveis 

tendências dentro de um segmento específico, num dado intervalo de tempo, 

possibilitando antever quais ações podem alavancar esse segmento para suas 

alterações mais relevantes, ou mesmo elaborar ações estratégicas eficazes para 

prevenir cenários desfavoráveis. 

O maior problema é que os políticos, os gestores de empresas e os 

tomadores de decisão, ainda acreditam que podem confiar em modelos preditivos, e 

que a incerteza pode ser mensurada de maneira confiável (MAKRIDAKIS; TALEB, 

2009). Na metodologia de prospecção de cenários é utilizado o Método Delphi, que 

é uma forma de reduzir incertezas de cenários possíveis, através do processo 

retroalimentar de feedback, onde as média das respostas de um grupo amostral lhe 

são apresentadas novamente após sua primeira resposta, de forma que eles 

possam comparar sua resposta individual com a do grupo, e optando se querem 

manter sua resposta, ou ajusta-la para convergir com o que foi respondido pelo 

restante do grupo (GODET, 1990). 

Este estudo utiliza, também, a metodologia proposta por Blanning e 

Reinig (1998), que se baseia na Matriz de Probabilidade e Favorabilidade, onde os 

respondentes avaliam 20 eventos distintos, avaliando individualmente a 

probabilidade destes eventos tornarem-se realidade, e se eles serão favoráveis ou 

desfavoráveis para o setor, criando assim três cenários através das médias das 

respostas: otimista, pessimista e realista. É importante ressaltar que apesar da 

metodologia fornecer três cenários, eles não devem ser tomados como certos, mas 

deve-se utilizá-los como base para formular um plano de ação que possa se 

adequar de maneira consistente para todas as possibilidades. 

Godet (1986) critica os modelos que analisam puramente dados 

históricos, afirmando que eles não são capazes de identificar as disrupções que 

possam vir a ocorrer, uma vez que esses modelos estão atrelados a atores do 

passado, e um evento disruptivo é algo completamente imprevisível. Além disso, 

esses modelos analisam dados, e quando tratamos de atores, possuímos 
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parâmetros comportamentais e fatores socioculturais que não podem ser 

mensurados. 

A pandemia de COVID-19 foi abordada como um fator disruptivo, ou 

um Cisne Negro (TALEB, 2008) que alterou todas as relações políticas e 

socioeconômicas do planeta, tendo grande impacto para o setor da saúde, e que, 

provavelmente, surpreendeu muitos países e organizações de forma repentina e 

inesperada. Podendo ser considerada a maior crise sanitária da história mundial 

pelos seus impactos devastadores, cujos efeitos ainda repercutirão em diversas 

áreas ao longo dos anos. É preciso entender que a humanidade e as organizações 

não devem esperar por emergências, crises ou catástrofes para agir (GODET, 

1986). 

Por mais imprevisível que a pandemia de COVID-19 tenha sido, o setor 

da saúde é vital para elevar o bem-estar social e gerar Desenvolvimento Regional. 

Lorenzo (2006) cita importância da saúde como indicador de Desenvolvimento 

Regional, e este setor que já apresenta tanta instabilidade no país, principalmente 

quanto ao seu financiamento, tornou-se ainda mais precário com os efeitos da 

pandemia, é por isso que se faz necessários estudos futuros que possam amenizar 

as incertezas nessa área (MATTOS, 2009). 

Desta forma, o foco desta pesquisa foi direcionado para a área da 

saúde, mais especificamente para a área de clínicas populares e sua oportunidade 

econômica de desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS foi implementado 

no Brasil, em 1990, como uma forma de universalizar a saúde pública para os 

brasileiros, e seu modelo é referência mundial pela sua amplitude nacional, longitude 

assistencial e integralidade do cuidado. Isso significa que a saúde pública está 

disponível em todos os estados brasileiros e nos mais diversos municípios, além do 

que a atenção básica à saúde acompanha o paciente, desde sua entrada em uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), até sua internação e procedimento cirúrgico, 

caso esses se façam necessários, ou seja, é um sistema linear e completo. 

Souza et al. (2018) destacam o desenvolvimento alcançado pelo SUS 

através da expansão da Estratégia de Saúde da Família, que visava uma saúde 

integral, possibilitando acesso universal às famílias da atenção básica até níveis 

mais complexos da atenção hospitalar. Os autores citam também os avanços no 

cuidado de emergência, pré-hospitalar, tratamento de câncer, doenças 

cardiovasculares e, inclusive, na expansão do calendário de vacinação, que 
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apresentou uma vantagem estratégica significativa no combate da pandemia de 

COVID-19. 

Entretanto, apesar de possuir inúmeros pontos fortes e positivos, 

nesses 30 anos desde a regulamentação do SUS, a implementação de suas 

Diretrizes Nacionais encontra certas peculiaridades em cada município brasileiro, 

uma vez que ele utiliza forças conjuntas da federação, do estado e também do 

município. Nas palavras de Godoy e Silva (2018, p. 33) “as questões relacionadas à 

saúde-doença são temas frequentes nos meios de comunicação, especialmente nas 

mídias televisivas que expõem constantemente os problemas enfrentados pelos 

usuários do sistema público de saúde do Brasil”. 

Godoy e Silva (2018) apontam inúmeras vantagens apresentadas pelas 

clínicas populares no município de Fortaleza, citando a comodidade e a 

conveniência na proximidade entre hospitais, consultórios médicos e locais de 

exames, facilitando a locomoção da população carente que muitas vezes não possui 

meio de transporte próprio e na maioria das vezes depende de transportes públicos 

vindos de outras cidades da macrorregião. Eles citam também os custos atrativos 

oferecidos por esses serviços, que são viabilizados pelo alto giro de pacientes que 

utilizam essas clínicas. A agilidade, no entanto, talvez seja o maior diferencial 

apresentado e percebido pela população, uma vez que os pacientes conseguem 

agendar médicos, realizar exames, e em alguns casos realizar inclusive o retorno no 

mesmo dia para dar início ao tratamento da doença, julgando dessa forma um 

serviço de qualidade apresentado por essas clínicas. 

Tendo se espalhado pelo país, esse modelo de negócios tem chamado 

a atenção pela sua capacidade de elevar o padrão de saúde da população, 

diminuindo as filas para atendimento, e apresentando um tratamento precoce, fator 

que pode de fato salvar a vida da população e devolvê-la ao mercado de trabalho de 

forma produtiva, melhorando sua qualidade de vida de uma forma geral (LORENZO, 

2006). 

Portanto, a presente pesquisa tem por objetivo geral construir três 

possíveis cenários para as clínicas populares nos próximos cinco anos (2022-2026). 

Esses cenários serão construídos através da matriz Probabilidade e Favorabilidade, 

e abordará um cenário otimista, outro pessimista e um terceiro cenário realista 

através das entrevistas realizadas com pessoas envolvidas no dia a dia das clínicas 
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populares, sendo atribuídos critérios de probabilidade de acontecimento de cada 

evento, e sua favorabilidade para o setor. 

O trabalho deverá permitir constatar as potencialidades e as 

fragilidades das Clínicas Populares em Franca, construindo ferramentas que 

permitam uma antecipação aos cenários que podem se desenrolar nesse período, 

auxiliando sua gestão, bem como promovendo a construção de instrumento para 

verificar o impacto das ações no desenvolvimento local. 

Lorenzo (2006), Madureira (2015) e Moreira et al. (2019) pontuam as 

relações que uma melhora nos índices de saúde da população podem influenciar em 

melhoras no bem-estar, além das economias financeiras, cujo melhor 

aproveitamento dos recursos permite que a população de baixa renda possa 

direcionar seu orçamento para outras prioridades. Portanto, ao abordarmos 

melhores estratégias no desenvolvimento dessas clínicas populares, estamos 

falando sobre desenvolvimento regional. 

Também caberá destacar a busca dos seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar as tendências para o ambiente pesquisado, bem como suas 

rupturas, por meio da prospecção; 

2. Identificar, no ambiente de negócios, ameaças e oportunidades para as 

Clínicas Populares; 

3. Trazer mais segurança na elaboração do planejamento estratégico e nas 

tomadas de decisão das empresas desse ramo de atividade, contribuindo 

assim para o desenvolvimento de Franca-SP e região. 

O presente estudo compõe-se de seis capítulos que serão 

parcialmente detalhados nos próximos parágrafos. 

O primeiro capítulo abordará o desenvolvimento, desenvolvimento 

regional e como as políticas públicas são necessárias para impulsionar esse 

desenvolvimento, principalmente em países subdesenvolvidos, pois “...o Estado não 

existe para si próprio, mas como um instrumento para o desenvolvimento da nação” 

(CARDOSO JUNIOR, 2017, p. 18). Será também exposto alguns dos índices 

relevantes para a medição desse desenvolvimento, e como a melhora na qualidade 

saúde da população pode gerar o desenvolvimento regional. 

Em seguida, será abordado a área da saúde e a evolução do SUS no 

Brasil, exaltando seus pontos positivos, e as brechas que foram deixadas desde sua 

criação, sendo seu financiamento principal causa de debate e entrave que expõe 
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necessidades a serem complementadas. As clínicas populares surgem então como 

uma oportunidade, e seu modelo de negócios pode ofertar uma alternativa mais 

rápida ao SUS e mais barata aos planos de saúde privados. 

O terceiro capítulo desse trabalho abordará as dificuldades preditivas 

geradas pelas incertezas do mundo em que vivemos. sendo exaltado, 

principalmente, por fatores disruptivos como foi o caso da pandemia de COVID-19, 

que são eventos altamente imprevisíveis e com potencial devastador em vários 

ambientes. Será descrito também como a prospecção de cenários através da 

metodologia de Blanning e Reinig (1998) e como essa ferramenta pode ser útil na 

antecipação de diferentes probabilidades de futuros, citando os principais autores e 

suas metodologias. 

Em seguida serão descritos os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados para este artigo, descrevendo a pesquisa, o grupo amostral, os 

procedimentos de seleção dos cenários e como os questionários foram aplicados 

para alcançarmos os três cenários que serão descritos: Otimista, Pessimista e 

Realista, além da Matriz Motricidade e Dependência que determinam quais eventos 

são forças motrizes nesses cenários. 

No quinto capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, 

descrevendo detalhadamente os vinte eventos mais relevantes descritos pelos 

entrevistados, com suas probabilidades e favorabilidades médias atribuídas pelo 

grupo após a utilização do Método Delphi, que foram utilizados para a criação dos 

três possíveis cenários para os próximos cinco anos na cidade de Franca. Além da 

apresentação da Matriz Motricidade e Dependência, descrevendo quais eventos são 

mais relevantes pela sua influência sobre os demais eventos. 

Por fim, os resultados da pesquisa serão analisados individualmente, 

debatendo os possíveis desdobramentos de cada cenário, e possíveis pontos de 

interesse que devem ser considerados pelos envolvidos no setor, além de discutir 

sua importância para esse Programa de Desenvolvimento Regional. Serão 

abordados também fatores limitadores dessa pesquisa, e sugestões para pesquisas 

futuras. 
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2 DESENVOLVIMENTO E A SAÚDE 

 

O objetivo deste trabalho foi abordar a saúde como mecanismo de 

gerar desenvolvimento regional, portanto, esta sessão irá abordar questões sobre o 

desenvolvimento, desenvolvimento local e como a saúde é capaz de impulsioná-lo 

através de políticas públicas. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Madureira (2015) afirma que crescimento econômico e 

desenvolvimento econômico foram considerados sinônimos até a II Guerra Mundial. 

No período pós-guerra, o primeiro passou a ser entendido como aumento da renda 

per capita de um país, enquanto o segundo representava a melhoria na qualidade de 

vida da população em geral. Portanto crescimento econômico era percebido com 

aumentos constantes no nível de produção, mas só eram percebidos como 

desenvolvimento econômico quando esses incrementos alcançavam toda a 

comunidade através de melhorias na saúde, renda, educação e saneamento. 

Cavalcante (2008) afirma que as principais teorias econômicas 

acreditavam que uma forma de alcançar esse desenvolvimento econômico era 

através da industrialização, impulsionando as principais atividades econômicas de 

uma localidade. É devido a este fato que há tamanha confusão entre crescimento 

econômico e desenvolvimento econômico, pois, esta teoria econômica nem sempre 

estava correta. Akerman (2014, p. 21) pontua que “só o incremento do comércio 

entre os países não pode ser encarado como um remédio milagroso para a redução 

da pobreza e a promoção do desenvolvimento”. 

Cardoso Junior (2017) menciona que a inclusão do “S” na sigla do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), que passou a se chamar 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), se deu no 

momento em que o governo constatou que os projetos de industrialização haviam 

sido insuficientes para gerar o desenvolvimento social regional, não sendo capazes 

de eliminar a pobreza estrutural ou de combater as desigualdades, e a partir de 

então passou-se a distinguir os termos crescimento e desenvolvimento. 
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Desenvolvimento Regional ou Local é um termo utilizado para abordar 

o desenvolvimento de uma localidade específica, sendo a definição de local variada, 

podendo representar um país, estado, cidade, região ou comunidade, geralmente 

pouco menor do que a instância de divisão político-administrativo de um país 

(AKERMAN, 2014). Esse desenvolvimento é gerado através das interações entre os 

grupos que compõem aquela região. 

Verdi e Pires (2008) definem três tipos de dinâmicas territoriais: a 

aglomeração, a especialização e a especificação. Na aglomeração, o território se 

desenvolve pela acumulação cumulativa de atividades, portanto as empresas se 

beneficiam pela concentração dos indivíduos e das atividades, seja em mão de obra 

ou em materiais, que resultam na diminuição de custos produtivos. Na 

especialização, o processo de desenvolvimento está fundado na estrutura 

organizacional do tecido econômico, dominado por uma atividade industrial ou um 

produto. Nesse caso, ela gera vantagem através da acumulação de conhecimentos 

no domínio técnico da atividade, mas também gera uma fragilidade do tecido pela 

criação de uma monocultura industrial, temos um exemplo claro na indústria 

calçadista Francana, que pode impactar grande instabilidade na economia da cidade 

se um único setor for afetado externamente. Por fim, a especificação remete à 

possibilidade de produzir um único bem, sem concorrência e totalmente inerente a 

um só processo de produção. Nesse caso, os sistemas produtivos locais têm uma 

forte especificidade na medida em que seus produtos são fabricados em condições 

únicas. 

Akerman (2014) define desenvolvimento local como uma ação 

coordenada, descentralizada e com ampla participação de lideranças, instituições, 

empresas e habitantes de um determinado lugar de forma a favorecer a cidadania 

em prol do desenvolvimento das condições de bem-estar daquela localidade. 

Cardoso Junior (2017) acredita que em economias em 

desenvolvimento, que apresentam elevados índices de desemprego, inflação, 

precarização do trabalho e vulnerabilidades externas, os fatores produtivos, como a 

terra, o capital, o trabalho e o conhecimento, são de interesse coletivo, e devem ser 

manejados pelas políticas públicas de forma a distribuir o desenvolvimento 

econômico regional. 
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Verdi e Pires (2008) afirmam que as raízes culturais dos territórios 

possuem grande impacto na validação do sucesso do desenvolvimento local, 

portanto devem ser atentamente observadas pelos agentes que atuam a favor do 

desenvolvimento daquela região. Madureira (2015) complementa ainda que a 

compreensão das teorias sobre o desenvolvimento regional e a influência que o 

Estado possui sobre esse processo auxiliaria os gestores públicos a posicionarem-

se de forma ativa auxiliando no processo de desenvolvimento econômico. 

 

2.2 O DESENVOLVIMENTO REGIONAL BRASILEIRO 

 

Breitbach (2004) faz um breve relato histórico brasileiro apresentando 

os ciclos econômicos e como eles foram influenciados pela concentração espacial 

de nossas atividades, abordando a referência dos arquipélagos regionais. A primeira 

fase desse ciclo-econômico espacial iniciou-se ainda no século XIX com o café no 

estado de São Paulo, mas se propagou no início do século XX com o açúcar no 

Nordeste, o Ouro em Minas Gerais e a borracha na Amazônia. Essa dinâmica 

configurou um processo de concentração que fortaleceu principalmente a influência 

da Região Sudeste a nível nacional, dando início à segunda fase do 

desenvolvimento econômico espacial, que se estendeu até a década de 1960, 

caracterizando uma articulação comercial entre a Região Sudeste e o restante do 

país. 

Esse período de crescimento econômico da Região Sudeste gerou um 

desequilíbrio entre os estados brasileiros, dando início à terceira fase do 

desenvolvimento econômico-espacial do Brasil entre os anos de 1960 e 1980, 

período de integração produtiva, em que a Região Sudeste tornou-se o coração 

industrial do país (BREITBACH, 2004). Teixeira (2008) complementa que até a 

década de 1980 eram comuns as políticas industriais utilizadas para promover o 

desenvolvimento regional, onde eram concedidos subsídios e incentivos para a 

instalação de aglomerados em polos industriais como forma de fomentar as 

atividades manufatureiras. Nos últimos anos, foram adotadas políticas de 

dinamização de clusters com o objetivo de promover uma melhor distribuição 

regional e social de renda, contribuindo para a instalação de um processo de 

desenvolvimento local sustentado, através de aglomerados territoriais. 
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Verdi e Pires (2008) afirmam que o funcionamento de economias locais 

ou regionais é justificado pelo seu funcionamento através da relação de redes, 

portanto essas delimitações geográficas são necessárias para produzirem as novas 

estruturas industriais. Os autores complementam ainda que essas delimitações 

territoriais são difusas, frágeis e em permanente evolução, dependendo do tamanho 

e da estrutura das empresas ali fixadas. Essas empresas podem optar por uma forte 

implantação a fim de captar as externalidades produzidas pelo processo de 

construção territorial, aumentando assim seu nível de engajamento local. Essas 

externalidades produzidas pelas cadeias produtivas podem ser de caráter positivo 

ou negativo (MADUREIRA, 2015). 

Nesse ponto, Verdi e Pires (2008) chamam a atenção para o risco do 

“nomadismo” dessas empresas, ou seja, a realocação geográfica de algumas 

plantas fabris, que pode desencadear problemas sociais relevantes ao se 

desligarem de certos locais, considerando certa dependência gerada ao longo dos 

anos nessas localidades e influenciando os entes envolvidos. É por isso que a 

atuação do Estado como órgão mediador e incentivador dessas interações locais 

pode ser tão importante na manutenção da saúde econômica de algumas 

localidades. 

Esse desequilíbrio mencionado por Breitbach (2004) gerado entre os 

estados brasileiros mediante o crescimento econômico da Região Sudeste da 

década de 60 à década de 80, e a própria fragilidade da relação de redes nas 

economias locais mediante o nomadismo de algumas empresas citado por Verdi e 

Pires (2008) justifica que políticas públicas sejam implementadas pelos governos 

com o intuito de assegurar que esse desenvolvimento econômico ocorrerá de forma 

bem distribuída, evitando assim grandes disparidades entre regiões vizinhas, 

corrigindo possíveis fragilidades que uma região possa apresentar, e impulsionando 

outros aspectos que possam ser benéficos para todo o contexto nacional. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Hirschman (1961) afirma que a intervenção do Estado se faz 

necessária em países subdesenvolvidos com o intuito de alavancar as 

oportunidades de investimento local. Madureira (2015) complementa que o 

desenvolvimento nesses países se dá de forma desordenada, portanto cabe ao 
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Estado a intervenção para que esse desenvolvimento possa favorecer os Estados 

ou regiões mais atrasadas. Essa intervenção pode ocorrer através de estímulos no 

trabalho, na poupança e na inovação, pois mesmo que ocorra o crescimento 

econômico, esses países ainda apresentam escassez de moradia, saúde e 

educação. 

Cardoso Junior (2017) considera o Estado como ator estratégico 

fundamental na articulação de políticas públicas para, em última instância, garantir a 

segurança interna, ordenar o uso sustentável do território, regular a atividade 

econômica para gerar o desenvolvimento regional. Já Akerman (2014) considera 

que os recursos do governo, de forma geral, são insuficientes para implementar as 

medidas necessárias para alcançar o Desenvolvimento Local, mas sem o governo 

seria ainda mais difícil leva-las adiante. 

Furtado (1974) é ainda mais pessimista afirmando que países 

subdesenvolvidos como o Brasil enfrentem maiores dificuldades em promover suas 

políticas e programas sociais internos devido às pressões externas que sofrem dos 

países desenvolvidos. Acrescenta também que o sistema capitalista tal qual é hoje 

auxilia para que as discrepâncias entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

tendam apenas a aumentar. 

Akerman (2014) trata o Desenvolvimento Local no âmbito da 

formulação das políticas públicas, onde os agentes que interagem naquela 

localidade são responsáveis por expor seus conflitos e interesses diversos e buscar 

através de suas múltiplas interações: social, cultural, amorosa, espiritual, intelectual, 

política e econômica, meios que construam a cidadania e atinjam os objetivos mais 

urgentes daquela população. Para isso, é necessário fortalecer os pactos entre os 

agentes governamentais e não-governamentais, e ao final dos debates devem ser 

respondidos os questionamentos “desenvolver para quê e com quem”. 

Melo (2007) reforça que os programas sociais surgem como uma 

manifestação das necessidades mais urgentes evocadas pelos grupos sociais 

menos favorecidos. Madureira (2015, p. 21) complementa ainda importância da 

atuação do Estado na criação de políticas públicas que pudessem promover a 

reestruturação social de regiões e grupos menos favorecidos ao afirmar que “quando 

o crescimento econômico é absorvido por uma minoria, o desenvolvimento 

econômico torna-se cada vez mais distante de ser atingido”. 
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Verdi e Pires (2008) ressaltam que essas dinâmicas territoriais não são 

lineares nem definitivamente fixadas, podendo alterar seus arranjos conforme as 

mudanças econômicas, políticas ou culturais. É aí que se dá a importância das 

políticas públicas locais e seu papel nas políticas do Estado, atuando de forma 

intensiva para realizar a manutenção desses arranjos ou até mesmo seu 

desenvolvimento, de forma a gerar maior bem-estar naquela localidade, ou até 

mesmo em um cenário nacional. 

Verdi e Pires (2008, p. 44) definem essas dinâmicas no Brasil como 

Arranjos Produtivos Locais (APLs), denominando-as “aglomerações espaciais de 

agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto específico de 

atividades econômicas que apresentam vínculos e interdependência”. Esses APLs 

são formados por micro e pequenos empresários, consumidores, sindicatos, 

governos, entidades não governamentais e entidades internacionais que são 

responsáveis por permear conflitos e competitividade nessas complexas redes de 

cooperação com o intuito de gerar o desenvolvimento daquela localidade. Seu 

propósito é debater sobre o objetivo de desenvolvimento, abordando os papéis dos 

agentes locais e dos recursos, englobando inovação, solidariedade, sustentabilidade 

e cidadania, encontrando iniciativas locais e regionais viáveis de desenvolvimento. 

Akerman (2014) trata como o maior desafio do Governo Local trazer à 

mesa todas as entidades envolvidas para conseguir convergir todas essas ideias 

dispersas e conflitantes para construir uma plataforma comum em busca de um 

único objetivo, aumentar o bem-estar coletivo. Mas, de acordo com Verdi e Pires 

(2014, p. 49) “A coordenação entre os agentes sociais, econômicos e políticos 

locais, imprescindível à conformação do território, parece construir a formula do 

sucesso”. 

De Franco (2004, apud AKERMAN, 2014, p. 41) reconhece que gerar 

desenvolvimento local apresenta vários desafios por ser burocrático, centralizado, 

setorial, por envolver uma série de grupos sociais desarticulados e que muitas vezes 

defendem interesses contrários. Entretanto, inovar seria: 

[...] formular políticas locais descentralizadas, integradas e convergentes; 
intersetoriais, promovidas por meio de alianças; flexíveis, baseadas na 
necessidade, na oferta e na demanda, em vez de basear-se em um padrão 
de ofertas, assistencialista e compensatório; baseadas em diagnósticos de 
carência e potencialidades e não só nas necessidades sentidas; que 
realizem inversões em capacidades permanentes, em vez de tratar apenas 
de realizar gastos para oferecer recursos e coisas; que mobilizem e 
proporcionem novos recursos; que tenham mecanismos de controle social 
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pelos cidadãos beneficiários das políticas e que tenham monitoramento e 
avaliação. 

 

Akerman (2014, p. 81) entende que “nenhum ator, isoladamente, seja 

público, seja privado, tem, na atualidade, o conhecimento, a informação e os 

recursos suficientes para encontrar respostas satisfatórias e sustentáveis diante dos 

distintos interesses e valores”. É por isso que se faz necessário congregar e agregar 

os mais diversos atores sociais para que seja construída uma plataforma comum de 

ação. 

O desenvolvimento territorial pode ser visto como uma mudança social 

capaz de produzir solidariedade e cidadania comunitária, conduzindo de forma 

permanente e integrada a melhoria no bem-estar da população daquela localidade 

(VERDI, PIRES, 2008). 

Madureira (2015) aborda a questão dos agentes globais citando a 

Organização das Nações Unidas (ONU) que foi criada com o intuito de tratar da paz 

mundial, da educação, da alimentação, e de auxiliar o desenvolvimento de países 

mais atrasados e afetados pela guerra. Menciona ainda a Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL), vinculada à ONU, que foi criada com o intuito 

de entender as peculiaridades dessa região e trazer alternativas para o seu 

desenvolvimento. Fuccille et al. (2021) citam ainda o Mercosul (Mercado Comum do 

Sul) como de grande importância para o desenvolvimento dos países latino 

americanos, pois além da promoção do comércio entre os países do bloco, o 

objetivo de sua formação foi encontrar similaridades entre os países para que 

pudessem juntos sepultar antigas desconfianças entre eles, estimulando assim a 

paz, a proteção democrática na região e, consequentemente, o seu 

desenvolvimento. 

Cardoso Junior (2017) considera o Brasil um player de extrema 

importância quando mencionamos o desenvolvimento na região da América do Sul, 

dada sua extensão territorial e populacional, suas riquezas naturais estratégicas, sua 

posição econômica e geopolítica na América Latina e pretensões recentes no âmbito 

global. Portanto, sempre que houver o debate do desenvolvimento dessa região, o 

Brasil certamente deverá ser incluído nos debates. 
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Akerman (2014) cita a elaboração dos Planos Diretores em cidades, 

onde são discutidas medidas como saneamento, uso do solo, contaminação, 

atividades econômicas, moradia, recreação, entre outras, e essas discussões entre 

diferentes grupos e especialistas convergem em pautas urbanas que aumentarão o 

nível do bem-estar coletivo. 

Podemos citar ainda a Agenda 2030, que é uma iniciativa da ONU que 

propões um pacto global em prol do desenvolvimento sustentável. Ela é distribuída 

em 17 Objetivos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e composta 

por 169 metas que devem ser cumpridas até 2030. Essa agenda abrange 

justamente os mais diversos fatores sociais que são capazes de gerar bem-estar na 

população, fatores como: a erradicação da pobreza e da fome, saúde e bem-estar, 

educação, igualdade de gênero, acesso à água potável e saneamento, energia 

limpa, trabalho decente, crescimento econômico sustentável, redução das 

desigualdades sociais, sustentabilidade da vida, inovações em infraestrutura, 

consumo responsável, cidades saudáveis, responsabilidade climática, redução das 

desigualdade, instituições eficazes, e paz social (MOREIRA et al., 2019). 

Moreira et al. (2019) abordam mais especificamente a ODS 3, que se 

refere à Saúde e Bem-estar, e contempla nove metas que são consideradas 

ambiciosas na pesquisa realizada pelos autores, são elas: redução das mortalidades 

materna, infantil, prematura por doenças não transmissíveis, por acidentes nas 

estradas, e por produtos químicos perigosos; extinção de epidemias, prevenção e 

tratamento ao abuso do álcool e outras drogas, acesso universal aos serviços de 

saúde sexual e saúde reprodutiva, e cobertura universal de saúde. 

Moreira et al. (2019) afirmam que é necessário muito diálogo entre os 

países e as grandes corporações para conseguir alcançar algumas dessas metas, o 

fechamento de uma planta fabril da Ford, por exemplo, teria grande impacto 

negativo em algumas das 169 metas estabelecidas, incentivos fiscais podem ser 

oferecidos, ou outras medidas desenvolvimentistas podem ser apresentadas pelos 

agentes envolvido. Os autores afirmam ainda que a maioria dos países 

subdesenvolvidos não possuem orçamentos suficientes para impulsionar o 

desenvolvimento que a Agenda propõe.  

Como resultados da pesquisa realizada por Moreira et al. (2019), foi 

identificado que, além da má qualidade na gestão em saúde e da corrupção do 

sistema de saúde, os entrevistados julgam que a baixa participação da sociedade na 



29 

 

tomada de decisão das políticas de saúde, e a baixa integração entre políticas 

públicas de setores diferentes são, respectivamente, a terceira e a quinta maior 

razão que impedem a sociedade brasileira de atingir melhores níveis de Saúde e 

Bem-Estar. Isso evidencia que o Brasil ainda possui baixíssima interação entre os 

entes da sociedade e os responsáveis por fazer políticas públicas, fato que, caso 

incrementado, poderia trazer grandes benefícios nas políticas públicas da saúde. 

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS DA SAÚDE 

 

Cardoso Junior (2017) exalta a importância do SUS devido ao fato da 

população brasileira ser majoritariamente de baixa renda e não ter acesso a planos 

de saúde privado, mas reconhece que o SUS é altamente dependente de 

investimentos de ponta, recaindo sobre o Estado a responsabilidade de articular o 

seu financiamento. 

Albuquerque (2002) cita um problema relevante na questão das 

políticas públicas voltadas para a saúde, pois o fato do serviço público ser gratuito 

traz uma percepção à população de que ele é destinado aos pobres e, portanto, não 

possui qualidade. Essa visão é distinta em países desenvolvidos, onde os serviços 

públicos devem propiciar o bem-estar social, sendo destinados a toda a sociedade. 

Voltando à ODS 3, a crise do federalismo cooperativo que estrutura o 

SUS dificulta com que estados e municípios recebam os orçamentos previstos para 

honrar os salários de seus servidores, e realizar novos investimentos com ampliação 

de estruturas. Tudo isso resulta em uma série de obstáculos para avançar na 

melhoria do SUS e no cumprimento das metas da ODS 3 (MOREIRA et al., 2019). 

A sobrecarga no serviço público de saúde é justificada por sua alta 

demanda vinda da população mais carente, o que aumenta as filas por atendimentos 

curativos e dificulta o tratamento preventivo dessa parcela da população (MELO, 

2007). 

A equipe do Programa Saúde da Família (PSF), que é composta por 

um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, uma equipe de saúde bucal 

e de quatro a seis agentes comunitários de saúde, é responsável pelo atendimento 

primário dessa população, sendo responsáveis por analisar, filtrar, tratar ou 

encaminhar a população para os Centros de Referência de média ou alta 

complexidade, evitando assim a superlotação dos hospitais públicos (PAIM et al., 
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2011). É por isso que se faz tão importante a comunicação e a interligação entre 

esses níveis de atenção à saúde nos sistemas municipais (ALBUQUERQUE, MELO, 

2010). Os autores pontuam ainda que enquanto países como Cuba, Canadá, Suécia 

ou Inglaterra apresentam proporção de atendimento de uma equipe do PSF para mil 

habitantes, no Brasil essa proporção é de mil famílias, o que multiplica 

demasiadamente essa proporção resultando em maiores filas de espera para 

atendimento e lentidão na prevenção da saúde de forma geral. 

Akerman (2014) cita a crise global na saúde pública citando o 

crescimento das epidemias, a falta de sistemas de saúde sustentáveis, a 

insuficiência dos sistemas de saúde, entre outros, afirmando ser imperativo uma 

quarta revolução na saúde pública de forma a buscar a solidariedade, a equidade e 

a inclusão social. 

É por isso que as clínicas populares surgem como opção crescente no 

mercado, por apresentarem serviços de médicos especializados e exames clínicos a 

baixo custo e com maior resolutividade do que os serviços ofertados pelo SUS. De 

acordo com pesquisa realizada por Albuquerque e Melo (2010) a população carente 

está disposta a gastar até 15% do seu faturamento médio mensal per capita para 

utilizar os serviços privados dessas clínicas populares, mesmo possuindo o serviço 

gratuito oferecido pelo SUS. Esse fato se justifica pelos atendimentos serem 

realizados com maior agilidade, com exames imediatos, resultados entregues em 

menor tempo, evitando burocracias, filas de espera, e deslocamentos para a 

realização de outros procedimentos. A pesquisa evidencia ainda que os usuários 

dessas clínicas são da mesma faixa socioeconômica dos usuários do PSF, e sua 

escolha em sacrificar parte de sua renda por um serviço considerado mais eficiente 

auxilia na diminuição de usuários nas filas de espera do SUS. 

Albuquerque e Melo (2010) conclamavam o trabalho dos agentes 

sociais para minimizar a distância existente entre o SUS teórico e utópico com o 

SUS da prática do dia a dia, exaltando que o problema não está nos papeis e na 

formulação do modelo, mas sim na operacionalização, no cotidiano, no repasse de 

verbas, no trabalho das equipes de saúde e no atendimento aos usuários. O 

trabalho dos agentes sociais deve ser intensivo na complementação de uma política 

pública que apresente efetivamente as medidas de universalidade, integralidade e 

equidade, e para isso são necessários constantes sistemas de avaliação junto aos 

usuários para que possamos gradativamente aprimorar o programa de forma a 
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elevar efetivamente os padrões de bem-estar social, gerando desenvolvimento local 

real e encerrando de vez a conformidade com o “é melhor do que nada”. 

Outra questão relevante que surge no debate é como efetivamente 

medir a efetividade dessas políticas públicas e se elas estão de fato levando aquela 

região ao desenvolvimento econômico. Para isso, existe uma série de índices 

econômicos e sociais que causam debates entre diversos autores e que serão 

discutidos em seguida. 

 

2.5 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

 

A hegemonia do conceito do Produto Interno Bruto (PIB) ocorreu nos 

anos 50 quando o crescimento econômico se confundia com desenvolvimento 

econômico, mas já nos anos 60 surgiram algumas críticas a ele, são elas: dados 

discrepantes sobre o PIB dos países; em países de subsistência ele pode apenas 

ser estimado; desconsidera relações extra mercado (mercado informal ou rural); a 

renda per capita publicada não reflete o real poder de compra de uma nação; 

desconsidera elementos do bem-estar social; ignora custos ecológicos de 

crescimento; e a renda per capita média camufla fatores de desigualdade regional e 

de gênero. Mesmo assim, ele possui papel de indicador chave por representar o 

credo estratégico das agências de políticas locais, regionais e nacionais de 

desenvolvimento (SIEDENBERG, 2003). 

Pereira et al. (2018) afirmam que houveram profundas modificações 

nas discussões sobre progresso social desde o primeiro Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH) nos anos 1990. A partir de então passaram a 

observar inúmeros indicadores sociais e monetários, contrariando a visão tradicional 

de crescimento econômico apresentado pela análise do PIB per capita. O autor 

afirma ainda que o desenvolvimento deve ser analisado sob uma perspectiva 

conjunta das condições monetárias, educacionais, de saúde, moradia, saneamento 

básico, dentre outros fatores que gerarão bem-estar social, resultando assim no 

desenvolvimento econômico e social daquela sociedade. 

O termômetro é a melhor comparação a um indicador, pois ele mede 

apenas a temperatura, e não a febre, ou seja, ele aponta apenas um indicador de 

uma realidade mais complexa. Portanto, quando um determinado aspecto não é 

mensurado, outros indicadores devem ser empregados. Há críticos dos indicadores 
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sociais que afirmam que a maior parte deles não são consensuais, e que não são 

diretamente mensuráveis (SIEDENBERG, 2003). 

Siedenberg (2003) afirma que não há um indicador suficientemente 

abrangente para mensurar o processo de desenvolvimento econômico, mas eles são 

importantes para comparar regiões e auxiliar na tomada de decisão da escolha das 

políticas de desenvolvimento, portanto um indicador precisa ser: simples e de fácil 

interpretação; dinâmico a ponto de refletir as realidades sociais em mudança; 

sensíveis a ponto de detectar as mudanças rapidamente; holísticos de forma a 

serem inter-relacionados com outros índices; confiáveis através de sua base de 

dados; capaz de comparar o macro (país) com o micro (região, estado ou cidade); e 

possuir engajamento popular a ponto da população ser capaz de interagir para 

muda-lo. 

Akerman (2014) cita a importância de indicadores bem definidos e que 

possam ser monitorados, de forma a mensurar como estamos caminhando rumo a 

nossos objetivos, além de poder ser fiscalizado e cobrado pela população os 

resultados que estão sendo alcançados. Outro ponto relevante é que essas metas e 

objetivos podem entrecruzar-se, mesmo estando em âmbitos setoriais diferentes 

como saúde e educação. 

Segundo Siedenberg (2003), o conceito do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) virou consenso por enquadrar o desenvolvimento humano em esferas 

mais amplas que apenas as econômicas e que considerem aspectos relacionados à 

qualidade de vida da população, como viver uma vida longeva e saudável, de ser 

educado e ter acesso aos recursos necessários para um padrão de vida decente, 

além de possuir liberdade política e garantia de direitos humanos. Romero (2006, 

apud PEREIRA et al., 2018, p. 06) afirma que “o IDH é um dos indicadores que tenta 

medir a pobreza de forma mais eficiente”. 

Akerman (2014, p. 37) afirma que “a adoção do indicador 

desenvolvimento humano pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) para medir o bem-estar e a qualidade de vida nos países é uma 

tentativa qualitativa de recuperar o sentido original do termo desenvolver”. 

Lobo (2001) chama a atenção para a necessidade de buscarmos 

ferramentas mais eficazes de avaliação desses programas e iniciativas 

governamentais, que não as métricas financeiras e com perspectivas econômicas 

normalmente utilizadas. Esses programas têm o intuito de desenvolver o bem-estar 
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social e aprimorar nosso desenvolvimento social, portanto devemos entender melhor 

quais os objetivos do programa e o que ele busca alcançar, para apenas assim 

estruturar esse complexo sistema de avaliação de forma a compatibilizar o objeto do 

programa com o objetivo da avaliação. 

 

2.6 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POBREZA 

 

Fica evidente, portanto, que cada indicador é desenvolvido de forma a 

mensurar aquilo que é considerado relevante pelo governo ou pelas entidades que o 

utilizam. Quando tratamos de desenvolvimento, não podemos considerar, apenas, 

questões econômicas, mas também o desenvolvimento social e a melhora na 

qualidade de vida da população como forma de avanço social. Já no século XIX, 

Nietzsche tratava a questão da multiplicidade da vida e do mundo afirmando que o 

propósito da ciência é tratar da vida humana, pois o conhecimento só faz sentido 

quando trata da vida (GALLO, 2004). Ou seja, mediante o avanço da sociedade 

moderna, o propósito das ciências deve ser cuidar para que a sociedade alcance 

melhores condições para a vida humana. 

Lorenzo (2006) pontua que grupos em piores condições 

socioeconômicas estão expostos a um maior grau de risco, estando mais suscetíveis 

a serem acometidos por doenças agudas e crônicas, além de ter menor acesso a 

cuidados com a saúde e de pior qualidade. Justamente por esses fatores que essa 

parcela da população depende da formação e implementação de políticas públicas 

que possam reduzir sua vulnerabilidade em saúde pública, visando a redução das 

desigualdades sociais e assegurando o direito à promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

Pereira et al. (2018) complementam afirmando que as condições de 

pobreza do indivíduo podem ocasionar obstáculos psicológicos que influenciam sua 

tomada de decisões, dificultando a saída da pobreza ou até mesmo agravando-a. Os 

autores afirmam que pobreza não se refere apenas à falta das necessidades básicas 

fisiológicas, mas também de um sentimento de exclusão social do indivíduo ao 

perceber que “possui menos que o necessário para cumprir os compromissos 

sociais vigentes, em termos familiares, culturais e de posição social e profissional, 

que cada indivíduo apresenta” (PEREIRA et al., 2018, p. 03).  
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Sen (2013) aborda a questão da pobreza sob uma perspectiva mais 

ampla, chamando atenção que ela existe de várias formas. A pobreza de 

subsistência trata realmente da escassez de recursos para a sobrevivência física. 

Em seguida, podemos observar a pobreza das necessidades básicas, que se refere 

à privação do consumo de alimentos, vestuário, residência, saneamento básico e 

acesso à saúde e à educação. Além delas, percebemos a pobreza relativa, na qual o 

indivíduo não detém recursos e condições de vida adequada para ingressar no meio 

social em que vive. E por fim, podemos observar a pobreza como privação de 

capacitações, que envolvem questões políticas e culturais. Ao tratarmos de 

desenvolvimento social, e elevação no bem-estar social, devemos estar dispostos a 

conversar sobre a erradicação de cada uma dessas pobrezas, e não apenas à de 

subsistência. 

Crespo e Gurovitz (2002) realizam uma constatação que reforça esse 

ponto ao alegar que uma pessoa com maiores habilidades e competências terá 

acesso a melhores oportunidades e, consequentemente, conseguirá remunerações 

maiores. A questão é, não são todas as pessoas que recebem acesso a essas 

oportunidades que permitem desenvolver suas habilidades e competências, portanto 

isso se torna uma espiral que irá distanciar exponencialmente cada vez mais os 

indivíduos que enfrentam a pobreza com privação de capacitações. É nesse 

momento que nos deparamos, novamente, com a necessidade de políticas públicas 

para auxiliar a diminuir essas disparidades sociais. 

Myrdal (1965, p. 32) apresenta um raciocínio claro do círculo vicioso da 

pobreza: “Assim, um homem pobre talvez não tenha o bastante para comer; sendo 

subnutrido, sua saúde será fraca; sendo fraco, sua capacidade de trabalho será 

baixa, o que significa que será pobre, o que por sua vez, implica dizer que não terá o 

suficiente para comer; e assim por diante”. Ficando evidente graças a essa 

constatação que um homem é pobre porque é pobre, e dificilmente será capaz de 

sair dessa situação de marginalizado social se não encontrar oportunidades através 

de políticas públicas. 

Who (2002, apud AKERMAN, 2014) reforça esse pensamento 

afirmando que as populações mais pobres têm mais probabilidade de adoecer, 

perpetuando sua condição de pobreza. Enquanto, em contrapartida, os benefícios 

na área da saúde podem levar ao desenvolvimento da população, portanto a relação 

da saúde com o desenvolvimento é bidirecional. 
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Madureira (2015) menciona o efeito contrário a esse círculo virtuoso 

através da Causação Circular, onde qualquer mudança positiva em variáveis como 

educação, saúde e emprego desencadeará mudanças secundárias positivas no 

sistema. Moreira et al. (2019) também encontram evidências de que melhoras nos 

índices nacionais em educação poderiam contribuir para a obtenção de melhores 

índices em saúde e bem-estar. 

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde do Brasil, os fatores 

determinantes e condicionantes da saúde são: alimentação, moradia, saneamento 

básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos 

bens e serviços essenciais (LORENZO, 2006). Portanto quando tratamos o 

desenvolvimento local focando no bem-estar social da população estamos 

abrangendo cada um desses fatores que podem e devem ser melhorados para 

alcançarmos um desenvolvimento efetivo. Desde necessidades básicas como estar 

saudável e nutrido, como também necessidades mais complexas como sentir-se 

feliz, amado e útil para a comunidade devem ser atendidas, é por isso que as 

políticas públicas devem gerar acesso a bens e serviços de qualidade, à 

oportunidades, escolhas e capacidades pessoais de realização. 

Morin (2000, apud RIVERO, 2004, p. 84) afirma que a inteligência que 

só sabe separar fragmenta o complexo mundo em pedaços separados, deixando de 

aproveitar as possibilidades multidimensionais de todos o contexto, atrofiando as 

possibilidades de reflexão e compreensão do todo: 

O desafio da globalização é também um desafio da complexidade, de fato, 
quando os componentes que constituem um todo (como o econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são 
inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo 
entre as partes e o todo, o todo e as parte (MORIN, 2000, apud RIVERO, 
2004, p. 84). 

 

Ao longo dos mais de 30 anos da implementação do SUS no Brasil, 

podemos identificar melhorias nos indicadores de saúde e uma expressiva redução 

nas desigualdades em saúde entre as regiões brasileiras, além de estudos que 

apontam a redução da carga de doenças na população (SOUZA et al., 2018). O 

estudo de Souza et al. (2018) entre os anos de 1990 e 2015 apresenta queda 

acentuada da mortalidade por doenças transmissíveis, da morbimortalidade 

materno-infantil e de causas evitáveis de morte, além do aumento da expectativa de 

vida da população. 
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O levantamento bibliográfico desta dissertação ressalta a importância 

da saúde para gerar o desenvolvimento de uma localidade, é por isso que a 

prospecção de cenários como forma de antecipar melhores estratégias no 

gerenciamento de clínicas populares é uma forma eficaz de impulsionar a saúde e, 

consequentemente, impulsionar o desenvolvimento regional. 
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3 A ÁREA DA SAÚDE 

 

As clínicas populares surgem como uma alternativa para desafogar o 

Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo um atendimento médico rápido para 

aquela parcela da população que não consegue arcar com os custos financeiros de 

adquirir um plano de saúde privado. O SUS apresenta grande relevância no cenário 

nacional, sendo referência mundial por sua integralidade e universalidade, portanto 

devemos entendê-lo melhor, suas diretrizes, suas motivações históricas e suas 

transformações até o cenário atual que remontam um período anterior à aprovação 

da Lei Orgânica do SUS em 1990. 

Ainda no final dos anos 70 os reformadores sociais propunham uma 

legislação sanitária e ações para o enfrentamento de pandemias, e travaram uma 

batalha social defendendo a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, 

levantando algumas bandeiras centrais que, mais tarde, foram definidas como os 

princípios e diretrizes do SUS. Essas bandeiras são: a universalidade, a equidade, a 

integralidade, a descentralização, a participação da população e a organização da 

rede de serviços de modo regionalizado e hierarquizado (MATTOS, 2009). 

Após diversos debates e muita negociação foi aprovada a Reforma 

Constituinte em 1988, que, apesar de ser considerada uma importante conquista dos 

reformistas, ficou muito aquém das expectativas defendidas, sendo que outras 

questões relevantes foram deixadas para serem detalhadas em um momento futuro, 

como é o caso do financiamento do SUS (MATTOS, 2009). 

Mattos (2009) cita ainda que a humanização e a qualidade não são 

princípios centrais que aparecem na constituição do SUS, mas que devem ser 

tratados como princípios centrais para as políticas públicas da saúde, uma vez que 

seu ideal é melhorar a qualidade de vida da população. 

Dowbar (2009) descreve o Ministério da Saúde e os secretários 

municipais como fundamentais na elaboração das normas que operacionalizam o 

SUS, tendo o primeiro papel de executor editor das normas e, o segundo, atuação 

como agentes de pressão na organização nacional do seu desenho, ficando 

responsável por todo o debate e a articulação das políticas voltadas para a saúde. 
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Vale ressaltar que o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems) foi institucionalizado em 1988, e que, graças à sua pressão 

como agente político, que o Ministro da Saúde declarou publicamente, no encontro 

do Conasems em Fortaleza, seu compromisso com a aprovação da Lei 8.142, no 

final de 1990, formando a Lei Orgânica da Saúde (DOWBAR, 2009). 

Mas nem sempre esse relacionamento foi fácil. Quando o governo 

Collor tentou elaborar a primeira Norma Operacional Básica (NOB), em 1991, ele 

não convidou os demais atores do setor para o diálogo, o que resultou no fracasso 

da adesão dos municípios (DOWBAR, 2009). 

Paim et al. (2011) criticam o processo de tomada de decisão da forma 

em que era realizado, sem a participação social e centralizado em grandes 

burocracias, fazendo com que se perdesse de vista o interesse geral de todos os 

grupos envolvidos. 

Já no ano seguinte foram convidados para a discussão o Conasems e 

o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) para o debate da 

segunda NOB, o que resultou na adesão de 1.074 municípios nessa norma. O que 

ainda deixou muitos deles receosos foi a questão do repasse no financiamento, 

entrave que, devido a sua complexidade, sempre era deixado para um momento 

posterior nos debates (DOWBAR, 2009). 

Foi apenas em 1993 que a descentralização ganhou força através da 

formatação da terceira NOB, que envolveu o Ministro da Saúde Jamil Haddad, 

vinculado ao movimento sanitário, e ofereceu três níveis de habilitação aos 

municípios, cada qual para um tipo de capacidade administrativa. Foi também nessa 

NOB que foi ativada a Comissão Intergestores Bipartites (CIB), que dava voz aos 

municípios em uma escala estadual, e a Comissão Intergestores Tripartites (CIT), 

que abria um espaço de negociação entre município, estado e federação em um 

nível federal (DOWBAR, 2009). 

A NOB seguinte deu continuidade ao mesmo caráter das negociações 

e implementou o Piso de Atenção Básica (PAB), dividido em uma parte fixa, de 

acordo com o número de habitantes, e em um incentivo variável condicionado ao 

percentual da população coberta pelo programa. Essa iniciativa incentivava os 

princípios de universalidade do SUS e superou as expectativas do Ministério da 

Saúde em número de adesões, contando, em maio de 2002, com a habilitação de 

5.537 dos 5.560 municípios do Brasil (DOWBAR, 2009). Desde 2006 algumas 
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dessas normas foram substituídas pelo Pacto pela Saúde, um acordo no qual os 

gestores de cada nível de governo assumem compromissos mútuos sobre as metas 

e responsabilidades em saúde (PAIM et al., 2011). 

Impulsionado o processo de descentralização por meio das estratégias 

de regionalização do SUS, e apoiando o princípio da sua universalização, através da 

NOB que estimula o alcance do programa a uma totalidade da população desses 

municípios, restava coordenar e expandir a cobertura do programa para níveis mais 

complexos de cuidado na saúde, além de estimular a prevenção a doenças como 

forma de alcançar o princípio da integralidade do SUS. Para consolidar esse 

princípio o Governo utiliza algumas estratégias de repasse de recursos, como o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Saúde da Família (PSF) (PAIM et al., 2011). 

A ESF foi criada em 1994 com o intuito de trazer uma abordagem mais 

integral ao modelo de saúde nacional, visando universalizar a saúde para todos os 

brasileiros (SOUZA et al., 2018). O PSF, que veio para complementá-lo, é utilizado 

desde 1998 como forma de integrar os cuidados básicos das famílias em 

comunidades carentes como forma de promover a saúde e oferecer ações 

preventivas. Sua estrutura é composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem, uma equipe de saúde bucal e de quatro a seis agentes comunitários 

de saúde que ficam responsáveis por uma região com aproximadamente 1.000 

famílias (PAIM et al., 2011). 

Paim et al. (2011) citam algumas grandes vantagens desses 

programas, sendo elas: 1) encaminhamento mais efetivo a serviços secundários e 

menor tempo de espera; 2) redução na taxa de mortalidade infantil pós-neonatal; e 

3) melhorias na notificação de estatísticas vitais e reduções em internações 

hospitalares potencialmente evitáveis. Vale ressaltar que condicionalidades 

apresentadas pelo Programa Bolsa-Família como pré-requisito para a vinculação 

das famílias ao Programa, impulsionou a vinculação das crianças aos serviços de 

saúde, especialmente em Unidades de Saúde da Família (ALMEIDA et al., 2018). 

Em 2004 o Brasil assinou a Estratégia Global de Dieta, Atividade Física 

e Saúde da Organização Mundial de saúde para a prevenção da obesidade e 

doenças não transmissíveis, e em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde 

focou em ações intersetoriais e a atuação em determinantes e condicionantes da 

situação de saúde (SOUZA et al., 2018). Esses eventos evidenciam que a saúde 
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passou a evoluir para diferentes esferas do cuidado e da qualidade de vida do 

paciente, focando em índices globais que pudessem reduzir a taxa de mortalidade e 

aumentar a expectativa de vida. 

Ainda em 2006 o Programa Farmácia Popular do Brasil foi expandido 

com a denominação Aqui Tem Farmácia Popular com o intuito de levar o benefício 

da aquisição de medicamentos essenciais a baixo custo a mais lugares e mais 

pessoas, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica, uma parceria entre o 

Governo Federal e o setor privado varejista farmacêutico. O Governo determinou 

também a gratuidade em medicamentos que tratassem as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) (SOUZA et al., 2018). Em 2008 foram apresentadas as 

Unidades de Pronto-atendimento (UPA) que funcionam 24 horas como forma de 

aliviar a demanda nas emergências hospitalares (PAIM et al., 2011). 

Em 2011 o Governo lançou o plano de enfrentamento das DCNT com 

ações que incluem a promoção da saúde, prevenção e assistência. Ainda em 2011 o 

Programa Academia da Saúde incentivava a prática de atividades físicas e ações de 

promoção da saúde, além de acordos voluntários com a indústria alimentícia para a 

redução da quantidade de sal em alimentos ultra processados e a eliminação de 

gorduras trans, que foi complementado pelo Guia de Alimentação Saudável lançado 

em 2014 (SOUZA et al., 2018). 

Mendes e Carnut (2020) citam as dificuldades geradas pela Emenda 

Constitucional nº 95/2016 que congelou o gasto público por 20 anos, custando uma 

perda de R$9,7 bilhões no financiamento do SUS entre 2018 e 2019. Os autores 

afirmam que a partir de então o Brasil caminha para o “desfinanciamento” do SUS, 

uma vez que a aplicação mínima correspondente à 15% da Receita Corrente Líquida 

(RCL) de 2017 será reajustada somente pela variação do IPCA até 2036. 

Considerando o período mais recente que pode ser considerado o mais 

crítico na história do SUS devido à Pandemia da COVID-19, vale ressaltar o 

Programa Nacional de Vacinação que fornece vacinação gratuita e universal contra 

doenças transmissíveis desde 1973 de maneira eficiente, auxiliando na redução de 

doenças imunopreviníveis e na erradicação de inúmeras doenças (SOUZA et al., 

2018). A evolução deste programa, juntamente com a adaptação e adequação do 

SUS apresentado na atenção primária foi de extrema importância durante a crise 

sanitária de COVID-19 que assolou não só o Brasil, mas todo o mundo, permitindo 
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que o país apresentasse uma vacinação rápida e eficaz a toda sua população 

(FARIAS et al., 2020). 

Farias et al. (2020) mencionam ainda que coube ao Ministério da 

Saúde disponibilizar o primeiro Protocolo de Manejo Clínico do COVID-19 na 

Atenção Primária como forma de instruir toda a população da importância da 

Atenção Primária à Saúde (APS) como porta de entrada deste paciente ao SUS, fato 

que possibilitou o melhor manejo desses pacientes, auxiliando para amenizar a 

superlotação ocorrida nos próximos níveis do cuidado, que infelizmente resultou em 

um número elevado de óbitos no país pela falta de leitos hospitalares. O método de 

triagem utilizado foi o fast-track, derivado do protocolo Manchester. “Essa 

metodologia possibilita o fluxo rápido, objetivo e especialmente diferenciado dos 

pacientes através de esferas na cascata de atendimento da Unidade Básica de 

Saúde (UBS), desde a porta até o atendimento médico, evitando a circulação 

desnecessária deste paciente em outros ambientes do serviço” (FARIAS et al., 2020, 

p. 4). 

 

3.1 AS DIRETRIZES DO SUS 

 

Como foi mencionado nesse breve histórico do SUS, os reformistas 

propuseram algumas diretrizes centrais para a construção das Políticas Públicas da 

Saúde. É notório, no entanto, que desde o início dos debates sobre a reforma 

sanitária, no final da década de 70, muita coisa foi excluída, acrescentada, alterada 

ou melhorada, pois esse era o intuito dos debates dos agentes sociais. 

Em um dos primeiros documentos do movimento, datado de 1979, por 

exemplo, a questão da integralidade do sistema de saúde não aparece, sendo 

acrescentada como questão de transformação nas práticas da saúde posteriormente 

(MATTOS, 2009). Segundo Carvalho et al. (2017), a própria regionalização não 

estava efetivamente na agenda prioritária, uma vez que haviam inúmeras barreiras a 

serem quebradas dadas as proporções continentais do Brasil. 

Houve muitas influências do regime político e econômico daquela 

época na pauta de discussões dos reformistas e, outro ponto de grande insatisfação, 

era a mercantilização da saúde, exacerbada pela política governamental 

privatizante, concentradora e antipopular. Ainda na atualidade o SUS é altamente 

impactado pelos reflexos políticos, a própria Emenda Constitucional nº 95/2016 que 
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congelou o orçamento público durante 20 anos engessa a atuação do SUS. O fato é 

que apesar de ter sido implantado, ele ainda não se encontra consolidado (PAIM, 

2018) 

É por isso que o processo de formação do SUS é considerado 

constante, pois toda sua complexidade demanda ajustes contínuos, mas podemos 

elencar as diretrizes centrais que são reconhecidas como princípios do SUS 

(MATTOS, 2009). 

 

3.1.1 UNIVERSALIDADE 

 

Mattos (2009) cita o princípio constitucional de todo brasileiro em ter 

acesso aos serviços da saúde, independentemente de sua classe social, ou sua 

renda, sua raça ou sua cor, recaindo ao Estado a responsabilidade de garantir esse 

direito básico. Seria basicamente assumir o compromisso de que todo e qualquer 

brasileiro teria acesso gratuito aos serviços de saúde em todo o território nacional. 

Ao Universalizar o SUS, entendemos que um de seus princípios 

básicos é fornecer atenção básica em cada município, vilarejo ou comunidade em 

todo o Brasil, ou pelo menos fornecer acesso àqueles que se encontram em 

localidades mais afastadas, para receberem os serviços da saúde. Paim e Silva 

(2010) afirmam que ao universalizar o SUS, o governo assegura uma qualidade 

mínima ao atendimento às classes mais baixas, pois elas receberão o mesmo 

atendimento que a classe média, que possui maior influência política e, portanto, é 

capaz de agir como ator de influência para pressionar benefícios mínimos dentro do 

atendimento do SUS. 

 

3.1.2 EQUIDADE 

 

O conceito de Equidade é que todas as pessoas devem ter acesso ao 

mesmo nível de serviço, evitando segmentações por classes econômicas, portanto, 

por mais que vivamos em uma sociedade desigual e que lutemos para reduzir essas 

desigualdades, Mattos (2009) afirma que dentro do SUS não é aceitável a 

diferenciação no acesso à saúde. “Produzir equidade em saúde é não tratar de 

forma igual os desiguais, dando prioridade a eles em recursos ou procedimentos” 

(AKERMAN, 2014, p. 26). 
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Paim e Silva (2010) abordam a diferença entre equidade horizontal e 

equidade vertical citando a ideia aristotélica de justiça, onde a primeira trata iguais 

de maneira igual, enquanto a segunda supõe tratamento desigual a pessoas 

desiguais, uma vez que o mesmo tratamento a pessoas que pertencessem a classes 

sociais distintas faria apenas a manutenção da desigualdade social. Dessa forma, 

eles julgam como um fator de correção social oferecer um tratamento desigual 

àqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade. 

 

3.1.3 INTEGRALIDADE 

 

Além dos princípios básicos reconhecidos do SUS, Mattos (2009) 

defende também a humanização do atendimento como direito a qualquer cidadão, 

afirmando que não é suficiente a garantia ao acesso universal e igualitário aos 

brasileiros, mas que as práticas de cuidado devem estar comprometidas em sanar o 

sofrimento das pessoas ou evitar esse sofrimento. 

Paim e Silva (2010) complementam essa ideia trazendo o conceito da 

Medicina Integral, cujo objetivo é articular as ações de promoção da saúde, 

proteção, diagnóstico precoce, limitação do dano e reabilitação. 

Já a Lei 8.080/90 refere-se à integralidade da assistência, entendida 

como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

Para entendermos melhor a integralidade, devemos entender os três 

níveis de atenção à saúde. Segundo Carvalho e Ignati (1987, apud SILVA et al., 

2007), os níveis de atendimento na atenção à saúde estão interligados, na 

perspectiva da prevenção e promoção da saúde:  

“- Primário ou básico: objetivo a promoção da saúde, por meio do 
atendimento das necessidades básicas do ser humano e a proteção contra 
doenças, por meio das imunizações, condições seguras de trabalho, 
prevenção de acidentes e de agressões ambientais; 
- Secundário ou especialidades: recuperação da saúde, através 
identificação a mais precoce possível, da enfermidade, a promoção da cura 
e a limitação do dano pelo tratamento adequado; 
- Terciário ou hospitalar: visa à reabilitação das pessoas que tenham 
passado pelo processo da doença, reintegrando-as no seu projeto de vida e 
na sociedade” (CARVALHO E IGNATI, 1987, apud SILVA et al., 2007, p.96) 
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Dessa forma, precisamos entender que os esforços para universalizar 

a saúde em todo o Brasil demandam extremo esforço e iniciativas conjuntas da 

federação, dos estados e dos municípios, e que o passo inicial é universalizar a 

saúde básica, ou primária, levando seu acesso até as comunidades mais carentes e 

longínquas. 

A partir do Decreto nº 7.508 de 2011 ficou definido que os serviços 

prestados serão organizados em níveis crescentes de complexidade, ou seja, 

procedimentos considerados como de alto custo estarão disponíveis dentro do SUS, 

mas em hospitais maiores e localidades geográficas específicas, onde muitas vezes 

é necessária uma intervenção estadual para obter esse acesso. Portanto, para 

alcançar a integralidade é necessária a articulação de políticas, programas e 

projetos, exigindo ação intersetorial e gestão compartilhada e pactuada, a exemplo 

da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e da Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB) do SUS, bem como de iniciativas recentes de sistemas únicos de assistência 

social (SUAS) e de segurança pública (SUSP). 

Almeida et al. (2018) alertam para os riscos que uma comunicação 

precária em uma rede tão complexa como o SUS pode apresentar, uma vez que a 

Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada de um paciente, se essas 

informações forem perdidas ao longo do processo do cuidado do paciente, a 

continuidade do tratamento será inviabilizada. 

Na Estratégia Saúde da Família (ESF), por exemplo, a organização das 

informações se dá não só entre a equipe de saúde, mas também entre outras 

unidades, facilitando assim a circulação das informações no sistema de saúde de 

forma eficiente. A integralidade é permitida dessa forma, uma vez que essa 

estratégia determina de onde para onde o paciente será encaminhado, quais 

necessidades o paciente terá quando ele for transferido e quais responsabilidades 

deverão ser compartilhadas (ALMEIDA et al, 2018). 

 

3.1.4 DESCENTRALIZAÇÃO 

 

A descentralização da gestão e das políticas públicas no país visa 

emancipar o poder exclusivo das mãos da União para repartir sua responsabilidade 

entre União, estados e municípios, incentivando a participação popular para alcançar 

maior eficiência, qualidade e fiscalização. 
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“A descentralização da cooperação técnica, assim como a 

descentralização dos recursos e capacidades são condições fundamentais para 

dinamizar o desenvolvimento das localidades” (AKERMAN, 2014, p. 93). 

De acordo com Farias et al. (2020) a capilaridade das equipes de ESF 

foi uma vantagem do Brasil no enfrentamento contra a COVID-19, pois através da 

APS foi possível descentralizar os atendimentos, testar um maior número de casos 

suspeitos, buscar ativamente novos casos e a dar continuidade no tratamento 

desses casos confirmados. Essas ações fortaleceram o planejamento da vigilância 

epidemiológica, permitindo medidas de controle locorregional. 

Segundo Paim et al. (2011, p. 19) “a saúde foi o único setor dentro das 

políticas públicas que implementou uma descentralização radical, com importante 

financiamento e ações regulatórias do governo federal”. A regionalização dá grande 

suporte ao princípio da descentralização, uma vez que é necessário fortalecer o 

acesso à saúde em todas as regiões de forma a distribuir essas responsabilidades. 

 

3.1.5 REGIONALIZAÇÃO 

 

Carvalho et al. (2017, p. 1156) definem a regionalização como uma 

rede hierarquizada que deve organizar-se para ofertar “ações de atenção primária, 

urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar, e vigilância em saúde, explicitando a complementariedade entre essas 

ações para garantir, minimamente, um cuidado integral em tempo oportuno”. 

Dessa forma fica explícito que muitos dos princípios do SUS estão 

correlacionados, sendo que para que a saúde seja regionalizada, ela precisa ser 

integral. Para que haja descentralização, é necessário impulsionar a regionalização. 

Alcançando-se a regionalização em todos os municípios e comunidades, é 

alcançada a universalidade da saúde. 

Entretanto, apesar de sua complementaridade, existem muitas 

barreiras a essas implementações, a própria regionalização é influenciada pelos 

ciclos de implementação política municipal ou estadual que se alteram a cada dois 

anos, mudando os atores políticos e desconstruindo cenários que estavam sendo 

elaborados, demandando que essas negociações sejam mais dinâmicas e 

resolutivas para surtirem efeitos rápidos e efetivos. 
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3.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO SUS 

 

3.2.1 PROBLEMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

Carvalho et al. (2017) afirmam que só é possível avançar no processo 

de regionalização rediscutindo o modelo de financiamento do SUS. Mendes e Carnut 

(2020) criticam o excessivo financiamento do setor privado pelo Estado Brasileiro, 

afirmando que falta uma definição de fontes próprias para a saúde e uma melhor 

alocação de recursos para sustentar essa complexa rede que apresenta tamanha 

importância para todo o país. 

Como foi dito anteriormente, esse processo de descentralização federal 

é recente dentro das demais políticas públicas, estando presente também na 

educação e assistência social, mas ainda possui pequena base de comparação ou 

de análise. 

Mas, de fato se faz necessária a criação de novos arranjos normativos 

que respaldem o desenvolvimento do SUS e a profissionalização da gestão 

regionalizada, definindo responsabilidades e limites para cada ente federativo de 

forma clara. As políticas econômicas, que são responsáveis por definir a agenda de 

atividades e medidas que sustentarão o bem-estar nacional, ainda são 

centralizadoras, portanto fica difícil realizar um planejamento a nível estadual ou 

municipal sem a interação entre as três esferas federativas. Esse foi um dos 

resultados encontrados na pesquisa realizada por Moreira et al. (2017) com os 

secretários municipais, sendo que a maioria deles não sabia o posicionamento das 

lideranças de seu Estado ou do governo no Legislativo. 

Outro ponto relevante na pesquisa realizada em 2016 com os 

Secretários Municipais de Saúde é que 54,9% deles acreditam que há obstáculos 

para a Implementação de algumas medidas do SUS devido à falta de recursos 

financeiros da União, do Estado, ou dos Municípios. Isso exalta a falta de articulação 

do federalismo brasileiro em produzir efeitos cooperativos no sistema de saúde, uma 

vez que essa insegurança referente ao financiamento dos projetos e a falta de 

clareza quanto às diretrizes econômicas do Governo Federal distanciam os agentes 

regionalizados de agirem de forma integrada às perspectivas nacionais ou 

estaduais, gerando um vácuo nas ações que poderiam impulsionar o pleno 

desenvolvimento da Saúde Pública Universal (MOREIRA et al., 2017). 
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3.2.2 FINANCIAMENTO DO SUS E O SETOR PRIVADO 

 

Desde a promulgação da Lei Orgânica da saúde, a questão do 

financiamento foi deixada para ser detalhada posteriormente, justamente por 

esbarrar em questões polêmicas e conflituosas com os ideais reformistas. Graças à 

descentralização do SUS, seu financiamento é repartido entre a União, os estados e 

os municípios. 

De acordo com Dowbar (2009, p. 208) “até 1990, os recursos de 

origem federal representavam 77,7% do total do gasto público com saúde, [...] ao 

longo da década: 60,7% em 1994; 53,7% em 1996 e 58,3% em 2000”. Esses 

números demostram que a União tem reduzido seus gastos com saúde, como forma 

de repassar parte dessa responsabilidade aos estados e aos municípios. 

Mendes e Funcia (2016, apud MENDES E CARNUT, 2020) comparam 

o gasto público total brasileiro em saúde (União, Estado e Município) no ano de 2017 

que corresponde a aproximadamente R$3,60 por habitante/dia, equivalendo a 4% do 

PIB nacional, enquanto países como Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, 

Suécia e Espanha, que também apresentam sistemas de saúde universal, 

apresentam um gasto de 8% do seu PIB. 

Funcia e Santos (2019, apud Mendes e Carnut (2020) citam que em 

2018 o orçamento da Seguridade Social foi de R$723,6 bilhões, destinando-se 30% 

disso à saúde, o governo federal apresentaria um custo de R$217,1 bilhões, mas o 

valor destinado nesse período foi quase a metade disso. 

De acordo com dados fornecidos pelo Secretário da Saúde de Franca, 

em 2019, o percentual da receita de cada ente federativo gastos em saúde na 

cidade de Franca foi 13,13% vindos da União, 17,17% vindos do Estado e 22% 

vindos do município (Figura 1). Entretanto esse financiamento não é suficiente para 

sustentar toda a complexidade do SUS, demandando também fontes de 

financiamento privado. 
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Citando ainda o exemplo da pandemia da COVID-19, parlamentares, 

partidos políticos e movimentos sociais tentaram revogar a Emenda Constitucional 

nº 95/2016 que apresentava o congelamento no teto dos gastos, mediante a 

negativa da pauta durante o início da pandemia, coube aos governadores e as 

secretarias estaduais assumir a responsabilidade da linha de frente na tomada das 

decisões estratégicas na gestão das ações, mesmo que a União fosse o maior 

agente arrecadador (SODRÉ, 2020).  

Esse é um dos motivos de desagrado de muitos reformistas com o 

texto da Carta Magna, que define o SUS como o conjunto de ações e serviços 

públicos da saúde, mas que também abre espaço para que alguns serviços privados 

possam vir dele participar em caráter complementar. Isso não só deixa de constituir 

o SUS como o único sistema de saúde, mas também apresenta uma opção de 

saúde suplementar que irá competir com ele. Eles partem do pressuposto de que 

ambos os sistemas competirão pelos profissionais da saúde, e tendo um deles 

financiamento predominantemente privado terá, invariavelmente, qualidade das 

práticas bem superior ao apresentado no SUS. Esse pensamento questiona todo o 

princípio de equidade no atendimento à saúde (MATTOS, 2009). 

Paim (2018) afirma que o SUS enfrenta grandes interesses 

econômicos das operadoras de planos de saúde, da indústria farmacêutica, e de 

equipamentos médico-hospitalares, fazendo com que essa pressão pelo 

financiamento do SUS seja ainda mais árdua, uma vez que eles possuem orçamento 
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limitado e dificuldade de investimentos para ampliação da infraestrutura pública ou 

mesmo na contratação de profissionais qualificados comparado ao sistema privado. 

Parte do que financia o setor privado no Brasil é o SUS, e a outra são 

os planos de saúde. Paim et al. (2011, p. 17) mostram que no início da década de 70 

houveram massivos incentivos públicos na construção ou reforma de hospitais 

privados, além disso “Os subsídios diretos a empresas privadas para a oferta de 

assistência médica a seus empregados foram substituídos por descontos no imposto 

de renda, o que levou à expansão da oferta por cuidados médicos e à proliferação 

de planos de saúde privados”.  Essa demanda por seguros de saúde vem, em 

grande parte, dos trabalhadores de empresas públicas e privadas que oferecem tais 

benefícios aos seus colaboradores. 

Em 2008, 26% da população brasileira possuía um seguro de saúde, e, 

em 2009, esse setor gerou rendimentos de 63 bilhões de reais. Uma dificuldade 

apresentada ao SUS é essa concorrência desleal, pois devido a esse elevado 

financiamento do setor privado a prestação de serviços de especialidade, que já 

possui baixa oferta, acaba sendo priorizada para a prestação de serviços ao ente 

privado, gerando filas enormes e uma grande espera para o atendimento do SUS. 

Paim et al. (2011, p 21) mostram que “o gasto por desembolso direto 

como proporção da despesa total varia pouco entre a parcela mais pobre (5,83%) e 

a mais rica (8,31%) da população”. Ressaltam, no entanto, que enquanto a 

população mais pobre gasta com medicamentos, a população mais rica investe em 

planos ou seguros de saúde.  

Entretanto o SUS possui políticas específicas para procedimentos de 

alto custo (cirurgia cardíaca, oncologia, hemodiálise e transplante de órgãos) para 

garantir de fato o acesso universal à saúde. Essas políticas são realizadas através 

de parcerias com prestadores privados ou hospitais públicos de ensino, a preços de 

mercado. Portanto, mesmo que ainda exista discrepância no acesso à atenção 

básica e secundária de saúde, de acordo com o nível socioeconômico do indivíduo, 

aquela parcela da população que classifica seu estado de saúde como ruim ou 

grave ainda consegue receber o tratamento buscado, independentemente de sua 

classe socioeconômica. Isso evidencia que o SUS é de fato acessível a todos, mas 

seu processo pode ser moroso, e aqueles que possuem acesso a um plano de 

saúde saem na frente (PAIM et al., 2011). 
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O setor privado permaneceu centrado na atenção hospitalar, sendo 

responsável, em 2002, por 63% dos leitos oferecidos no SUS. Isso evidencia a 

importância que o agente privado possui dentro do SUS (DOWBAR, 2009). O Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) critica arduamente a persistência no 

modelo hospitalocêntrico e a dificuldade de compreender o sentido real da atenção 

primária, além de sugerir a eliminação dos subsídios ao setor privado, e também 

julga como necessária a garantia da capacidade de intervenção da Agência Nacional 

da Saúde Suplementar (ANS) sobre o setor privado como meio de garantir os 

interesses públicos (SANTOS; TEIXEIRA, 2017). 

Após analisar todo o setor, o CEBES apresenta algumas alternativas 

para o financiamento do SUS, são elas: 1) criação de uma fonte de financiamento 

exclusiva para a saúde que deve ser destinada diretamente aos Fundos Nacional, 

Estaduais e Municipais; 2) redução dos incentivos fiscais aos planos de saúde 

privados; 3) incremento de recursos advindos dos royalties do pré-sal e da taxação 

de grandes fortunas; e 4) aumento das despesas da saúde da União para um 

mínimo de 10% do orçamento federal (SANTOS; TEIXEIRA, 2017). 

 

3.2.3 REGIONALIZAÇÃO E A BAIXA INTEGRAÇÃO POLÍTICA 

 

Na pesquisa de Carvalho et al. (2017, p. 1160) os gestores 

entrevistados destacam que “as debilidades municipais e/ou estaduais, no que tange 

às ferramentas e instrumentos de planejamento, bem como a indefinição do papel 

do estado em muitas ocasiões, traduzem-se em dificuldades vinculadas à 

determinação por parte da União, por exemplo, de onde os recursos devem ser 

aplicados e gerenciados em âmbito regional, prejudicando o planejamento regional 

integrado e de base ascendente”. Isso evidencia que mesmo que a descentralização 

esteja na pauta dos princípios básicos do SUS, ainda encontram muitas dificuldades 

em implementá-las. A própria troca de cadeiras nas esferas federais, estaduais e 

municipais dificultam esse planejamento para o longo prazo, o que denota um 

problema político para viabilizar o SUS, pois não pode ser resolvido na esfera 

técnica. O CEBES considera que uma parcela da responsabilidade decai sobre os 

atores sociais devido a mediocridade do debate sobre as políticas de saúde na 

atualidade, trata-se de uma questão politizada e que demanda movimentos e 

pressões constantes para surtirem alguns efeitos (SANTOS; TEIXEIRA, 2017). 
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Paim et al. (2011) citam também a baixa integração da atenção básica 

com os outros níveis assistenciais, responsabilizando a baixa integração entre os 

prestadores de serviços municipais e estaduais, sendo estes últimos os detentores 

de serviços de maiores complexidades. Levando em consideração a crescente 

importância e relevância dos secretários municipais para o cenário de discussões 

das políticas públicas nacionais, o CEBES julga como imprescindível a qualificação 

no nível municipal para que eles possam melhor se articular em um nível 

interfederativo, evitando sempre que a saúde seja utilizada como moeda de 

negociação através desses cargos (SANTOS; TEIXEIRA, 2017). Pois, de acordo 

com Carvalho et al. (2017), as questões políticas/partidárias interferem diretamente 

nas relações federativas, com impactos negativos no setor da saúde.  

Apesar desta revisão de ajustes necessários, o SUS deve ser 

considerado como uma vitória, pois ele mudou a saúde no Brasil de forma radical, 

tornando-se uma das políticas públicas mais abrangentes e distributivas da história 

nacional, tornando o acesso à saúde universal e impactando milhões de brasileiros. 

O SUS conta com uma série de instituições de ensino e pesquisa através das 

Universidades e escolas de saúde pública que interagem com as secretarias 

estaduais e municipais contribuindo para a sustentabilidade institucional, 

fomentando o conhecimento e a disseminação de habilidades e valores vinculados 

às diretrizes do SUS (PAIM, 2018). 

Albuquerque e Melo (2010) observam que alguns problemas ainda 

distanciam o SUS teórico do SUS encontrado no dia a dia da população, entretanto 

os usuários da rede pública avaliaram positivamente o serviço em todos os quesitos 

analisados, evidenciando uma postura de aceitação da população com o 

atendimento do SUS alcançado até hoje. Isso não significa que não há novos e 

longos caminhos a serem percorridos, pois a má integração do PSF com o restante 

da rede pública ainda gera filas que podem se prorrogar por meses, ampliando ainda 

mais outra falha que fere o tripé de trabalho do programa: prevenção, promoção e 

recuperação da saúde. Quanto mais usuários nas filas de espera, menos tempo 

hábil haverá para o tratamento preventivo e a recuperação da saúde. 

 

 

 

 



52 

 

3.3 CLÍNICAS POPULARES COMO ALTERNATIVA COMPLEMENTAR 

 

Analisar as Políticas Públicas de Saúde no Brasil demanda uma ampla 

pesquisa que passe em seguida por uma análise mais minuciosa dos recortes 

regionais. Por mais que os princípios do SUS prezem pela universalidade e 

equidade, sabemos que um país de proporções continentais abriga peculiaridades 

muito distintas em cada um dos seus municípios. 

Como foi mencionado, o financiamento do SUS é uma preocupação 

constante dos gestores municipais. Essa sustentação financeira da triarquia federal, 

estadual e municipal demanda dos agentes uma luta constante para obter 

aprovação de orçamentos e concessão de novas verbas para a saúde, uma vez que 

a urgência nessa área é constante (PAIM, 2018). A espera incansável em filas, a 

sequência de triagens, e a morosidade de alguns procedimentos da saúde é de 

conhecimento comum, e muitas vezes aceitável pela população dada sua gratuidade 

e necessidade extrema.  

Possuir alternativas, como planos de saúde privados, ou mesmo a 

introdução de clínicas populares, que oferecem o acesso a consultas particulares a 

valores acessíveis à população, são uma forma de desafogar o sistema público de 

saúde e oferecer agilidade a uma parcela da população que talvez não pudesse 

aguardar pelo atendimento ao SUS. É obvio que esse direito deveria ser estendido a 

toda a população, o foco, no entanto, não é entrar no debate moral, mas apenas 

apresentar alternativas que viabilizem parte da solução do problema, uma vez que é 

amplamente reconhecida a construção constante do modelo do SUS. Solucionar o 

problema de uma parcela da população já é um ganho maior do que não solucionar 

questão nenhuma por enfrentar dilemas éticos de salvar o todo ou não salvar 

ninguém (GODOY & SILVA, 2018). 

“A urgência de algumas problemáticas sociais demanda respostas mais 

rápidas, exigindo, talvez, protagonismo exógeno” (AKERMAN, 2014, p. 69). Fica 

nítida a percepção da população quanto às vantagens das clínicas populares pela 

ausência de filas, agilidade no atendimento, realização de exames e procedimentos 

sem a necessidade de deslocamento e uma responsividade imediata para o 

tratamento da doença (ALBUQUERQUE; MELO, 2010; GODOY; SILVA, 2018). 
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Hoje em Franca, cidade com 360.000 habitantes segundo estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) em 2021, existem seis 

clínicas populares. Cada clínica possui um modelo de negócios similar às outras, 

apresentado algumas particularidades. São ofertados à população planos mensais a 

partir de R$29,90 com um custo adicional por acionamento de consultas pelo 

mesmo valor. Ou então, consultas particulares que variam de R$60,00 a R$140,00 

dependendo da especialidade médica para a população que opta por consultas 

avulsas, sem o custo da mensalidade. Uma delas foca seu modelo de negócios na 

telemedicina, mas também apresenta a opção do atendimento presencial caso este 

se faça necessário. 

Essas clínicas têm apresentado amplo crescimento nos últimos meses, 

fato exacerbando, inclusive, pelo avanço da pandemia da COVID-19, que fechou 

estruturas como o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), e restringiu o 

número de cirurgias eletivas para priorizar a abertura de leitos específicos para o 

tratamento de pacientes de COVID-19. Essa alternativa tem se tornado cada vez 

mais popular entre a população, e os valores ofertados estão dentro dos parâmetros 

da pesquisa de Albuquerque e Melo (2010) de que a população carente está 

disposta a gastar até 15% de sua remuneração per capita mensal para ter acesso a 

esse atendimento de maneira mais rápida e efetiva, portanto é uma alternativa ao 

sistema público de saúde que deve ser analisada mais de perto. 
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4 CENÁRIOS PROSPECTIVOS 

 

Para Marcial e Grumbach (2002) as mudanças socioeconômicas, 

políticas e tecnológicas estão ocorrendo em ritmo acelerado, seus impactos são 

capazes de desencadear efeitos do outro lado do mundo, causando rupturas em 

diversos ambientes de negócios e aumentando a incerteza quanto ao futuro. A 

incerteza reservada pelo futuro traz ansiedade para o ser humano, que desenvolve 

uma necessidade de prever o futuro como forma de reduzir essa insegurança 

(MAKRIDAKIS; TALEB, 2009). É por isso que a utilização de ferramentas preditivas 

tem crescido tanto no ambiente corporativo, a incerteza de um mundo em constante 

mudança demanda uma tomada de decisões mais assertiva. 

Godet (1986) menciona que se vive um paradoxo histórico, pois o 

pensamento prospectivo foi desenvolvido em um momento de menores incertezas, 

em que era mais fácil obter resultados, e não tão necessário se antecipar às 

mudanças dos cenários. Já a globalização presente na atualidade apresenta 

mudanças instantâneas, minuto a minuto mediante aquilo que acompanhamos 

simultaneamente do outro lado do mundo. A afirmação de um CEO norte americano 

em uma coletiva de imprensa, uma invasão Russa a um Estado vizinho, ou um novo 

vírus que esteja se espalhando pela Ásia, todas essas notícias apresentam impactos 

imediatos, podendo alterar todo o ambiente de negócios em que estamos inseridos. 

Os três exemplos mencionados já estiveram presentes no mundo real de alguma 

forma, e não conseguimos prever o momento exato em que eles poderão vir a 

ocorrer, mas sabemos que seus impactos podem ser devastadores nos ambientes 

em que estamos inseridos. A questão é: como lidar com tamanhas incertezas? 

Cardoso Junior (2017) considera o estudo do futuro uma ferramenta 

poderosa para os governos ao lidar com os possíveis desdobramentos políticos, 

sociais e econômicos que possam vir ocorrer, pois ao vislumbrar as possibilidades, 

oportunidades e ameaças do futuro, o governo pode mapear um leque de 

oportunidades que o país tem à sua disposição, podendo alocar recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos na direção das estratégias que serão 

empregadas. 
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Sousa et al. (2020) reiteram que o propósito da prospecção de cenários 

não é prever o futuro, mas compreender, projetar e experimentar possíveis futuros 

que possam vir a ocorrer, no intuito de traçar estratégias criativas para enfrentar 

esse cenário turbulento de incertezas. 

Quando lidamos com o desconhecido, existem três atitudes possíveis: 

a passiva, a reativa e a proativa. A primeira delas, a passiva, é demasiada arriscada, 

pois estamos aceitando a ideia do destino irreversível e irreparável. A atitude reativa 

é além de arriscada, também cara, pois fica mais barato prevenir um problema do 

que repará-lo após o ocorrido. E a terceira atitude, que é defendida pelo pensamento 

prospectivo, é a proativa, que se resume em se preparar, de maneira antecipada, 

para as possíveis mudanças que possam surgir no cenário, promovendo ações que 

levem aos resultados esperados (GODET, 1990).  

 

4.1 MÉTODO DELPHI 

 

O Método Delphi foi desenvolvido, na década de 50, pela RAND 

Corporation, com a finalidade de dar suporte na tomada de decisão da defesa 

nacional pela Força Aérea Norte Americana (LINSTONE; TUROFF, 2011). O método 

é sistematizado através de um questionário aberto de forma a obter inúmeras 

respostas individuais sobre possíveis cenários futuros. Em seguida é apresentado a 

cada um dos entrevistados o feedback da média de respostas do grupo controlado, 

de forma que eles possam alterar suas respostas para alcançar um maior grau de 

conversão das respostas. O intuito do método não é encontrar um consenso, mas 

trazer a reflexão dos entrevistados, para diminuir as respostas discrepantes 

(LINSTONE; TUROFF, 2011).  

Quando analisamos diferentes técnicas de prospecção de cenários, 

Skinner et al. (2015) consideram que a análise mais apropriada depende dos dados 

coletados, e é por isso que ele considera o Método Delphi uma forma consistente e 

estruturada através de seu modelo retroalimentar de informações. Ele exalta o 

anonimato dos entrevistados durante as entrevistas individuais, que protege a 

opinião de um grupo que poderia ser considerada impopular, ou mesmo a 

predominância de alguma ideia apresentada por um indivíduo que possua papel 

mais ativo dentro do meio analisado 
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Linstone e Turoff (2011) acreditam, ainda, que o processo de uma 

comunicação eficaz, dentro de um grupo, possibilita alcançar melhores resultados do 

que um indivíduo alcançaria sozinho. Na perspectiva do Método Delphi, podemos 

olhar através das lentes de um engenheiro, que traz questões mais técnicas, da 

mesma forma que observamos as perspectivas gerenciais de um diretor financeiro, 

cada uma delas analisando as diferentes possibilidades de eventos sob diferentes 

perspectivas e os resultados que esses cenários trarão dentro das organizações. 

Skinner et al. (2015) exaltam também as perguntas abertas durante a 

entrevista que permitem que os entrevistados apresentem sua visão particular sem 

nenhum viés da pesquisa, enriquecendo as possibilidades desenhadas na 

prospecção. Minayo e Sanches (1993, apud Sousa et al., 2020) pontuam a 

importância da investigação qualitativa que busca melhor entender a complexidade 

dos fenômenos ao avaliar as opiniões, crenças e valores dos entrevistados. As 

diferentes rodadas da entrevista permitem que o grupo encontre uma conversão das 

ideias prospectadas, mas não um consenso, o que é considerado essencial para 

não eliminar nenhum cenário que possa vir a se realizar. 

A partir da década de 60, os cenários prospectivos foram apresentados 

ao mundo corporativo através da Shell Corporation, em virtude das grandes 

incertezas geradas pelo mercado do petróleo internacional, uma vez que o maior 

desafio do planejamento é separar o que é previsível do que é fundamentalmente 

incerto (SPERS; WRIGHT, 2012). Após apresentar efeitos positivos em um mercado 

dominado por tanta instabilidade, essa técnica se espalhou pelo mundo corporativo 

como uma maneira eficaz de se antecipar às oscilações do mercado e auxiliar no 

processo de tomada de decisão. Para Blanning e Reinig (1998) cenários são 

descrições de possíveis futuros para uma organização, uma comunidade ou uma 

nação, e seu propósito é auxiliar os tomadores de decisão a entender a variedade 

de eventos que possam vir a ocorrer e suas possíveis implicações. 

Linstone e Turoff (2011) afirmam que a maioria das organizações não 

está sendo eficiente na antecipação dos riscos e erros atuais, pois elas dependem 

das caixas de sugestões deixadas na recepção ou pelas sugestões estimuladas 

entre os funcionários. Entretanto, essas ideias individualmente não possuem força, 

sozinhas, para chamar a atenção dos tomadores de decisão dessas organizações. É 

por isso que essa geração de ideias deve ser coletiva, revisada e ajustada, para 

chamar a atenção dos tomadores de decisão para aquilo que realmente importa e 
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que poderá gerar impacto dentro da organização. Godet (1990) ressalta que, para 

que o pensamento prospectivo se transforme em ações estratégicas efetivas, elas 

devem ser realizadas no coração da organização, de forma que aqueles que estão 

realmente envolvidos no processo possam contribuir para a construção desses 

cenários. 

Sousa et al. (2020) citam a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), em que os depoimentos dos entrevistados são avaliados de forma a extrair-

se expressões chaves que serão usadas como ideias centrais dentro da prospecção 

de cenários. Dessa forma, trabalhamos com ideias individuais, mas algumas 

convergem em uma única ideia central mencionada por inúmeros entrevistados, 

reforçando sua importância na pesquisa. 

Schwartz (2006) pontua que, na prospecção de cenários, não se trata 

de escolher um futuro desejado e torcer ou até mesmo trabalhar para que ele ocorra. 

Na prospecção de cenários devemos tomar decisões estratégicas, que sejam 

funcionais e viáveis para os diversos cenários possíveis. Para Silva et al. (2012) a 

organização possui duas alternativas: escolher um cenário ideal e adotar uma única 

estratégia, apostando todas suas fichas de que esse exato cenário irá se 

concretizar; ou, considerar os três cenários e elaborar uma estratégia robusta que 

poderia ser utilizada individualmente para cada um dos cenários possíveis, 

garantindo, de certa forma, uma menor incerteza quanto aos eventos que estão por 

vir. A prospecção de cenários busca compensar dois erros da tomada de decisão, a 

subestimação da mudança e a supervalorização da mudança (SCHOEMAKER, 

1995). 

Godet (1986) afirma ainda que o futuro não deve ser visto como uma 

linha simples e pré-determinada, mas que devemos explorar a pluralidade de 

inúmeros futuros possíveis. É importante, nesse momento, abordarmos mais 

especificamente as questões disruptivas que, provavelmente, deixam países e 

corporações vulneráveis, pois, como descreve Taleb (2008), a história não se 

arrasta, ela dá saltos. 
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4.2 OS CISNES NEGROS 

 

Taleb (2008) denomina como Cisnes Negros eventos altamente 

improváveis ou imprevisíveis, da mesma forma que seria imaginar um cisne negro 

antes do descobrimento da Austrália. Os primeiros Cisnes Negros foram vistos por 

lá, então até seu descobrimento, ninguém sequer cogitava sua possibilidade de 

existência, portanto, na imaginação de qualquer pessoa sua cor esperada seria 

branca, o que não significa que Cisnes Negros não existissem, mesmo que sua 

existência só fosse de fato constatada anos depois. Para o autor, um Cisne Negro 

possui três características básicas: eles são considerados outliers, ou eventos fora 

da curva esperada; seus impactos são de extrema magnitude no ambiente em que 

eles ocorrem; e, após o ocorrido, a natureza humana desenvolve explicações lógicas 

para justifica-lo, mesmo não tendo a menor ideia de que ele poderia ocorrer antes de 

seu acontecimento (TALEB, 2008). 

Makridakis e Taleb (2009) afirmam que a física e a engenharia fizeram 

avanços relevantes na previsão de eventos futuros. Ao encontrar padrões exatos e 

relações precisas na natureza, essas ciências foram capazes de realizar previsões 

livres de erros, como o horário exato em que o sol irá nascer e se pôr na Grécia, 

com cinco anos de antecedência. Ou então, o local exato que um míssil irá atingir a 

milhares de quilômetros de distância. Os autores afirmam que eventos que 

envolvam corpos celestes ou estão relacionados com as leis da física podem ser 

facilmente previstos, a partir do momento em que seu padrão exato é conhecido. O 

problema surge quando tentamos prever o comportamento das pessoas ou a reação 

do mercado a um posicionamento de uma empresa. Essas ações são 

completamente imprevisíveis e o grau de incerteza é demasiado alto. 

Calcular a probabilidade ao jogar uma moeda ou jogar um dado é 

interessante pois o cenário é controlado, de forma que a probabilidade será sempre 

a mesma em todos os eventos, e cada evento será independente, mesmo se o 

experimento for realizado centenas de milhares de vezes. O mesmo não ocorre se o 

evento analisado for o comportamento das ações no mercado acionário ou da 

quantidade de livros vendidos de uma editora. Nesses casos existem dois 

agravantes, o primeiro é que os eventos não são controlados, de forma que não 

existe uma quantidade determinada de respostas. A Bolsa de Valores, por exemplo, 

pode oscilar até 40% ou mais em um determinado período de tempo, mesmo não 
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sendo esse o resultado esperado, ou então uma editora pode vender 1.000% a mais 

do que no ano anterior ao lançar um Cisne Negro positivo (TALEB, 2008). O 

segundo agravante é que os eventos não são independentes, se o mercado estiver 

experimentando uma instabilidade política ou econômica os investidores podem ficar 

receosos, e, à medida que as ações caem, a tendência de queda será impulsionada, 

portanto o efeito do desconhecido será exponencial. 

É por isso que Makridakis e Taleb (2009) afirmam que a incerteza 

aumenta com o horizonte temporal, pois quanto mais distante for a tentativa de 

previsão no tempo, maior será a dependência de eventos que ainda não ocorreram 

e que também apresentam grande dificuldade de previsão. O problema maior está 

na margem de erro, pois quanto maior for essa margem ao longo do tempo, os 

resultados poderão ser completamente discrepantes das previsões realizadas, como 

ele sugere na figura 2 – a margem de erro no horizonte temporal, ou seja, um erro 

em escalas menores no curto prazo podem parecer pequenos, mas ao longo do 

tempo essa discrepância pode aumentar exponencialmente, aumentando o erro da 

previsão da realidade. 

 

 

Os autores sugerem que uma forma de diminuir os erros preditivos 

seria escolher eventos que possuam baixa variabilidade, ou cujos resultados 

esperados não apresentem grande variância, como a altura do ser humano, por 
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exemplo. De acordo com os autores é altamente improvável que a altura de um ser 

humano adulto irá oscilar de forma imprevisível, podendo variar de pouco menos de 

um metro até pouco menos de três metros, mas sabemos que é geneticamente 

impossível uma pessoa com cinco metros de altura, dessa forma teremos um grau 

de incerteza menor ao prever a altura média de um ser humano ao alcançar sua 

fase adulta. O mesmo não ocorre com o mercado de ações, por exemplo, que pode 

apresentar enormes oscilações no intervalo de uma semana, cujos impactos iriam 

ecoar nos meses seguintes distanciando ainda mais a realidade do modelo previsto. 

Godet (1990) segue essa mesma linha de raciocínio chamando a 

atenção para o fato de que, no planejamento estratégico, nós partimos de uma foto 

do momento presente para desenharmos um quadro com os possíveis cenários que 

podem se desenrolar em dado intervalo de tempo. Mas, ao olharmos para essa foto, 

estaremos analisando apenas o momento presente e o passado que o levou até ali, 

e qualquer evento disruptivo poderia alterar toda a foto que estamos analisando, 

inviabilizando todo o trabalho realizado. É por isso que a prospecção de cenários é 

uma boa alternativa para antecipar Cisnes Negros, pois ela utiliza métodos criativos 

para pensarmos o futuro através de diferentes perspectivas. Conforme Silva et al. 

(2012), a prospecção de cenários não pode se resumir apenas em extrapolar os 

eventos passados, como continuidades de uma árvore em crescimento, mas sim 

explorar uma abordagem pluralista do futuro. 
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Na figura 3 – Possíveis Cenários ao olhar o futuro, adaptada de Godet 

(1990), o autor chama a atenção ao risco de que eventos disruptivos possam ser 

ignorados, nesse caso, o cenário presumível seria a continuidade no crescimento da 

árvore, talvez esse pudesse ser considerado o “evento esperado”, mas ao afirmar 

esse evento, são ignoradas possibilidades reais como incêndios ou desmatamentos 

na região, ou mesmo o desvio no curso de um rio que prejudicaria o crescimento 

desta árvore. Godet (1990) define a prospecção como a mobilização coletiva do 

pensamento. Segundo o autor, uma boa prospecção de cenários não é 

necessariamente aquela que se torna realidade, mas aquela que não exclui um 

possível evento que, de fato, se tornará realidade. Devemos abrir mão de 

concepções dadas como certas, pois ao prospectar cenários estamos lidando com o 

incerto, e o pior cenário seria excluir da nossa análise uma hipótese que venha a se 

concretizar, pois dessa forma não será possível preparar ações para lidar com esse 

cenário (GODET, 1986). 

 

4.3 A PANDEMIA DE COVID-19 

 

 Segundo os três critérios determinados por Taleb (2008), a 

pandemia de COVID-19 pode ser considerada o Cisne Negro mais recente, por ser 

um evento fora da curva histórica e que apresentou impactos devastadores gerando 

a maior crise sanitária mundial. “A COVID-19 é o acrônimo oficial da doença 

causada pelo agente SARS-Cov-2, isolado e genotipado a partir de amostras 

respiratórias de pacientes da cidade de Wuhan, cidade na China, após um surto de 

pneumonia de origem não identificada em dezembro de 2019” (FARIAS et al., 2020, 

p. 2). 

Também conhecido como o novo coronavírus, sua origem é 

relacionada a uma mutação do coronavírus presente em morcegos ou pangolim, que 

fazem parte dos hábitos alimentares dos chineses e que podem ser transmitidos aos 

seres humanos. Seus sintomas podem ser variados, apresentando sintomas leves 

gripais como febre, coriza e tosse, até quadros de síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) com evolução fatal (FARIAS et al., 2020). 

O vírus apresenta elevado potencial de contágio entre a população, 

com letalidade dependendo de fatores de risco como idade ou comorbidades do 

indivíduo. Esses fatores foram responsáveis por prejuízos severos no mundo inteiro, 
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gerando a superlotação dos hospitais públicos e privados e demandando ações 

rápidas e efetivas dos gestores públicos e privados para minimizar os impactos 

devastadores que a pandemia de COVID-19 causou para o SUS (FARIAS et al., 

2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o estado oficial de 

pandemia mundial em 11 de março de 2020. No contexto brasileiro, foram montados 

hospitais de campanhas, principalmente nas capitais brasileiras, que apresentam 

alto índice populacional e são focos de aeroportos internacionais, sendo as primeiras 

cidades impactadas pelo vírus. Esses hospitais foram montados em imóveis antes 

paralisados, estrutura de estádios, praças, centro de eventos, e estacionamentos 

como forma de oferecer suporte ao SUS. De acordo com Sodré (2020) o primeiro 

hospital construído em São Paulo custou quase R$100 milhões para iniciar suas 

obras, contando com uma parceria entre Estado e município. O Instituto Albert 

Einstein ficou responsável por sua gestão, enquanto o primeiro hospital de 

campanha do Rio de Janeiro foi gerido pela iniciativa privada Rede D’Or. A 

vantagem desses hospitais é a possibilidade de gerenciar esses pacientes de forma 

conveniente e oferecendo menor risco de contágio para a comunidade (FARIAS et 

al., 2020). 

Farias et al. (2020) exaltam a importância do filtro inicial na atenção 

básica à saúde, pois o encaminhamento indevido de pacientes para níveis mais 

complexos do cuidado pode sobrecarregar a atenção secundária e terciária em 

momentos de epidemia, considerando que alguns desses casos poderiam ter sido 

resolvidos no nível primário. A APS deve ser a porta de entrada do paciente no SUS, 

tendo ela papel fundamental no crivo e encaminhamento deste paciente, controlando 

e reduzindo os danos caudados pela pandemia de COVID-19. 

A pandemia de COVID-19 aflorou alguns problemas sociais presentes 

na sociedade brasileira mediante a quarentena imposta pelo governo como forma de 

proteção ao contágio. Muitas famílias não possuíam condições de empregos formais 

que permitisse o sustento de seus lares, tendo que continuar trabalhando desde o 

período inicial da pandemia, tentando se resguardar ao utilizar o transporte público 

ou mesmo circulando nas ruas. Além disso, ocorrido o contágio de um dos membros 

da família, que dividia a casa com inúmeros outros membros, as famílias mais 

carentes não possuíam cômodos na casa para isolar esses indivíduos, tendo que 

adaptar o convívio familiar de várias pessoas com um infectado, fato que muitas 
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vezes causava o contágio de todos eles. Ficou a cargo das equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) divulgar e promover as informações necessárias nas áreas 

de vulnerabilidade social para essas famílias de forma a minimizar os efeitos de 

contágio nessas condições (FARIAS et al., 2020) 

A pandemia de COVID-19 acelerou mudanças tecnológicas e nos 

hábitos da população em inúmeras esferas, seja na implementação do trabalho 

remoto, nas reuniões de vídeos instituídas em muitas organizações, e na própria 

telemedicina, que foi regulamentada no país e também incentivada em outros países 

como o Reino Unido como uma forma mais segura de identificar e tratar a doença 

sem expor o paciente aos riscos do ambiente clínico ou hospitalar (FARIAS et al., 

2020). 

Havia o registro de mais de 550 milhões de casos confirmados no 

mundo, com mais de 6 milhões de casos fatais. No Brasil, houve o registro de mais 

de 33 milhões de casos confirmados, com mais de 670 mil casos fatais registrados 

(BING, 2022). Diante de todas as incertezas e imprevisibilidades que assolam o 

nosso ambiente de negócios, agravado ainda mais por uma pandemia sanitária que 

assolou o Brasil e o mundo nos últimos dois anos e trouxe inúmeras instabilidades 

ao SUS e aos próprios hospitais privados, fica evidente a importância dessa técnica 

de prospecção de cenários para as clínicas populares na cidade de Franca que será 

apresentada no item seis deste artigo. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa visa enriquecer o embasamento teórico apresentado, 

experimentando teorias que foram discutidas e colocando em prática suposições 

que foram cogitadas. Como foi mencionado, a incerteza do futuro gera a 

necessidade do ser humano de prever os desdobramentos da realidade como forma 

de se antecipar a esses eventos e reduzir essa incerteza. A pesquisa apresentada 

visa fomentar os estudos de planejamento para clínicas populares na cidade de 

Franca para os próximos anos, e pode ser utilizada abertamente para gerar o 

desenvolvimento regional, este capítulo apresenta os caminhos que foram tomados 

para a construção destes cenários. 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Franca possui uma população de 360.000 habitantes, com uma renda 

média mensal de dois salários mínimos, média inferior à média nacional (IBGE, 

2022). Por sua origem de formação histórica no segmento de indústria calçadista, 

com grande quantidade de bancas de pesponto informais, sem carteira assinada e 

com remunerações incertas, podemos afirmar que uma porcentagem significativa da 

população não consegue arcar com planos de saúde privados, que segundo dados 

da ANS, em 2022 demandaram o desembolso de 0,63% do salário mínimo para a 

contratação de um plano individual para um adulto entre 44 a 48 anos de idade. 

Esse fator faz com que grande parte da população tenha que depender inteiramente 

do SUS ou tenha que recorrer a alternativas mais rápidas como as clínicas 

populares. Fato que tem impulsionado o crescimento dessas clínicas na cidade 

devido a sua alta procura. 

Essas clínicas foram escolhidas como objeto de análise justamente 

para entender seus desdobramentos para os próximos anos, qual a sua relação 

como alternativa ao SUS, quais os desafios que poderão surgir no seu caminho, e 

quais as oportunidades elas poderão aproveitar para gerar o desenvolvimento na 

cidade, impulsionando a qualidade de vida da população tanto no setor da saúde, 

como também em economias financeiras através de uma gestão rápida e eficiente. 



65 

 

Existem seis clínicas populares na cidade, foram contatadas as quatro 

maiores para participarem da entrevista, mas uma delas optou por não participar. 

Além disso, quase cinquenta médicos listados por essas clínicas populares foram 

contatados preliminarmente, mas apenas treze aceitaram participar da entrevista. 

Uma das clínicas participantes é de médio porte, contando com mais de 30 

colaboradores no administrativo e cerca de 50 médicos cadastrados. Nessa clínica, 

todas as consultas são realizadas internamente no próprio espaço da clínica. As 

outras duas analisadas são de pequeno porte, com menos de 10 colaboradores no 

administrativo, mas com quase 100 médicos cadastrados, sendo que as consultas 

podem ser realizadas internamente, ou no próprio consultório do médico. 

 

5.2 COLETA DE DADOS 

 

Na primeira parte da pesquisa foram entrevistadas 33 pessoas, entre 

médicos que atendem ou já atenderam em clínicas populares, atendentes de 

clínicas populares, gestores e administrativo de clínicas populares, além do diretor 

de um órgão da saúde no município. É importante ressaltar que a secretaria da 

cidade foi contatada para participar da pesquisa, mas ela não retornou as tentativas 

de contato. Inserir profissionais com diferentes perspectivas sobre o negócio 

avaliado permite um enriquecimento de análise do cenário, pois enquanto o 

profissional administrativo trará sua visão mais burocrática das rotinas diárias das 

clínicas, o médico agregará sua visão clínica das necessidades apresentadas pelos 

pacientes, enquanto o gestor da saúde trará sua visão estratégica das demandas 

coletivas da população para a saúde (LINSTONE; TUROFF, 2011). 

Dos 33 entrevistados, 13 deles são médicos de diferentes 

especialidades, sendo 7 homens e 6 mulheres; 10 deles ocupam posições de 

direção, gerência ou coordenação em seus departamentos, sendo 5 homens e 5 

mulheres; e 10 deles ocupam a posição de recepcionistas nas clínicas entrevistadas, 

sendo 1 homem e 9 mulheres. 
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Para a construção dos cenários foi utilizada a metodologia descrita por 

Blanning e Reinig (1998), que consiste em realizar entrevistas com pessoas 

envolvidas dentro de um determinado segmento, para que seja listada uma 

variedade de eventos que possam vir a impactar um determinado setor, ou empresa, 

em um dado intervalo de tempo. De acordo com Blanning e Reinig (1998), realizar 

pesquisas de prospecção de cenários com pessoas que estejam envolvidas no 

ambiente de negócios analisado acaba sendo de grande utilidade, pois essas 

pessoas vivenciam diariamente as dificuldades e oportunidades do ambiente, 

podendo trazer informações relevantes sobre possíveis eventos futuros que possam 

vir a ocorrer. Além disso, na prospecção de cenários é recomendado classificar as 

variáveis como internas e externas, sendo as primeiras caracterizadas pelos eventos 

que ocorrem internamente ao ambiente analisado e impactam diretamente os 

eventos que ocorrem no setor, e as variáveis externas, em um contexto mais macro, 

mas que também afetam o cenário de forma direta ou indireta com as implicações 

políticas ou econômicas que elas desencadeiam (GODET, 1986). 

Todas as entrevistas foram realizadas presencialmente, e era feita 

basicamente uma única pergunta aberta aos participantes: “Quais os eventos que 

poderão impactar o setor de clínicas populares na cidade de Franca nos próximos 5 

anos, considerando tanto questões internas como questões externas? ”, mediante 

esta pergunta, alguns entrevistados eram capazes de mencionar alguns eventos, 

outros precisavam de um maior esclarecimento da pesquisa e da prospecção de 

cenários, e em seguida conseguiam listar uma série de eventos. Nesse ponto da 

pesquisa, é importante ressaltar a importância do anonimato, que permitia que os 

entrevistados respondessem sem receio de serem julgados por seus pares de 
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trabalho, ou mesmo de terem suas ideias reprimidas por outros membros da 

pesquisa que possuam voz mais ativa (SKINNER et al., 2015). 

Cada entrevistado citou uma média de 7 eventos, gerando mais de 200 

eventos para análise, entretanto, muitos desses eventos eram citados 

repetidamente, como por exemplo o “surgimento de novas clínicas populares em 

Franca”, evento citado por 12 dos entrevistados. Ao eliminar os eventos repetidos, 

ou eventos com alta similaridade, foram encontrados quarenta e três eventos 

matrizes descritos pelos entrevistados conforme tabela 2. Todos esses eventos 

comtemplam a diversidade dos entrevistados, evidenciando perspectivas positivas, 

negativas, abordando aspectos econômicos, clínicos, de público e perfil do 

consumidor. Alguns deles foram mencionados inúmeras vezes e outros foram 

descritos por apenas um ou dois dos entrevistados, sendo desconsiderados por sua 

irrelevância amostral, sendo os eventos mais citados ou com maior impacto dentro 

do setor aqueles que foram analisados mais profundamente. 

Desses eventos foram selecionados os vinte mais mencionados e 

relevantes para o setor, para que fosse apurado o que Blanning e Reinig (1998) 

descrevem como a “Matriz de Probabilidade x Favorabilidade”, essa seleção será 

apresentado na tabela 3 nos resultados da pesquisa. Nessa segunda etapa da 

pesquisa os entrevistados são questionados quanto à probabilidade que eles julgam 

de dado evento vir a ocorrer no intervalo de tempo considerado, cinco anos, no caso 

deste estudo. São atribuídos conceitos de 0 (zero) a 10 (dez), sendo 0 (zero) como 

altamente improvável deste evento ocorrer, e 10 (dez) como altamente provável que 

ele ocorra. Em seguida eles respondem quanto à favorabilidade deste evento para o 

setor de clínica populares, sendo atribuído a nota 0 (zero) para eventos que sejam 

extremamente desfavoráveis para o setor, e a nota 10 (dez) para eventos altamente 

favoráveis para o setor. 

É por isso que essa é uma pesquisa mista, pois ela apresenta critérios 

tanto qualitativos com as respostas abertas sobre os possíveis eventos que possam 

ocorrer nos próximos cinco anos, como também tem o caráter quantitativo quando 

os entrevistados avaliam suas notas quanto à Probabilidade de ocorrência e a 

Favorabilidade para o setor analisado. Nesse caso, é feita uma média das respostas 

apresentadas para encontrar a nota atribuída à Probabilidade de ocorrência de cada 

evento e sua Favorabilidade para o setor. 
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 Tabela 2 – Eventos descritos pelos entrevistados 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em questionários coletados 

1 Ampliação dos Programas Governamentais de Transferência de Renda 

2 Substituição, por parte da população, dos planos de saúde pelos convênios em clínicas populares 

3 Introdução de parcerias público privado para atender a alta demanda por consultas do SUS 

4 Melhora no atendimento médico com a introdução de novas tecnologias 

5 Introdução de novas residências médicas e cursos de especialização em Franca 

6 Aumento na demanda pelas consultas de clínicas populares 

7 Consolidação de uma clínica popular majoritária em Franca 

8 Surgimento de novas clínicas populares em Franca 

9 Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas COVID 

10 Credenciamento de mais médicos recém formados nessas clínicas populares 

11 Aumento na procura de consultas particulares por pessoas que possuem planos de saúde 

12 Intensificação das consultas por telemedicina em algumas especialidades 

13 Introdução de PPPs para atender a demanda por urgência e internação das clínicas populares 

14 Aumento da oferta de médicos especialistas na região 

15 Aumento na concorrência entre os médicos de Franca 

16 Queda na qualidade das consultas de clínicas populares pelo alto giro de pacientes 

17 Readequação do modelo de planos de saúde pelos hospitais de Franca 

18 Lançamento de novos postos de atendimentos hospitalares 

19 Aumento de processos trabalhistas por médicos alegando vínculo empregatício com as Clin.Pop. 

20 Migração de pacientes do SUS para as clínicas populares 

21 Fechamento da Hapvida em Franca 

22 Alta especialização médica em Franca para atender a demanda acadêmica 

23 Utilização do cashback para estimular o consumo de alguns procedimentos ou especialidades 

24 Maior fidelização dos clientes que utilizam os cartões de desconto 

25 Aumento no custo dos exames e das consultas médicas 

26 Elevação da taxa de inflação 

27 Aumento na realização de procedimentos não invasivos e de média complexidade nas clínicas 

28 Implantação de exames básicos dentro das clínicas populares 

29 Maior procura por algumas especialidades devido aos problemas gerados pela pandemia 

30 Aumento na necessidade de mão de obra administrativa para as clínicas 

31 Reaquecimento do mercado de trabalho e redução no índice de desemprego na cidade 

32 Introdução de visitas médicas domiciliares 

33 Aumento na coleta de exames domiciliares 

34 Maior agilidade nos exames de alta complexidade 

35 Aumento na utilização de exames de imagem dentro das clínicas populares 

36 Realização de exames de imagem dentro das clínicas populares 

37 Abertura de outra clínica de imagem em Franca 

38 Parceria entre Uni-FACEF e as clínicas populares para realização do Internato 

39 Lançamento do prédio de consultórios pela Unimed 

40 Aquecimento do mercado imobiliário em Franca 

41 Aumento na distribuição de verbas governamentais 

42 Crescimento da população idosa 

43 Extinção do modelo de clínicas populares pelo baixo valor pago aos médicos 
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5.3 MÉTODO DELPHI 

 

Encontrada a média das respostas para cada um dos vinte eventos, é 

realizado o Método Delphi para alcançar uma melhor conversão dessas ideias. O 

Método Delphi se baseia no processo retroalimentar das respostas, sendo 

apresentada a cada um dos entrevistados a média das respostas para que eles 

possam responder novamente o questionário, optando por manter suas respostas, 

ou então por reavaliar suas respostas considerando a média encontrada pelo grupo. 

Para Blois e Souza (2008) o resultado do Método Delphi é uma média ponderada 

das respostas apresentadas pelos entrevistados através de uma técnica circular e 

interativa. O intuito do método não é encontrar um consenso, mas trazer a reflexão 

dos entrevistados para diminuir as respostas discrepantes (LINSTONE; TUROFF, 

2011). 

Finalizado esse processo interativo e circular, são construídos três 

cenários para o setor de clínicas populares, sendo eles: Cenário Otimista, contendo 

as respostas com alto grau de favorabilidade para o setor, e alto grau de 

probabilidade de ocorrência; Cenário Pessimista, contendo as respostas com baixo 

grau de favorabilidade para o setor, e elevado grau de probabilidade de ocorrência; 

e o Cenário Realista, onde são considerados apenas os eventos com alto grau de 

probabilidade de ocorrência, independentemente de sua favorabilidade para o setor. 

Esses três cenários serão analisados e discutidos no item 6. 

 

5.4 MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

 

Elaborado os três cenários para análise, é realizada a Matriz de 

Impactos Cruzados para auxiliar na construção das melhores estratégias para o 

setor considerando as forças motrizes desses eventos. De acordo com Marcial e 

Grumbach (2002), é importante estabelecer a interdependência existente entre todos 

os eventos analisados, de forma a entender quais eventos podem potencializar a 

ocorrência de outros eventos caso eles venham a ocorrer, ou mesmo quais eventos 

são independes de ocorrer, podendo ignorar a probabilidade de ocorrência dos 

outros eventos analisados. Esse critério é relevante pois, mesmo que a 

probabilidade de ocorrência de um evento não seja tão significativa, mas sua força 

motriz for considerável, ele deve ser tratado como um evento relevante, pois a sua 



70 

 

ocorrência pode desencadear outros eventos, portanto devem ser traçadas 

estratégias para se antecipar a ele. 

Dessa forma, conforme tabela 4 apresentada no próximo capítulo, os 

entrevistados preencheram a matriz que correlaciona os 20 eventos analisados, 

numerando de 0 (zero) a 10 (dez) a sua motricidade ou dependência considerando 

cada um dos outros 19 eventos, sendo 10 (dez) a nota máxima para impactar os 

outros eventos, e 0 (zero) motricidade nenhuma, ou seja, a ocorrência do primeiro 

evento não impacta sobre a ocorrência do segundo. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Durante as entrevistas foi solicitado a cada um dos entrevistados que 

pensassem em eventos que pudessem se desenrolar nos próximos cinco anos 

(2022-2026), tanto fatores internos às clínicas populares como também fatores 

externos, políticos e econômicos que tivessem impacto direto ou indireto no setor. 

Após organizar as 33 entrevistas realizadas, foram selecionados os 20 eventos mais 

relevantes, descritos na Tabela 3, e solicitado que cada um dos entrevistados 

preenchesse a tabela com os graus de probabilidade de ocorrência daquele evento 

e também sua favorabilidade para o setor. Nesta etapa dois médicos não 

responderam ao questionário, sendo, portanto, a Tabela 3 a média ponderada de 31 

entrevistas realizado através do software Microsof Excel. 

 

Tabela 3 – Matriz de Probabilidade e Favorabilidade – Cenários Clínicas Populares 

nº Eventos Prob. Favor. 

1 Ampliação dos Programas Governamentais de Transferência de Renda 5,65 6,58 

2 Substituição, por parte da população, dos planos de saúde pelos convênios em clínicas populares 7,16 7,71 

3 Introdução de parcerias público privado para atender a alta demanda por consultas do SUS 6,61 7,29 

4 Melhora no atendimento médico com a introdução de novas tecnologias 8,68 8,17 

5 Introdução de novas residências médicas e cursos de especialização em Franca 7,48 8,19 

6 Aumento na demanda pelas consultas de clínicas populares 8,61 9,10 

7 Elevação da taxa de inflação 8,06 3,13 

8 Surgimento de novas clínicas populares em Franca 7,81 4,30 

9 Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas COVID 8,26 4,93 

10 Aumento na distribuição de verbas governamentais 7,03 5,52 

11 Reaquecimento do mercado de trabalho e redução no índice de desemprego na cidade 7,10 7,03 

12 Intensificação das consultas por telemedicina em algumas especialidades 7,23 6,77 

13 Crescimento da população idosa 8,10 7,05 

14 Aquecimento do mercado imobiliário em Franca 8,13 7,11 

15 Aumento na concorrência entre os médicos de Franca 7,45 6,84 

16 Queda na qualidade das consultas de clínicas populares pelo alto giro de pacientes 6,65 3,55 

17 Readequação do modelo de planos de saúde pelos hospitais de Franca 6,61 4,52 

18 Lançamento de novos postos de atendimentos hospitalares 5,35 5,90 

19 Aumento de processos trabalhistas por médicos alegando vínculo empregatício com as Clin.Pop. 4,90 4,74 

20 Migração de pacientes do SUS para as clínicas populares 8,35 8,94 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em questionários coletados 

 

Com base na Tabela 3 foram criados os três cenários, sendo o Cenário 

Otimista composto pelos eventos com Probabilidade acima de seis pontos e meio 

(6,5) e Favorabilidade acima de sete pontos e meio (7,5). Já o Cenário Pessimista é 
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composto pelos eventos com Probabilidade acima de seis pontos e meio (6,5) e 

Favorabilidade abaixo de cinco pontos (5,0). Enquanto o Cenário Realista é 

composto por todos os eventos com Probabilidade acima de oito pontos (8), 

independentemente de serem eventos favoráveis ou desfavoráveis para o setor. Na 

bibliografia utilizada esse intervalo atribuído nesta pesquisa não é uma regra, pois os 

cenários variam de acordo com a distribuição da média dos eventos estudados. Este 

parâmetro cabe ao pesquisador de forma a encaixar eventos com alta favorabilidade 

e probabilidade alta no Cenário Otimista, eventos com baixa favorabilidade e 

probabilidade alta no Cenário Pessimista, e eventos com altíssima probabilidade 

independente de seu grau de favorabilidade. 

O Gráfico 1 ilustra cada um desses cenários. 

 

Gráfico 1 – Cenários Prospectivos para Clínicas Populares em Franca/SP 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em questionários coletados 
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6.1 CENÁRIO OTIMISTA 

 

O Cenário Otimista comtempla os eventos com elevada Probabilidade 

e Favorabilidade para o setor, sendo eles: Evento 2 (dois) – Substituição, por parte 

da população, dos planos de saúde pelos convênios em clínicas populares; Evento 4 

(quatro) – Melhora no atendimento médico com a introdução de novas tecnologias; 

Evento 5 (cinco) – Introdução de novas residências médicas e cursos de 

especialização em Franca; Evento 6 (seis) – Aumento na demanda pelas consultas 

de clínicas populares; e Evento 20 (vinte) – Migração de pacientes do SUS para as 

clínicas populares. 

Três dos eventos descritos estão associados ao crescimento na 

demanda por clínicas populares: o evento 2 (dois), ou seja, clientes que antes 

possuíam plano de saúde, mas que agora não têm mais condições de arcar 

financeiramente com essa despesa; o evento 20 (vinte), clientes que utilizavam o 

SUS, mas que talvez preferem a agilidade no atendimento particular através das 

clínicas populares; e o evento 6 (seis), que é ou a própria elevação na procura pelo 

serviço, decorrente de pacientes vindos de outras cidades, do aumento na 

frequência de utilização daqueles que já utilizam as clínicas populares, ou mesmo da 

procura por aqueles que possuem planos de saúde, em caso de internação, mas 

não querem esperar pela longa fila de agendamento que as próprias consultas do 

plano estão apresentando. Esta é uma oportunidade que realmente exalta o 

aquecimento que o setor pode encontrar nos próximos cinco anos, portanto 

demanda preparo e agilidade em suas ações para que as clínicas populares possam 

absorver grande parte desta demanda que está por vir. 

O Evento 4 (quatro), apresenta uma oportunidade relacionado à 

tecnologia, uma vez que a própria pandemia impulsionou o desenvolvimento de 

algumas ferramentas digitais. Nesse caso, o lançamento de aplicativos interativos e 

de boa responsividade com os pacientes pode impulsionar a melhora no 

atendimento médico e a interação com o paciente, além de diminuir a necessidade 

de atendentes, podendo resultar em economias operacionais e agilidade nos 

serviços ofertados. Já o Evento 5 (cinco) está atrelado ao amplo desenvolvimento 

dos cursos da saúde na cidade de Franca, impulsionados pelos dois cursos de 

Medicina na cidade. Com o surgimento de novas residências a cidade abrigará mais 

médicos especialistas, ofertando uma maior variedade aos pacientes, além de 
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conseguir negociar melhores valores com os médicos para atenderem seus 

pacientes.  

 

6.2 CENÁRIO PESSIMISTA 

 

O Cenários Pessimista comtempla os eventos com elevada 

Probabilidade, mas que são desfavoráveis ao setor de Clínicas Populares, são eles: 

Evento 7 (sete) – Elevação da taxa de inflação; Evento 8 (oito) – Surgimento de 

novas clínicas populares em Franca; Evento 9 (nove) – Retomada das consultas 

realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas COVID; Evento 16 (dezesseis) – 

Queda na qualidade das consultas de clínicas populares pelo alto giro de pacientes; 

e Evento 17 (dezessete) – Readequação do modelo de planos de saúde pelos 

hospitais de Franca. 

Dos cinco eventos mencionados, três deles estão associados à 

concorrência das clínicas populares: o evento 8 (oito), ou seja, concorrência com 

outras clínicas que venham a surgir; o evento 9 (nove), relacionado a concorrência 

com a saúde pública em razão da retomada dos atendimentos gratuitos do 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) com a desinstalação das alas COVID; 

e o evento 17 (dezessete), referente à concorrência privada, decorrente da 

readequação do modelo de planos de saúde dos hospitais particulares, para tentar 

competir por essa fatia de mercado alcançada pelas clínicas populares. Esses três 

elementos fazem parte do dia a dia das dinâmicas corporativas, as empresas devem 

se preocupar constantemente com seus processos internos, com sua cultura 

perpetuada em seus colaboradores e com a inovação realizada internamente, uma 

gestão eficiente é a única forma de manter-se à frente de seus concorrentes, 

devendo ficar sempre atento ao que os demais players do mercado estão 

realizando. 

Os outros dois eventos estão de certa forma relacionados a custo, 

sendo o Evento 7 (sete), que trata da elevação da taxa de inflação, um fator externo 

dependente da economia nacional, mas cujos efeitos podem consumir o poder de 

compra dos brasileiros, fazendo com que o setor perca clientes por questões 

orçamentárias. Nesse quesito é importante redobrar a atenção à elevação dos 

custos operacionais das empresas, que podem auxiliar as clínicas a manter seus 

preços competitivos, evitando a perda de clientes nos próximos cinco anos. Já o 
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evento 16 (dezesseis), relativo à possível queda na qualidade do serviço ofertado 

por essas clínicas, foi um ponto levantado pelos entrevistados, mediante as difíceis 

negociações entre clínicas e médicos, que demanda de alguns médicos 

atendimentos relâmpagos para que suas consultas, que é remunerada por 

atendimento, compense sua hora de trabalho. Nesse quesito é importante equilibrar 

os custos sem perder a qualidade no atendimento, caso contrário essas clínicas 

poderão perder clientes pela perda na qualidade dos serviços ofertados. 

 

6.3 CENÁRIO REALISTA 

 

O Cenário Realista comtempla os eventos com a mais alta 

Probabilidade de virem a ocorrer, independentemente de sua Favorabilidade. São 

eles: Evento 4 (quatro) – Melhora no atendimento médico com a introdução de 

novas tecnologias; Evento 6 (seis) – Aumento na demanda pelas consultas de 

clínicas populares; Evento 7 (sete) – Elevação da taxa de inflação; Evento 9 (nove) – 

Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas COVID; 

Evento 13 (treze) – Crescimento da população idosa; Evento 14 (quatorze) – 

Aquecimento do mercado imobiliário em Franca; e Evento 20 (vinte) – Migração de 

pacientes do SUS para as clínicas populares. 

É importante ressaltar que alguns dos eventos citados já foram 

mencionados como sendo favoráveis ou desfavoráveis. Talvez caiba mencionar os 

dois eventos que não apareceram anteriormente, sendo que ambos são fatores 

externos ao setor de clínicas populares, sendo o evento 13 (treze), o envelhecimento 

da população e o evento 14 (quatorze), o aquecimento do mercado imobiliário na 

cidade. Ambos eventos podem trazer implicações para as clínicas populares, que 

devem se manter atentas, por exemplo, para se preparar para esse envelhecimento 

da população. É possível que sejam necessários cuidados mais específicos, pois, 

por mais que essa parcela da população demande mais os serviços da saúde, ela 

busca, também, mais cuidado e atenção durante os atendimentos. Além disso, o 

elevado nível de exames solicitados pelos médicos pode ser uma ameaça ou 

oportunidade, dependendo do modelo de negócio montado pela clínica de oferta 

dessas consultas. Já o aquecimento do mercado imobiliário pode resultar em 

aumento da população advinda de outras cidades, ou mesmo mais oportunidades de 
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montar consultórios médicos para atendimento clínico, portanto é importante que as 

clínicas populares se mantenham alerta para esses cenários mais prováveis. 

 

6.4 MOTRICIDADE E DEPENDÊNCIA 

 

Na última fase da pesquisa, foi realizada a matriz de Impactos 

Cruzados para identificar a relação Motricidade x Dependência entre cada um dos 

eventos analisados. Essa parte da entrevista é um pouco mais complexa, e apenas 

alguns médicos e os níveis de coordenação ou gerência das clínicas conseguiram 

responder, portanto foram coletados 15 questionários nesta etapa final. 

A Tabela 4 – Matriz de Impactos Cruzados apresenta em sua linha 

vertical a motricidade que cada um dos eventos listados possui comparada a cada 

um dos 19 eventos restantes, enquanto a linha horizontal representa sua 

dependência, ou seja, quão sensível ela pode ser a cada um dos outros eventos. É 

calculada uma média das respostas de cada um dos entrevistados, portanto a última 

linha na vertical representa a motricidade média daquele evento comparada com 

todos os outros 19 eventos, enquanto a última coluna da horizontal representa a 

dependência média de cada evento comparando com todos os outros 19 eventos. 

O Gráfico 2 – Motricidade e Dependência, apresentado nas páginas a 

seguir dá uma clareza maior sobre os impactos cruzados ao separar cada um dos 

eventos em quatro quadrantes diferentes. 

O Quadrante 1 (um) apresenta os eventos que possuem grande 

impacto nos outros eventos, e baixa sensibilidade a eles, podendo ser considerados 

os eventos motrizes no cenário avaliado. Neste quadrante podemos citar: O Evento 

1 (um) – Ampliação dos Programas Governamentais de Transferência de Renda; 

Evento 5 (cinco) – Introdução de novas residências médicas e cursos de 

especialização em Franca; Evento 7 (sete) – Elevação da taxa de inflação; Evento 9 

(nove) – Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas 

COVID; Evento 10 (dez) – Aumento na distribuição de verbas governamentais; e 

Evento 13 (treze) – Crescimento da população idosa. Podemos perceber que todos 

esses eventos são fatores externos, em que as clínicas não possuem controle 

algum, mas cujos efeitos impactam todos os cenários que são desencadeados por 

eles. Nesse caso, por mais que as clínicas populares não possuam controle real 

sobre eles, elas devem criar estratégias para reduzir seus eventos nos outros 
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eventos, considerando mesmo aqueles que possuem uma probabilidade menor de 

ocorrer, pois seus impactos podem ser exponenciais considerando suas implicações 

nos outros eventos. 
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O quadrante 2 (dois) apresenta eventos que possuem grande impacto 

nos outros eventos, mas que também são fortemente afetados por eles, portanto são 

considerados eventos de ligação, pois ao mesmo tempo que eles influenciam os 

outros eventos, também são influenciados por eles. Neste quadrante podemos citar: 

O Evento 2 (dois) – Substituição, por parte da população, dos planos de saúde pelos 

convênios em clínicas populares; Evento 3 (três) – Introdução de parcerias público 

privado para atender a alta demanda por consultas do SUS; Evento 6 (seis) – 

Aumento na demanda pelas consultas de clínicas populares; Evento 8 (oito) – 

Surgimento de novas clínicas populares em Franca; Evento 11 (onze) – 

Reaquecimento do mercado de trabalho e redução no índice de desemprego na 

cidade; Evento 15 (quinze) – Aumento na concorrência entre os médicos de Franca; 

Evento 17 (dezessete) – Readequação do modelo de planos de saúde pelos 

hospitais de Franca; Evento 18 (dezoito) – Lançamento de novos postos de 

atendimentos hospitalares; e Evento 20 (vinte) – Migração de pacientes do SUS 

para as clínicas populares. 
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O quadrante 3 (três) apresenta os eventos que possuem baixa 

motricidade e baixa dependência comparada aos outros eventos, portanto são 

considerados eventos autônomos e independentes do restante. Neste quadrante 

podemos citar: O Evento 4 (quatro) – Melhora no atendimento médico com a 

introdução de novas tecnologias; Evento 16 (dezesseis) – Queda na qualidade das 

consultas de clínicas populares pelo alto giro de pacientes; e Evento 19 (dezenove) 

– Aumento nos processos trabalhistas por médicos alegando vínculo empregatício 

com as Clínicas Populares. 

O quadrante 4 (quatro) apresenta os eventos que possuem baixa 

motricidade e alta dependência dos outros eventos, sendo, portanto, considerados 

eventos de resultado. Neste quadrante podemos citar: O Evento 12 (doze) – 

Intensificação das consultas por telemedicina em algumas especialidades; e o 

Evento 14 (quatorze) – Aquecimento do mercado imobiliário em Franca. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi prospectar cenários futuros para as 

Clínicas Populares, na cidade de Franca/SP, no intervalo de cinco anos (2022-

2026). O estudo foi realizado devido ao fato destas clínicas poderem vir a ser uma 

alternativa mais barata aos planos de saúde, bem como uma alternativa mais rápida 

aos agendamentos realizados pelo SUS. De acordo com Ramires (2007, apud 

GODOY; SILVA, 2018, p.37) “o dinamismo econômico de muitas cidades brasileiras 

e a precarização dos serviços de saúde públicos, que têm levado ao crescimento do 

setor privado, com o surgimento de clínicas particulares e cooperativas médicas”.  

Ao discutir uma alternativa mais rápida e mais barata na entrega de 

saúde à população, pode ser considerado um ganho no bem-estar geral 

populacional, e conforme Moreira et al. (2019), Akerman (2014), Albuquerque e Melo 

(2010), Verdi e Pires (2008) e Lorenzo (2006), ao gerar um aumento no nível de 

bem-estar em uma localidade, é gerado o Desenvolvimento Regional. Esta é a 

motivação deste trabalho que faz parte de um Programa de Desenvolvimento 

Regional, e os resultados dessa pesquisa ficam à disposição de qualquer 

interessado que visa a implementação de estratégias para se antecipar às 

incertezas no segmento da saúde. 

As clínicas populares, inclusive, encontram-se neste ambiente de 

incertezas exacerbado pela crise sanitária de COVID-19, em um ambiente que já era 

considerado turbulento e afetado em grande parte pela tomada de decisões do 

governo e dos diferentes níveis (Federal, Estadual e Municipal) de gestão do SUS, 

em que um cenário pós-pandêmico agravou ainda mais a instabilidade, e a 

necessidade de se antecipar às mudanças do mercado. 

Analisando o Gráfico 1 – Cenários Prospectivos para Clínicas 

Populares em Franca/SP apresentado no capítulo 6, fica evidente uma 

predominância de eventos positivos para o setor, pois apesar dos cenários otimista e 

pessimista possuírem ambos 5 eventos, apenas 7 eventos possuem notas abaixo de 

5, enquanto os outros 13 possuem notas acima de 5. 

Ainda no Cenário Otimista, surgem melhoras naturais ao setor da 

saúde que são externas ao controle das clínicas populares, o Evento 4 (quatro) – 

Melhora no atendimento médico com a introdução de novas tecnologias e o Evento 
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5 (cinco) – Introdução de novas residências médicas e cursos de especialização em 

Franca. Nesses casos, o próprio avanço tecnológico que se apresentar irrefreável, e 

o avanço dos cursos de Medicina na cidade irão impulsionar melhoras significativas 

que as clínicas populares poderão usufruir. 

Esse Cenário Otimista evidencia ainda a oportunidade apresentada no 

setor, com o crescimento na demanda por consultas populares, seu importante 

papel em desafogar a alta demanda apresentada pelo SUS, e também a migração 

de usuários de planos de saúde, seja por questões financeiras, ou mesmo pelas 

elevadas reclamações que este produto tem enfrentado pela turbulência do cenário, 

exacerbado também com as trocas de gestão de um dos hospitais tradicionais da 

cidade. 

Mas fica claro também que esse nicho de mercado chamará a atenção 

de outros concorrentes que possam vir competir com aqueles que já estão 

instalados no setor. O Cenário pessimista evidencia possíveis eventos aos quais os 

players do setor devem se atentar, caso queiram se manter competitivos, o Evento 8 

(oito) – Surgimento de novas clínicas populares em Franca; Evento 9 (nove) – 

Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas COVID; 

e Evento 17 (dezessete) – Readequação do modelo de planos de saúde pelos 

hospitais de Franca aponta que podem surgir novos concorrentes diretos, 

concorrentes indiretos como os hospitais que podem mudar seu modelo de negócios 

para competir nesse crescente nicho de mercado, e a concorrência indireta com os 

serviços ofertados pelo AME, por exemplo, com a desinstalação das alas COVID 

que já ocorreram, mas que ainda enfrentam altas pelas pela demanda represada no 

período em que esse serviço encontrou-se desativado, mas que deve regularizar-se 

eventualmente. 

Quanto ao Cenário Realista, dos sete eventos listados, apenas dois 

são pessimistas, o Evento 7 (sete) – Elevação da taxa de inflação e o Evento 9 

(nove) – Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a desinstalação das alas 

COVID, em que ambos já tem sinalizado sua concretização e talvez agravamento 

em um momento futuro. Cabe às Clínicas Populares traçar estratégias que possam 

minimizar os impactos negativos que esses eventos possam desencadear, 

aproveitando, inclusive, os eventos positivos que podem ser alavancados a favor 

das clínicas. 



83 

 

Os eventos considerados como força motrizes também devem ser 

considerados como fatores relevantes de análise por impactarem os demais 

eventos, são ele: Evento 1 (um) – Ampliação dos Programas Governamentais de 

Transferência de Renda (Probabilidade de 5,65%); Evento 5 (cinco) – Introdução de 

novas residências médicas e cursos de especialização em Franca (Probabilidade de 

7,48%); Evento 7 (sete) – Elevação da taxa de inflação (Probabilidade de 8,06%); 

Evento 9 (nove) – Retomada das consultas realizadas pelo SUS com a 

desinstalação das alas COVID (Probabilidade de 8,26%); Evento 10 (dez) – 

Aumento na distribuição de verbas governamentais (Probabilidade de 7,03%); e 

Evento 13 (treze) – Crescimento da população idosa (Probabilidade de 8,10%). 

Todos esses são considerados externos ao ambiente das clínicas 

populares, possuindo elas pouco controle sobre sua ocorrência ou não, mas elas 

devem se antecipar ao seu acontecimento, principalmente porque dos 6 eventos 

citados, apenas o evento número um pode ser considerado com probabilidade de 

ocorrência média, então os outros devem ser eventos nos quais as estratégias 

dessas clínicas devem se ater. 

Com a construção desses cenários, pode-se afirmar que o objetivo 

deste trabalho foi alcançado. Devemos ressaltar, no entanto, que a prospecção não 

deve ser utilizada como uma verdade única para o setor, lembrando sempre das 

disrupções que possam surgir no mercado, demandando que os gestores estejam 

sempre atentos a quaisquer mudanças que o setor possa apresentar, além de 

apresentar respostas rápidas e eficazes para qualquer oscilação apresentada pelo 

mercado. No entanto, ela fornece uma ferramenta útil na criação de estratégia para 

os próximos anos que estão por vir. 

Esta pode ser considerada a maior limitação da ferramenta, pois ela 

opera com opiniões diversas de todos os envolvidos no segmento, mesmo que 

muitos deles não sejam especialistas. Por mais que isso traga riqueza para a 

discussão e análise e seja nivelado pelo método Delphi, o método pode ser 

questionado por ter essa visão enviesada de quem trabalha diariamente no setor. 

Além disso, pensar nos Cisnes Negros pode ser um desafio e tanto para quem não 

está habituado a pensar fora da caixa através de um meio criativo, tentando 

imaginar um cenário que nunca ocorreu antes na história. 

Uma sugestão de estudos posteriores seria cruzar essa pesquisa com 

outras localidades. Realizá-la em outras cidades para que a análise possa abrandar-
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se com referências externas, podendo posteriormente repetir o modelo em Franca e 

adicionar as ideias que surgiram em outras localidades e que não haviam sido 

pensadas no modelo de Franca. Quanto à dificuldade em prever Cisnes Negros, a 

própria pandemia de COVID-19 pode dar um bom panorama para as pessoas 

pensarem fora da caixa, abrangendo sua forma linear de pensamento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO LEVANTAMENTO DE EVENTOS 

 

Este questionário foi aplicado de forma presencial com todos os entrevistados, de 

forma que era feita uma breve introdução sobre prospecção de cenários e então 

era solicitado que cada um deles pensasse em todas as possíveis alterações que 

pudessem vir a ocorrer no cenário de clínicas populares para os próximos 5 anos, 

por mais improváveis que elas pudessem parecer. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PROBABILIDADE E 

FAVORABILIDADE 

 

Nesta segunda etapa das entrevistas foi apresentado o mesmo questionário já 

com os eventos preenchidos, sendo solicitado que cada um dos entrevistados 

apresentasse sua opinião quanto à probabilidade de ocorrência de cada um deles, 

sendo a nota 1 ou 2 altamente improvável e 8 ou 9 como praticamente certa sua 

ocorrência, e a favorabilidade da ocorrência dele para o setor, sendo 0 

completamente prejudicial ao setor, e 10 completamente benéfico para o setor. 
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APÊNDICE C – MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

 

Nesta última etapa das entrevistas foi apresentada uma matriz cruzando os vinte 

eventos escolhidos, de forma que os entrevistados deveriam apontar quão 

impactado cada um dos eventos seria na ocorrência do evento base. Portanto 

seguindo na coluna 1 (um), linha a linha, os entrevistados deveriam atribuir notas 

de 0 (zero) a 10 (dez) determinando quão impactado aquele evento seria pelo 

evento número 1 (um), sendo 0 (zero) impacto nenhum, e 10 (dez) sendo 

extremamente impactada. Seguindo coluna a coluna determinando os impactos 

dos eventos 2 (dois) em diante. 
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