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Apresentação 

É com muita satisfação que publicamos os trabalhos apresentados em forma de 
projeto de pesquisa no IX Seminários de Pesquisa, disciplina do programa de 
mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Municipal de Franca – 
Uni-FACEF. 

A disciplina tem como objetivo apresentar e discutir temas relacionados à área de 
concentração e linhas de pesquisa do programa de Pós-Graduação stricto sensu. 
Apresenta e adequa os projetos de pesquisa à área de concentração, servindo, 
também, como fase preparatória para o Exame de Qualificação. 

Espera-se que com este objetivo possa-se aprimorar as discussões do 
desenvolvimento em todas as suas vertentes, seja na linha social, econômica, cultural 
ou de políticas públicas. 

Assim, este livro apresenta capítulos que discutem as práticas e ações de TI Verde e 
cidades inteligentes, um programa de incubadora de empresas, a alfabetização 
midiática e informacional, a formação de professores de licenciatura, os índices 
acionários, o papel das santas casas, e a educação empreendedora, sempre na 
perspectiva do desenvolvimento. 

Esta obra contém ainda reflexões sobre repasses públicos para o terceiro setor, a 
formação acadêmica de profissionais do ensino fundamental I, o discurso ambiental na 
gestão de marcas, o potencial econômico de plantas medicinais, a habitação de 
interesse social, a interface entre urgência e emergência em ginecologia, a educação 
da mulher adulta, e a educação problematizadora, todas também com olhares para as 
facetas do desenvolvimento. 

Boa leitura. 

  

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires  
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AS PRÁTICAS DE TI VERDE E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
AMBIENTAL E ECONÔMICO 

Alessandro Rodrigues da Silva 

Daniel Facciolo Pires 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e Integração Regional 

Área de Concentração: "Desenvolvimento Regional" 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

 

Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar 
as práticas de TI Verde e analisar de que 
forma podem influenciar o desenvolvimento 
social, ambiental e econômico. 

Palavras-Chave: TI Verde, lixo eletrônico, 
tecnologia da informação e comunicação, 
sustentabilidade. 

 

Abstract 
This research aims to investigate Green IT 
practices and analyze how they can 
influence social, environmental and 
economic development. 

 

Keywords: Green IT, electronic waste, 
information technology and communication, 
sustainability.  

1.  Introdução 

Atualmente, a dependência da 
tecnologia tornou-se indispensável no 
dia a dia do cidadão. Equipamentos 
como computadores, notebooks, 
celulares, televisores, entre outros, que 
até pouco tempo eram considerados 
equipamentos de luxo, hoje são 
considerados materiais essenciais para 
o dia a dia de trabalho e meio de 
informação e comunicação para os 
seres humanos e instituições. 

A crise energética e o esgotamento dos 
recursos naturais pela sua utilização 
sem controle afetou a grande maioria 
dos setores da economia. Com o 
aumento incessante do uso de várias 
tecnologias, o setor de Tecnologia da 
Informação tem uma parcela muito 
grande de responsabilidade, já que isso 
ocasionou graves consequências no 
meio ambiente. 

O aumento da oferta de tecnologias a 
custos cada vez mais possíveis a 

todos, a compra destes equipamentos 
aumenta de forma acelerada. Estas 
tecnologias trouxeram muitas 
facilidades, porém vieram junto 
grandes riscos ao meio ambiente com 
o aumento dos descartes de produtos 
danificados e obsoletos (Silva, 2016). 

Marques; Silva (2014) mostra que a 
vida útil dos equipamentos eletro 
eletrônicos vem reduzindo numa 
proporção direta com a velocidade do 
progresso tecnológico. Isso faz com 
que equipamentos como 
computadores, notebooks, celulares 
etc., mesmo que em perfeito estado de 
funcionamento passam a ser obsoletos. 
Essa substituição dos equipamentos 
faz com que os equipamentos retirados 
sejam guardados em locais 
inapropriados ou descartados de forma 
incorreta em lixos comuns, ou por falta 
de conhecimento ou falta de políticas 
de recolhimento destes materiais eletro 
eletrônicos. 
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Em relação ao lixo eletrônico, o 
problema é genérico, ou seja, nenhum 
país esta livre dele e tem como 
agravante a falta de legislação 
específica.  

Por não trazer um retorno financeiro 
expressivo, as práticas de descarte, 
reuso e reciclagem ainda não são 
expressivas, embora existam várias 
possibilidades de implementação 
(Lunardi, 2014). 

A coleta dos materiais elétricos e 
eletrônicos é feita geralmente de formar 
inapropriada assim como as atividades 
de reciclagem, podendo ocasionar 
danos ao meio ambiente e a saúde dos 
catadores. Uma regulamentação 
adequada e o controle dos resíduos 
eletro eletrônicos, pode ter um grade 
impacto na economia local, reduzndo a 
pobreza e ajudando a manter o meio 
ambiente limpo.  

Sales, Alves, Dolci e Lunardi (2016), 
entende que a TI Verde é o caminho, 
minimizndo os danos ao meio ambiente 
e desenvolvendo um ambiente 
organizacional sustentável, tendo como 
resposta a qualidade de vida, 
preservação de recursos naturais e 
vantagem competitiva. 

“A adoção da TI Verde 
diferencia-se da adoção de 
uma TI qualquer, 
especialmente pela 
importância que as 
questões éticas e de 
sustentabilidade possuem 
no processo de tomada de 
decisão. Enquanto que a 
adoção de uma TI é 
usualmente motivada pelos 
potenciais benefícios 
econômicos do uso dessa 
tecnologia, as práticas de TI 

Verde são motivadas 
também por serem uma 
preocupação do planeta, 
mesmo que os benefícios 
econômicos possam não 
ser tangíveis no curto 
prazo” (LUNARDI, 2014). 

O problema de pesquisa de trabalho é 
investigar as práticas de TI Verde e seu 
impacto no desenvolvimento. 

Esta pesquisa tem como objetivo 
investigar as como as práticas de TI 
Verde podem influenciar o 
desenvolvimento social, ambiental e 
econômico. 

2.  Referencial Teórico 

2.1 Sustentabilidade 

SACHS (2000) traz a sustentabilidade 
definida em oito critérios: social, 
cultural, ecológica, ambiental, 
territorial/espacial, econômica, política 
nacional e política internacional. 

2.2 Desenvolvimento Sustentável 

Com a crise energética nos anos 
setenta, surgiram movimentos 
ambientalistas em vários países 
desenvolvidos, abrindo um novo debate 
ideológico sobre estilos de 
desenvolvimento. 

“Os antecedentes históricos 

indicam que o conceito de 
desenvolvimento 
sustentável não é apenas 
mais um modismo ou uma 
ideia brilhante das Nações 
Unidas, mas uma 
construção teórica para 
organizar uma nova postura 
da sociedade diante dos 
desafios do presente e do 
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futuro e consistente com o 
novo paradigma do 
desenvolvimento.(BUARQU
E, 2008, p.57)” 

2.3 Desenvolvimento Econômico 

Para BERKER, 2010, p225, o 
desenvolvimento econômico é 
estimulado pela democracia, desde que 
existam três pré-requisitos: a 
consciência coletiva, trânsito e 
veiculação de ideias e potencial de 
inclusão e mobilidade social nos 
campos de poder, econômico, político e 
o cultural. 

2.4 Desenvolvimento Regional e Local 

BUARQUE (2002) vê o 
desenvolvimento local como resultado 
de muitas ações análogas e que se 
integralizam, e que podem promover 
uma mudança social no território, 
rompendo as dependências do 
subdesenvolvimento e do atraso em 
localidades periféricas. 

O desenvolvimento local 
pode ser conceituado como 
um processo endógeno de 
mudanças, que leva ao 
dinamismo econômico e à 
melhoria da qualidade de 
vida da população em 
pequenas unidades 
territoriais e agrupamentos 
humanos. Para ser 
consistente e sustentável, o 
desenvolvimento local deve 
mobilizar e explorar as 
potencialidades locais e 
contribuir para elevar as 
oportunidades sociais e a 
viabilidade e 
competitividade da 
economia local; ao mesmo 
tempo deve assegurar a 

conservação dos recursos 
naturais locais, que são a 
base mesma das suas 
potencialidades e condição 
para a qualidade de vida da 
população local. Esse 
empreendimento endógeno 
demanda, normalmente, um 
movimento de organização 
e mobilização da sociedade 
local, explorando suas 
capacidades e 
potencialidades próprias, de 
modo a criar raízes efetivas 
na matriz socioeconômica e 
cultural da localidade 
(BUARQUE, 2002, p. 25-
26). 

2.5 TI Verde 

De acordo com Lunardi, Frio e Brum 
(2011), a TI Verde ainda não apresenta 
um conceito inteiramente definido, 
como também não retrata um conjunto 
predeterminado de práticas aceitas e 
aplicadas pelas organizações. 

Segundo Schmidt, Erek, Kolbe, e 
Zarnekow (2010) é um termo genérico 
utilizado para tratar das medidas e 
atividades do departamento de TI que 
tem como intenção contribuir para os 
objetivos orientados pela 
sustentabilidade e pela 
responsabilidade social. 

É um movimento que vem adquirindo 
cada vez mais força e tem como 
objetivo a diminuição de riscos e 
impactos em todas as fases do ciclo de 
vida de equipamentos eletro e 
eletrônicos (2017). 

2.6 Lixo Eletrônico (E-waste) 

O portal “E-Waste” (2008) e (UESC, 

2010) entende o lixo eletrônico como 
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todo equipamento que utiliza 
eletricidade, ou seja, tudo que 
contenha componentes elétricos em 
sua formação, que mesmo em bom 
estado, não possuem mais serventia e 
são descartados ou acumulados em 
algum local por seus usuários. 

Baldé (2015) descreve lixo eletrônico 
com um termo usado para cobrir todos 
os itens de equipamentos elétricos e 
eletrônicos (EEE) e o termo resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrônicos 
(REEE) suas peças que foram 
descartadas pelo proprietário. Lixo 
eletrônico inclui uma ampla gama de 
produtos, quase qualquer item 
doméstico ou comercial com circuitos 
ou componentes elétricos com 
alimentação ou bateria. 

Foi criado em 2010 pelo CONAMA, 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente), 
uma Proposta de Resolução: 
Regulamentação da Gestão dos 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Eletrônicos no País. Nesta proposta 
foram criadas categorias de 
equipamentos elétricos e eletrônicos 

 

Figura 1: Representação de alguns tipos 
de lixo eletrônico. 

 
Fonte: Adaptado de ANJ (2017). 

 

3.  Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa foi desenvolvida de forma 
exploratório-bibliográfico e exploratório-
documental utilizando-se para isso de 
fontes secundárias por meio de um 
levantamento, em livros de leitura 
corrente, publicações periódicas, 
artigos científicos, teses, dissertações, 
jornais e revistas acadêmicas, optando 
pelas publicações mais recentes, com 
foco em explorar assuntos propostos 
no objetivo da pesquisa, bem como 
esclarecer questões apresentadas no 
problema da pesquisa. 

A pesquisa tem uma abordagem 
qualitativa, pois, traz como atributo, de 
acordo com (Gerhardt; Silveira, 2009), 
“hierarquização das ações de 

descrever, compreender, explicar, 
precisão das relações entre o global e 
o local em determinado fenômeno”. 

“[...]não se trata de um 

instrumento, mas de um 
leque de apetrechos; ou, 
com maior rigor, será um 
único instrumento, mas 
marcado por uma grande 
disparidade de formas e 
adaptável a um campo de 
aplicação muito vasto 
(BARDIN, 2004).” 

Hair JR (2010) relaciona quatro etapas 
de estudos que apesar de distintas tem 
ligações entre si:  

 Etapa 1: determinar o problema 
de pesquias;  

 Etapa 2: fazer a seleção de uma 
concepção de pesquisa; 

 Etapa 3: analise e interpretação 
dos dados 

 Etapa 4: divulgação dos 
resultados da pesquisa. 
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A pesquisa foi desenvolvida por meio 
dos seguintes passos: 

1. Pesquisar em dados secundários as 
empresas, os governos e as 
instituições de ensino superior. 

2. Pesquisar em dados secundários as 
ações de TI Verde e; 

3. Pesquisar em dados secundários de 
que forma essas organizações estão 
fazendo de ações de TI Verde; 

4.  Resultados Parcial/Final 

Os resultados obtidos com o 
desenvolvimento da pesquisa atestam 
que as ações de TI Verde contribuem 
para os desenvolvimentos social, local 
e sustentável. Ações como a 
reutilização de equipamentos 
eletrônicos obsoletos pelas instituições 
de ensino em projetos disciplinares, 
como a robótica, por exemplo, 
diminuem a quantidade de lixo 
eletrônico e proporcionam um maior 
aprendizado aos discentes. Ainda, as 
doações de equipamentos para 
entidades filantrópicas, viabilizam a 
inclusão digital das populações 
periféricas. Por fim, relevante dizer que 
as práticas de TI Verde contribuem 
para a geração de novos empregos, 
desde o aumento do número de 
catadores de materiais recicláveis até a 
criação de cooperativas destinadas 
para este fim, evitando o descarte 
impróprio e possibilitando um maior 
cuidado com o meio ambiente. 

Sales, Alves, Dolci e Lunardi (2016) 
ilustram as intersecções das quatro 
dimensões do desenvolvimento 
ambiental, social, legal e econômico, e 
posicionando as práticas identificadas 
nos três casos, desenvolveram um 
diagrama de Venn (Figura 2). De 

acordo com este diagrama, não existe 
a possibilidade do posicionamento de 
práticas sem as seguintes 
combinações: intersecção apenas entre 
as dimensões legal e ambiental ou 
entre as dimensões econômica e 
social. 

 

Figura 2: Práticas de TI Verde 
associadas às Dimensões Econômica, 
Ambiental, Social e Legal. 

 
Fonte: adaptada de Sales, Alves, Dolci e 
Lunardi (2016). 
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Esta pesquisa tem por objetivo 
investigar os itens reciclagem de 
peças/cartuchos, doações de 
equipamentos, descarte correto, 
reutilização de peças e políticas de 
sustentabilidade, que estão 
diretamente relacionados com o 
desenvolvimento ambiental, social e 
legal, e o econômico. 

Para que as ações de TI Verde possam 
ser colocadas em prática são 
necessárias mudanças tanto em 
tecnologias, como melhorar a 
infraestrutura de TI, quanto de 
comportamento, com a aplicação de 
políticas organizacionais alinhadas com 
as estratégias de TI. Todas as 
mudanças tecnológicas e de 
comportamento devem estar ajustadas 
para que sejam ambientalmente 
corretas. 

Os organizadores dos jogos olímpicos 
e paraolímpicos de Tokio, no Japão, 
que será realizado em 2020, 
anunciaram que produzirão todas as 
medalhas com o ouro, prata e o bronze 
retirados dos lixos eletrônicos. “O ouro 

e a prata recuperados de aparelhos 
descartados no país equivalem, 
respectivamente, a 16% e 22% de 
todas as reservas do mundo dos 
metais preciosos” (ONU, 2016). 

A multinacional Dell computadores, 
empresa com grande atuação na área 
de solução em tecnologias, junto com a 
ONUDI (Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial), selaram um acordo onde 
trabalharão auxiliando para que sejam 
identificados os modelos mais 
apropriados para a realização de uma 
solução sustentável para a gestão do 
lixo eletrônico. Esse acordo tem como 
objetivo criar uma consciência, 
promover a capacitação, proporcionar 

um compartilhamento de 
conhecimentos, motivar ações que 
trabalhem no intuito de assegurar o 
gerenciamento sustentável do lixo 
eletrônico nos países da África, Ásia e 
América Latina, que serão os 
responsáveis pela maioria dos produtos 
eletrônicos descartados em 2016. 
Ademais, demostram que esses 
mesmos países, em um prazo de 15 
anos, devem descartar o dobro de 
eletrônicos em relação às regiões 
desenvolvidas. A grande preocupação 
é a criação de modelos que também 
contribuam para o desenvolvimento 
industrial e da economia através da 
criação de uma rede de coleta viável. 
No acordo foi criado um compromisso 
entre as duas organizações de 
trabalharem em conjunto por um 
período de cinco anos, com a opção de 
prolongar a parceria (ONU 2014). 

A multinacional Apple, empresa que 
tem uma grande participação no 
mercado mundial de “smatphones”, 

“tablets” e computadores pessoais, 

desenvolveu um projeto de coleta em 
todas as lojas da rede, o programa 
“Apple Renew”. Além dos próprios 

pontos de reciclagem, conta com 
outras empresas no mundo todo. Essa 
iniciativa já recolheu mais de 270 mil 
toneladas de equipamentos eletrônicos, 
evitando que fossem descartados de 
forma irregular (Apple, 2016). 

A empresa Klabin, maior produtora e 
exportadora de papéis do Brasil, 
fundada em 1899, possui atualmente 
18 unidades industriais, 17 no Brasil, 
localizadas em oito estados, e uma na 
Argentina, renova 25% do seu parque 
tecnológico a cada ano e os 
equipamentos que são substituídos são 
doados principalmente às comunidades 
dos municípios onde estão instaladas 
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(Lunardi, 2014), componentes 
essenciais à inclusão digital. 

Recentemente, o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) criou uma 
cartilha de “ideias de negócios” com o 

título “Como montar um serviço de 

reciclagem de lixo eletrônico” e, a 

disponibiliza gratuitamente em seu site 
para qualquer pessoa ou empresa que 
estiver interessada. A cartilha 
apresenta informações importantes 
para quem tiver interesse nesse nicho 
de negócio, ou seja, que tenha a 
intenção de trabalhar com a coleta e a 
reciclagem de lixo eletrônico. Ainda, 
aborda as exigências legais, tipos de 
equipamentos para cada tipo de 
material e planilha de custos (Sebrae, 
2016). 

O BIET (Instituto Brasileiro de 
EcoTecnologia) (Ieis, 2011), a UEPG 
(Universidade Estadual de Ponta 
Grossa) (Celinski, 2013) e a USP 
(Universidade de São Paulo) 
promovem varias ações análogas sócio 
educacionais com os equipamentos 
doados. Os equipamentos que ainda 
podem ser utilizados são recuperados 
e repassados para outras entidades 
que também promovem ações de 
inclusão digital e tecnológica. Com os 
outros equipamentos, os jovens são 
estimulados a reutilizar em seus 
estudos de robótica. Na USP no seu 
plano piloto, em apenas um dia foram 
entregues aproximadamente 5,2 
toneladas de peças e equipamentos de 
eletroeletrônicos obsoletos. 

5.  Considerações Parcial/Final 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho 
investigou a potencial contribuição que 
a TI Verde podem trazer relacionadas 
ao desenvolvimento local, social, 

ambiental e como consequência o 
desenvolvimento econômico e, apesar 
de ainda não existir um conceito 
específico, fica constatado, a existência 
de vários motivos que levam à adoção 
de práticas de TI Verde. 

Verificou-se que programas de gestão 
de TI Verde tem consolidado passos 
importantes rumo à conscientização 
das pessoas para com a 
sustentabilidade e proteção ao meio 
ambiente. O resultado dessa 
conscientização faz com que os líderes 
das organizações reconheçam a 
importância da prática de ações 
fundadas na sustentabilidade para o 
sucesso de seus negócios, tendo em 
vista que o compromisso e a 
preocupação com o meio ambiente não 
se tratam de moda ou mesmo de 
oportunismo; “[...]é uma questão de 

sobrevivência para as organizações. 
Culturas Criativas aliadas a iniciativas 
práticas poderão facilitar o avanço dos 
programas de Gestão verde das TICs 
“(COSTA, 2014). 

O presente trabalho reforça a 
importância na conscientização para 
um desenvolvimento sustentável nos 
setores de tecnologia aliados a 
diversos setores, com a intenção de 
despertar interesses em ações que 
terão reflexo nas esferas social, 
ambiental e consequentemente na 
estrutura econômica. 
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Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo de 
compreender o papel de uma 
incubadora de empresa e a 
necessidade de capacitação gerencial 
do empreendedor incubado, bem como 
analisar o Programa de Incubadora de 
Empresas na cidade de Franca (SP). 
Para tanto, será realizado uma 
pesquisa exploratória de cunho 
qualitativo. Espera-se que resultados 
da pesquisa realizada traga 
contribuições para a compreensão do 
efeito do período de incubação em 
termos de capacitação gerencial e no 
seu desenvolvimento. 
 

Palavras-Chave: Incubadoras de 
empresas, empreendedores, capacitação 
gerencial. 

Abstract 
 

This research aims to understand to 
role of a business incubator and the 
need for managerial training to 
entrepreneur incubated, as well as to 
analyze the Business Incubator 
Program in the city of Franca (SP). For 
that, an exploratory qualitative research 
will be carried out. It is hoped that the 
results to research carried out will 
contribute to understanding of the effect 
to incubation period in terms of 
managerial training and its 
development. 
 
Keywords: Business Incubators,  
Entrepreneurs, Management training 

 

1.  Introdução 

 
As transformações e oscilações que 
ocorrem com a economia do país, 
aumentam a vulnerabilidade do 
ambiente empresarial, modificando o 
cenário das organizações. Nesse 
contexto, ocorrem dois fatores 
simultâneos: aumenta-se o número de 
empreendimentos por necessidade, 
tendo em vista o desemprego e amplia-

se a concorrência entre empresas, pois 
a sobrevivência no mercado passa a 
ser diferencial de sucesso. 
Assim, empresas gerenciadas por 
empresários devidamente capacitados, 
em um ambiente propício a sua 
prosperidade passa a ser exclusividade 
de poucas. Nesse contexto, o Estado 
deve ter a responsabilidade de facilitar 
a sobrevida dessas pequenas 
empresas que estão começando. Para 
tanto, investir, incentivar e fomentar 
políticas públicas voltadas a dar esse 



18 

Souza, A C.; Bandos, M F C. Análise do Programa Incubadora de Empresa na Cidade de 
Franca/SP e sua Influência no Desenvolvimento Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 17-27p.; 218p. 

alicerce a pequenas empresas é 
fundamental em um contexto de 
desenvolvimento. 
Os economistas associam o 
empreendedor ao desenvolvimento 
ecônomico, porém é inevitável a 
existencia do crescimento, do equilibrio 
financeiro, da estabilidade monetária, 
sem o que não ocorerá meios para se 
apoiar o desenvolvimento social.  
Esta concepção inicia-se a viabilidade 
de políticas que trará beneficios a todos 
envolvidos. 
Segundo Amartya Sem, o processo de 
desenvolvimento social, é uma forma 
centrada de ajudar os outros e a si 
mesmo, e com a expectativa de 
progresso com um pouco de auxilio dos 
outros. Esse auxilio pode vir do 
mercado por mútuos ganhos, mas 
também pode ser da gestão pública, 
que apoiam  às pessoas para se 
tornarem mais capacitadas, e com isso 
foram criado varios programas para 
auxiliarem.   
Um dos programas criado para auxiliar 
esses empreendedores na gestão do 
seu negócio, e para estimular a criação 
do novo empreendimento no Brasil, é a 
Incubadora de Empresas, como um 
componente para que as organizações 
se desenvolvam positivamente e se 
mantenham no mercado com solidez, 
para potencializar características 
empreendedoras, oportunizar 
infraestrutura, facilitar os recursos e 
acesso a novas parcerias. 
A pergunta de pesquisa que se faz 
nesse momento é: qual o papel da 
Incubadora de Empresas no 
desenvolvimento de pequenos 
negócios? Investe-se em capacitação 
gerencial? Assim, a motivação está em 
pesquisar a função de uma Incubadora 
de Empresas, sua ligação com o 
desenvolvimento, a sua relação com as 
empresas incubadas e a capacitação 

gerencial do empresário incubado. 
Além, pretende-se verificar a relação 
da Incubadora com o poder público, de 
maneira específica, analisar o 
Programa de Incubadora de Empresas 
na cidade de Franca (SP). 
De tal modo, estabelece-se como 
objetivo geral dessa pesquisa: de 
compreender o papel de uma 
incubadora de empresa e a 
necessidade de capacitação gerencial 
do empreendedor incubado, bem como 
analisar o Programa de Incubadora de 
Empresas na cidade de Franca (SP), 
verificando se a capacitação técnica e 
gerencial estão auxiliando aos 
empreendedores incubadas em seu 
desenvolvimento.  
Existem algumas falhas no mercado e 
o Governo busca criar possibilidades 
em propiciar condições ao 
desenvolvimento, e por meio de 
politicas publicas e desenvolvimento 
regional, utilizam métodos e normas 
para compor a contribuição entre a 
administração pública e as 
organizações. A participação da gestão 
publica por meios de programa de 
incubadora de empresas, dão 
condições para propiciar o 
desenvolvimento regional, pois 
fortalecem as organizações e a 
contribuição em arrecadações e 
acumular capital para dar continuidade 
e ações ao bom funcionamento de uma 
comunidade. 
Para alguns empreendedores, o 
programa de Incubadora de empresas 
tem como objetivo importante no apoio 
e na apresentação do empreendimento 
para futuros parceiros, fornecedores, 
investidores e para seu próprio 
crescimento.  Porém, somente o 
espaço físico não é suficiente para seu 
desenvolvimento, considera-se a 
capacitação técnica e gerencial de 
grande importância para o 
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conhecimento adquirido pelo próprio 
empreendedor durante esse processo 
que ele esteja no programa de 
incubação de empresas. Ao inicio do 
processo de incubação os 
empreendedores terão várias 
inquietações que surgirão em sua 
cabeça, como: Quem será seu público 
alvo? Será que o planejamento e seus 
conhecimentos será o suficiente para 
manter sua empresa no mercado? O 
programa de incubadora vai realmente 
auxiliar nesta nova etapa do 
empreendedor. Várias dúvidas e 
questões irão surgir durante o processo 
de incubagem e após, serão decisivas 
para o sucesso ou fracasso do 
empreendimento. Cabe o programa 
apoiar e mostrar ferramentas pelas 
respostas que trará ao empreendedor 
um conhecimento considerável, e suas 
incertezas e riscos sobre o negócio 
poderam ser diminuído gradativamente, 
pois saberá quais decisões tomar, e 
avaliar e analisar os riscos e 
oportunidades que têm o 
empreendimento. A partir dessas 
informações terá contribuição para o 
desenvolvimento de sua capacitação 
técnica e gerencial dentro da 
Incubadora. 
Em termos metodológicos será 
realizado uma pesquisa exploratória de 
cunho qualitativo, inicialmente, 
baseada em dados secundários e 
posteriormente, baseada em dados 
primários, serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas com empreendedores 
locais e com os responsáveis pela 
incubadora.  
Espera-se que análise dos resultados 
da pesquisa realizada traga 
contribuições para a compreensão do 
efeito do período de incubação em 
termos de capacitação gerencial e no 
seu desenvolvimento, de modo a 
identificar as habilidades e suas 

dificuldades relativos às ações sob a 
orientação da incubadora e nos 
processos de desenvolvimento de 
produtos e de produção, contribuindo 
para que o desenvolvimento local, 
promovendo renda, impostos, 
qualificação de mão de obra e toda a 
infraestrutura. 
 
2.  Referencial Teórico 
 

2.1 Desenvolvimento e Capacidade 
Gerencial 

 
Neste primeiro capítulo serão 
abordadas as questões sobre 
desenvolvimento humano, onde 
algumas pesquisas relacionadas ao 
tema encontram-se que os recursos 
humanos estão ligados diretamente a 
capacidades produtivas das pessoas.  
A expansão da economia faz com que 
o comportamento humano mude 
conforme o crescimento tecnologico, ao 
acesso de bens de consumo e 
serviços, ampliação da renda, 
estimulação as oportunidades, isso faz 
com que as pessoas trabalhem mais 
para consumirem o que o mercado lhes 
ofertam  e consequentemente traz 
benefícios para o Estado, pois 
arrecadam mais impostos criando 
possibilidades de investimentos em 
programas, e ações de melhorias, 
assim trazendo como retorno para 
sociedade. Porém a concepção quando 
se fala em desenvolvimento humano 
alguns autores associa à capacidade 
de produção, porém existem outras 
formas de abordar o desenvolvimento 
humano, uma delas será abordado 
nesta pesquisa que será por meio da 
educação. 
Para Ferreira de Carvalho (1999), o 
conceito de desenvolvimento, vem da 
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origem latim (des – para ênfase + en – 
para dentro, interno + volvere – mudar 
de posição, lugar) o qual significado 
atual é fazer crescer, realizar a 
evolução de um ser humano á 
caminhos diferentes com o que está 
ambientado. Quando se inicia um 
processo de desenvolvimento, o 
objetivo é o preparo do indivíduo para 
sua colocação mais difícil em termos 
de amplitude ou para carreiras diversas 
no qual ele está almejando ou 
desempenhando. 
“O desenvolvimento pressupõe uma 
visão mais acurada de futuro (da 
organização e do indivíduo)” 
(FERREIRA DE CARVALHO, 1999, p. 
129). O mundo profissional do indivíduo 
supera sua colocação atual para 
projetar as ligações que existem no seu 
histórico de experiências e suas 
funções profissionais realizadas, além 
disto criar possibilidades em projetar o 
futuro. 
Para Ferreira de Carvalho (1999), diz o 
que se espera da capacitação a 
promoção do desenvolvimento, 
independente se for por individual tanto 
quanto o da empresa em que esse 
indivíduo esteja inserido. 
Pode-se considerar que além da 
capacitação para a promoção do 
desenvolvimento econômico são os 
próprios empreendedores e suas 
visões, pois são impulsionados pela 
busca incessante pela inovação. O 
progresso requer especulações das 
organizações, entretanto este papel de 
lidar com as incertezas e risco a que 
ocorrem fazem parte do 
empreendedorismo, e com isso fazem 
uso de pequenos dados em uma 
informação que permitem explorarem 
oportunidades econômicas e por 
consequência o desenvolvimento. 
 

2.2 Empreendedorismo 

 
Na década de 90, começa a surgir em 
grande proporção o empreendedorismo 

em vários países, e com isso surgem 
políticas públicas voltadas para este 
segmento. O empreendedorismo no 
Brasil tem sido tratado com suma 
importância, podem-se comparar como 
exemplo os Estados Unidos, onde 
consideram os empreendedores como 
impulsionadores da economia. Assim, 
Dornelas (2001) diz que a soma do 
forte movimento empresarial e do 
crescimento acelerado da economia 
estão associados aos baixos índices de 
desemprego e às baixas taxas de 
inflação, provavelmente indicam ao 
empreendedorismo sendo o principal 
responsável para o crescimento 
econômico, assim gerando empregos e 
situação de desenvolvimento e 
melhorias para a população. 
As atividades do empreendedorismo 
foram propagadas na sociedade 
Brasileira com o início de entidade 
como o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE). Em épocas anteriores, os 
cenários políticos e econômicos do 
Brasil não estavam em situações tão 
positivas, pois não havia ou eram 
poucas as informações de apoio ao 
trajeto empreendedor. 
(BESSONE,2000). 
No século XX, foram tantas 
transformações ocorrendo em um 
período muito curto, e por 
consequência foram afetados os estilos 
de vida das pessoas. Estas mudanças 
fez com que algumas pessoas 
começassem a criar algo novo ou até 
mesmo um novo olhar para algo já 
existente, com uma visão mais 
aprimorada. Entretanto, todo este 
movimento de inovações e 
transformações, por trás tem a mão 
empreendedora, pode ser ela por 
apenas um indivíduo ou mesmo por 
uma equipe com várias características 
e habilidades diferentes para que o 
conjunto se transforme em algo 
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diferenciado, inovador, entre outros, e 
pessoas empreendedoras têm 
características e habilidades em se 
questionam, que arriscam, que buscam 
o diferente, que fazem acontecer, que 
empreendem. 
 
As pessoas que tem o espírito 
empreendedor, são motivadas por uma 
paixão, se satisfazem em ser diferente 
dos demais, se esforçam para ser 
referenciadas e imitadas, buscam 
reconhecimento e esperam deixar sua 
mensagem para outras pessoas se 
espelharem. Visto que os 
empreendedores estão modificando os 
conceitos, seu comportamento 
empreendedor e até mesmo seu 
processo devem ser pesquisados, 
analisados e compreendidos 
(DORNELAS, 2001, p. 19).  
Para Drucker (1987), a busca pelas 
mudanças constantes são uma das 
características dos empreendedores, 
considera ela como uma oportunidade 
que pode ser enfrentada e explorada, e 
isto nem sempre é visto pelos outrem. 
São pessoas que pensam diferente, 
criam algo novo ou transformam algo 
com valor, não limita-se o seu negócio 
a uma organização unicamente 
econômica. Uma das características 
essenciais é serem inovadores, com 
capacidade para lidar com os riscos e 
inseguranças nas tomadas de 
decisões. Entretanto, não podemos 
considerar como um caráter o espírito 
empreendedor pois necessita que o 
empreendedor tome decisões que se 
pode aprender de uma melhor forma de 
empreender. 
De acordo com Farrel (1993), o 
empreendedor é aquele que manuseia 
suas estratégias de uma forma simples, 
essencial, e que possa sempre fazê-
las. Além do que, determina que os 
empreendedores são instigados na 
ideia de focar em seus produtos e 
clientes, o que dá o sentido de 
empreender e sentir-se orgulhoso 
naquilo que faz. Menciona também 

que, as necessidades estariam ligadas 
ao espírito empreendedor, induzindo à 
criação de novos produtos ou serviços, 
a construção de um negócio, ao 
comportamento por uma competição, 
mesmo sendo apenas um submisso. 
Nos dias de hoje a economia e o 
sistema produtivo das organizações 
ficaram cada vez mais  intensas e 
exigentes em relação aos 
conhecimentos formais, pois no 
passado só a experiência já era o 
suficiente. Sendo assim, de acordo 
com Bessone (2000), o destaque sobre 
empreendedorismo nasceu por 
consequência das mudanças rápidas 
da tecnologia, isso não por causa de 
um modismo. Além do mais, fez com 
que os empresários antigos de 
mercado, a mudar seus padrões para 
se tornarem competitivos.  
Segundo Dolabela (1999), os 
empreendedores são considerados 
motor da economia, responsáveis por 
mudanças. Pessoas que buscam a 
inovação, conseguem identificar algo e 
criar novas oportunidades de negócios, 
sobrepõem e interligam novas ligações 
de métodos para retirar os melhores e 
maiores vantagens em suas inovações. 
Pode ser também definido o 
empreendedorismo, como um indivíduo 
que produz equilíbrio, podendo se 
deparar ao um cenário de caos e 
encontrar uma solução positiva, isto é, 
criar oportunidades dentro do contexto 
em que se está inserido. 
(HIRZNER,1973) 
"Um empreendedor é uma pessoa que 
imagina, desenvolve e realiza visões." 
(DOLABELA, 1999, p. 28). 
Para que o desenvolvimento de um 
empreendedor aconteça conforme ele 
almejou, necessita de apoio 
principalmente nos primeiros anos de 
existência, sendo assim recebem 
auxilio necessário para seu 
crescimento dentro de uma incubadora 
de empresa e a necessidade de 
capacitação gerencial do 
empreendedor incubado.  
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2.3 Incubadora 

 
O conceito de incubadora de empresas 
foi criado nos Estados Unidos e Europa 
com o intuito a criação ou 
desenvolvimento de pequenas 
empresas e microempresas para apoiar 
nos seus primeiros anos de vida. 
Nestas incubadoras de empresas 
buscam profissionais que tenham 
espírito empreendedor, criatividade, 
liderança e que visam o futuro com 
inovações e condições financeiramente 
e estrutural para conquistar seu próprio 
espaço no mercado, com isso o papel 
das incubadoras é permitir condições 
que facilitam as empresas a se 
desenvolverem neste período crítico a 
sua estabilidade e comercialização, 
auxiliando nos processos 
administrativos, gerenciais e sua 
aceitação do mercado. Conforme 
Medeiros (1998 p 321): 

“A incubadora é um arranjo 

interinstitucional com 
instalações e infraestrutura 
apropriadas para estimular: (i) a 
vinculação empresa-
universidade; (ii) o 
fortalecimento das empresas e 
ou aumento de suas 
capacidades; (iii) o aumento da 
vinculação do setor produtivo 
com diversas instituições de 
apoio (prefeituras, agências de 
fomento e financiamento).”  

O modelo de empresas no Brasil com 
instalações em incubadoras é um 
projeto que surge como uma alternativa 
para as pessoas que perdem seus 
empregos ou buscam realizar um 
sonho profissional, por consequência 
traz  também o desenvolvimento 
econômico local. No entanto, pode-se 

observar que muitas empresas não 
obtiveram seus objetivos bem 
sucedidos, muito menos não chegaram 
a ter um negócio sólido. Porém, sua 
contribuição tem sido relevante. Os 
empreendimentos que são incubados 
estão cada vez mais sendo 
reconhecidas, por diversas pesquisas, 
como uma atividade que auxilia em sua 
consolidação e que mantém seus 
negócios mais sólidos e mostra os 
erros de gerenciamento. 
As incubadoras de empresas tem um 
papel fundamental como um 
intermediário entre o desenvolvimento 
econômico regional e no processo de 
capacitação gerencial e técnica para os 
empreendedores. Posto que apoiem e 
abrigam empresas que necessitam de 
cuidados, principalmente em sua fase 
inicial, pois as incubadoras dinamiza 
todo o processo de incubação, sendo a 
ligação entre a formalização, 
capacitação e a consolidação da 
empresa incubada no mercado. 
Alguns esclarecimentos e medições 
foram feitos através de pesquisas 
sobre desempenho e capacidades dos 
programas de incubadoras de 
empresas e dos incubados.(PHAN, 
SIEGEL E WRIGHT,2005). O 
conhecimento é um dos principais 
fatores que favorece as modificações 
de alguma idealização na realização do 
“produto”, com isso buscam-se 
atividades através dessas empresas 
uma mão de obra mais qualificada. 
Com a revisão da teórica, através das 
importantes contribuições dos autores 
citados e da metodologia adotada 
viabiliza-se a obtenção dos objetivos 
principal e específicos em relação à 
análise do papel de uma incubadora de 
empresa e a necessidade de 
capacitação gerencial do 
empreendedor incubado. 
 
 
3.  Procedimentos Metodológicos 
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Esse capítulo tem como escopo 
apresentar os procedimentos 
metodológicos usados para o 
desenvolvimento dessa pesquisa. Será 
apresentado: o tipo de pesquisa, 
objetivos gerais, objetivos específicos, 
instrumento de coleta de dados, quadro 
síntese e etapas da pesquisa. 
Segundo Minayo (2001) a pesquisa 
pode ser formada por um motivo 
pessoal, quando a escolha do estudo é 
considerado de suma importância em 
seu trajeto profissional do pesquisador, 
e pode ser também pela sua formação 
acadêmica de argumentos estudados, 
como, pela formação acumulada do 
conteúdo e nível de conhecimento 
específico do assunto, apontando 
algumas lacunas, com isso criando 
possibilidades de explorar e aprofundar 
o conhecimento, com o intuito de 
progresso metodológico e a relevância 
do problema. 
Minayo (2010) entende que a 
metodologia direciona um pensamento 
a forma prática de aproximar-se com a 
realidade. Neste cenário, a metodologia 
possui um papel importante na teoria e 
no que está referindo a elas, e 
alinhando com a existência do 
programa pesquisado. 
             

3.1. Tipo de pesquisa 

 
O tipo de estudo realizado nesta 
pesquisa é de caráter qualitativo, pois 
será observado o comportamento de 
um grupo de indivíduos ou pode ser de 
apenas um indivíduo, uma organização 
ou grupo de organizações que estão no 
mesmo ambiente ou determinada 
situação. Para Minayo (2001), a 
pesquisa qualitativa é a compreensão 
dos significados através da 
compreensão, crenças, atitudes, 

valores e motivos, condizer com as 
relações e a profundidade de cada uma 
delas e não sendo reduzidas a 
qualidade, agilidade e simplicidade das 
variáveis. 
Será desenvolvido um estudo 
exploratório, por meio de micro 
empreendedores incubados com 
questionários semiestruturadas e 
aplicados (pessoalmente) como técnica 
de coleta de dados, permitindo que 
haja o contato face a face entre 
entrevistados e entrevistador, por 
análise pessoal e comportamental, 
documentos e entrevistas informais e 
não estruturada com os empresários e 
responsáveis pelo programa.  
Segundo Gil (2007), as pesquisas 
exploratórias por grande parte delas, 
são feitas por um levantamento 
bibliográfico, composta por entrevistas 
com pessoas que estão inseridas ao 
problema pesquisado e análise de 
exemplos que possibilitem a 
compreensão, com o intuito de 
proporcionar confiança com o problema 
pesquisado e torná-lo mais explícito. 
Esta pesquisa incluirá um levantamento 
de estudo bibliográfico, com início em 
referências teóricas já pesquisadas e 
publicadas por intermédio eletrônico e 
escrito, páginas de site, artigos e livros. 
Minayo (2001) diz que, quando se usa 
a entrevista como uma comunicação 
verbal, com o intuito de coletar as 
informações sobre um tema científico, 
é uma estratégia para obter dados no 
processo da pesquisa, além de um 
diálogo entre o entrevistado e o 
entrevistador. 
Minayo (2001) acrescenta dizendo que, 
as entrevistas semiestruturadas são 
aquelas onde o entrevistado pode falar 
sobre o assunto do tema pesquisado 
sem ter que seguir estrutura e sem fixar 
em indagações formuladas. 
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3.2. Objetivo Geral 

 

A pesquisa tem como objetivo 
compreender o papel de uma 
incubadora de empresa e a 
necessidade de capacitação gerencial 
do empreendedor incubado, bem como 
analisar o Programa de Incubadora de 
Empresas na cidade de Franca (SP), 
verificando se a capacitação técnica e 
gerencial está auxiliando aos 
empreendedores em seu 
desenvolvimento. 
 

3.3. Objetivos Especificos 

 
1.   Compreender o contexto das 
incubadoras de empresa 
2. Analisar a necessidade de 
capacidade gerencial dos 
empreendedores incubados. 
3. Analisar o Programa de Incubadora 
de Empresas na cidade de Franca/SP. 
4. Traçar um perfil dos 
empreendedores que compõem a 
unidade de estudo.                                                             
  

3.4. Instrumento de Coletas de Dados 

 
Será realizado entrevistas 
semiestruturadas para a coleta de 
dados como uma técnica adequada 
para que possa responder às 
inquietações. Conforme Lakatos e 
Marconi (2003) falam que, por meio 
das entrevistas semiestruturadas 
consegue-se investigar questões mais 
vasta para o entrevistador, e para os 
entrevistados podem ter uma liberdade 
em ter um diálogo informal. 
 

3.5. Quadro Sintese – Etapas de 
Pesquisa 

 
Visando facilitar a compreensão, foi 
elaborado o Quadro 1, a seguir, 
sintetizando o objetivo geral, os 
objetivos específicos, as etapas de 
pesquisa, a coleta de dados e as 
seções do trabalho, nas quais se 
encontram os conteúdos relacionados. 
 

 

Fonte: Autor 

 

4.  Resultados Parcial/Final 

 
Todas as informações adquiridas nesta 
pesquisa auxiliaram na analise e 
interpretação do papel das incubadoras 
de empresas no desenvolvimento dos 
empreendedores incubados. 
Todas as inquietações da pesquisa 
buscara ser compreendidas por varias 
ferramentas, uma delas será por meio 
da fundamentação teórica e entrevistas 
pelos indivíduos que participam do 
programa de incubadora. 
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Através do referencial teórico e das 
entrevistas realizadas pelos 
empreendedores  e responsáveis pelo 
programa de incubação, será analisado 
e comparado a evolução dessas 
empresas, com intuito de demonstrar o 
desenvolvimento das empresas e 
também da capacidade de gerenciar e 
tomar decisões para o sucesso do 
empreendimento, e finalizar com a 
análise do impacto deste programa no 
desenvolvimento local em que se está 
inserido. 
 

5.  Considerações Parcial/Final 

 
As empresas que começam o processo 
de incubação têm a oportunidade de se 
desenvolverem e iniciar um novo 
círculo de relações no ambiente de 
incubação, possibilitando 
oportunidades a novos contatos, 
parcerias, fornecedores e 
conhecimentos gerenciais.  Estas 
mudanças faz com que o 
empreendedor incubado tenha 
oportunidades de ampliar sua rede 
dentro da incubadora e poderá ser 
ampliada após seu tempo de incubação 
e os conhecimentos adquiridos 
poderão auxiliar na gestão em tomar 
decisões e na área de planejamento e 
criação de novos produtos com 
estímulos para ser criativo. Desta 
forma, foi possível observar que a 
incubação contribui para o 
desenvolvimento do empreendedor e 
seus negócios. 
Este trabalho tem o intuito de 
influenciar a importância do 
conhecimento técnico e gerencial no 
ambiente de incubação que permitiu 
uma analise dos pontos que 
influenciam o empreendedor e sua 
empresa e que são importantes para 

seu desenvolvimento. E também 
contribui para o conhecimento de um 
ambiente de incubação por parte de 
acadêmicos, empresários e 
profissionais envolvidos no processo de 
incubação. 
O referencial teórico desta pesquisa 
procurou incorporar estudos que 
pudessem apresentar o papel da 
incubadora para o desenvolvimento 
das empresas, e também para o 
sucesso dos empreendedores 
incubados em sua capacidade técnica 
e gerencial desenvolvida neste 
ambiente, e que permitiu visualizar 
diversos aspectos abordados no 
referencial teórico apresentado neste 
estudo. 
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Resumo: O estudo pretende discutir a 
relevância da alfabetização midiática e 
informacional (AMI), como mola propulsora 
da sustentabilidade, considerando a 
percepção de alunos do Ensino Médio. 
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Desenvolvimento local sustentável. 
Consumo sustentável. Alfabetização 
midiática e informacional. 

Abstract 
The study intends to discuss the relevance 
of media and information literacy (MIL), as 
a propeller of sustainability, considering the 
perception of high school students. 

Keywords: Sustainability. Sustainable 
local development. Sustainable 
consumption. Media and information 
literacy. 

 

1. Introdução 

Atualmente, a sustentabilidade figura-
se como um dos temas mais discutidos 
no cenário mundial. Isso se deve, 
principalmente, aos grandes 
desequilíbrios ecológicos provocados 
pelo modo de vida consumista da 
sociedade contemporânea que, ao 
mesmo tempo, enfrenta o avanço das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) que podem 
contribuir para minimizar assim como 
alavancar os impactos ambientais.  

Face ao acentuado avanço tecnológico 
ocorrido nos meios de comunicação 
nas últimas décadas e, 
consequentemente, à identificação de 
lacunas na educação referente a essa 
nova demanda de conhecimento, a 
UNESCO desenvolveu um instrumento 
para mensurar o nível de alfabetização 

midiática e informacional (AMI) dos 
usuários de informação. 

A partir deste contexto e da 
consideração do poder da publicidade 
em estimular o consumo através dos 
diversos meios de comunicação (ainda 
que muitas vezes de maneira sutil e 
disfarçada), o presente estudo está 
construído em torno da seguinte 
problemática: É possível a 
alfabetização midiática e informacional 
(AMI) contribuir para o fortalecimento 
de atitudes sustentáveis frente às 
pressões de consumo veiculadas pela 
mídia e pela publicidade? 

A escolha do tema tem por base o 
consenso mundial de que a educação é 
essencial para o desenvolvimento de 
toda a sociedade, em seus diversos 
aspectos. Isso, tendo em vista que, a 
educação de qualidade é reconhecida 
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pela ONU como um dos 17 objetivos 
que viabilizam o Desenvolvimento 
Sustentável no mundo. 

Ademais, este estudo aborda 
especificamente a alfabetização 
midiática e informacional (AMI), a qual 
a UNESCO defende que seja uma das 
pré-condições do desenvolvimento 
sustentável por considerar que o uso 
consciente das ferramentas de 
informação, mídia, TIC e a internet, 
contribui para que todos se beneficiem 
da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, particularmente do acesso à 
informação e da liberdade de 
expressão. 

Para atender ao problema 
estabelecido, o estudo tem por objetivo 
discutir a relevância da alfabetização 
midiática e informacional (AMI), como 
mola propulsora da sustentabilidade, 
junto aos alunos do Ensino Médio. 

Para tanto, os objetivos específicos que 
embasam este estudo são: 

• Discutir o conceito de 
desenvolvimento e 
sustentabilidade sob a 
perspectiva do consumo 
sustentável para o 
desenvolvimento local; 

• Analisar o papel da mídia e da 
publicidade como indutores do 
consumo na sociedade 
contemporânea; 

• Apresentar o conceito de 
alfabetização midiática e 
informacional (AMI) elaborado 
pela UNESCO. E discutir, 
posteriormente, como a 
alfabetização midiática e 
informacional (AMI) pode 

contribuir para a promoção da 
sustentabilidade; 

• Averiguar a relação entre 
alfabetização midiática e 
informacional (AMI) e o tema 
sustentabilidade na percepção 
dos alunos de uma escola do 
Ensino Médio, da cidade de 
Franca, a ser selecionada 
posteriormente.   

2. Referencial Teórico 

Considerando que a pesquisa está em 
andamento, a construção do 
embasamento teórico do presente 
estudo estrutura-se em três seções. Na 
primeira seção há a discussão 
conceitual envolvendo desenvolvimento 
e sustentabilidade sob a perspectiva do 
consumo sustentável para o 
desenvolvimento local. Já na segunda 
seção, a discussão se dá em torno do 
papel da mídia e da publicidade como 
indutores do consumo na sociedade 
contemporânea. Em seguida, a 
alfabetização midiática e informacional 
(AMI) para a sustentabilidade é o tema 
discutido na terceira seção. 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE SOB A 
PERSPECTIVA DO CONSUMO 
SUSTENTÁVEL PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O intuito desta seção é refletir sobre o 
desenvolvimento e a sustentabilidade 
sob a perspectiva do consumo 
sustentável para o desenvolvimento 
local. Para tanto, inicialmente há a 
discussão em torno das diversas 
nuances que abarcam as noções de 
desenvolvimento e sustentabilidade. 
Logo em seguida, o objeto de estudo é 
o desenvolvimento local com foco 



30 

Nascimento, A P.; Smith, M S J. Sustentabilidade sob a Perspectiva da Alfabetização 
Midática e Informacional para o Desenvolvimento Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 28-43p.; 218p. 
 

 

sustentável. E, finalmente, discutir o 
consumo sob a ótica da 
sustentabilidade e da educação é o 
tema que encerra esta seção.  

 

2.1.1. Discussões conceituais: 
desenvolvimento e sustentabilidade 

 

As reflexões sobre desenvolvimento, 
da maneira como é conhecido hoje, 
iniciaram-se nos anos de 1940 no 
âmbito do planejamento da 
reconstrução da periferia da Europa. 
Esta se encontrava desolada após o 
fim da Segunda Guerra Mundial e era 
evidente a necessidade de medidas 
desenvolvimentistas a fim de superar o 
atraso social e econômico na região. 
Para tanto, ‘os primeiros economistas 

do desenvolvimento’ com base na 

cultura dominante da época, defendiam 
a promoção do pleno emprego, a 
relevância do Estado do Bem-Estar, a 
carência de planejamento e a 
necessidade de interferência do Estado 
nos assuntos econômicos suprindo a 
fragilidade dos mercados quanto aos 
aspectos sociais (SACHS, 2004). 

É visto que o conceito de 
desenvolvimento modifica-se conforme 
o momento histórico e o lugar. 
Acompanhando a evolução da 
humanidade e o surgimento de novas 
mentalidades, tal conceito evolui e 
ganhou novas percepções. Assim, em 
razão dessas transformações, Sachs 
(2004) destaca dois marcos 
importantes na evolução conceitual do 
vocábulo desenvolvimento: 

 

a) Desde os anos 70, a 
atenção dada à 
problemática ambiental 
levou a uma ampla e 
reconceitualização do 
desenvolvimento, em 
termos de 
ecodesenvolvimento, 
recentemente renomeado 
desenvolvimento 
sustentável (SACHS, 2004, 
p. 36). 

 

b) A segunda e talvez mais 
importante reconceituação 
foi fortemente influenciada 
pelos trabalhos de A. K. 
Sen (1999). O 
desenvolvimento pode ser 
definido em termos da 
universalização e do 
exercício efetivo de todos 
os direitos humanos: 
políticos, civis e cívicos, 
econômicos, sociais e 
culturais; bem como direitos 
coletivos ao 
desenvolvimento, ao 
ambiente, etc (SACHS, 
2004, p. 37). 

 

Enfim, a evolução da ideia de 
desenvolvimento, no último meio 
século, denota ares de complexidade 
em face da adição de sucessivos 
adjetivos – econômico, social, cultural, 
político, sustentável, etc – e o alcance 
de novas problemáticas (SACHS, 
2004). 
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Tratando especificamente sobre o 
enfoque da questão ambiental (iniciado 
a partir da década de 1970, como 
mencionado por Sachs), Chacon 
(2007) entende que o surgimento do 
termo desenvolvimento sustentável 
está ligado à proposta de um novo 
posicionamento da coletividade. Para a 
autora, a tomada de consciência da 
sociedade para com seu papel de 
agente transformador da realidade e se 
impacto, assim como a consolidação 
da participação popular na tomada de 
decisão e a gestão ambiental são 
inerentes ao novo conceito.  

 

Sendo assim, Leff (2010, p. 48) alerta 
que “o discurso sobre a 

sustentabilidade não é homogêneo 
nem está livre do conflito de 
interesses”. Por isso, não há um 
consenso em relação a um conceito 
absoluto de sustentabilidade. Tem-se 
uma diversidade de entendimentos e 
percepções, cada qual destacando um 
aspecto desse termo polissêmico, 
segundo formações acadêmicas e 
áreas de atuação. 

 

Para Capra (2005), a primeira menção 
ao conceito de sustentabilidade teve 
sua origem na década 1980, pelo 
fundador do Instituto Worldwatch, 
Lester Brown. Este definiu que “a 

sociedade sustentável [...] [é] aquela 
[...] capaz de satisfazer suas 
necessidades sem comprometer as 
chances de sobrevivência das 
gerações futuras” (CAPRA, 2005, p. 

237).   

No entanto, posteriormente, essa 
definição foi incorporada ao relatório da 
Comissão Mundial de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecido como 
“Relatório Brundtland” ou “Nosso 

Futuro Comum”, para introduzir a 
noção de desenvolvimento sustentável, 
sendo este capaz de “atender às 

necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das 
gerações futuras de atenderem às suas 
próprias necessidades” (CMMAD, 

1988, p.46). Através do relatório, essa 
definição tornou-se mundialmente 
conhecida e, consequentemente, 
internacionalmente utilizada. 

 

Para Capra (2005), uma verdadeira 
comunidade humana sustentável é 
construída de tal maneira que seus 
modos de vida, economia, negócios, 
tecnologia e estruturas físicas não 
impactem de forma negativa a 
capacidade inerente da natureza de 
sustentar a vida na Terra. Por ser um 
processo dinâmico de coevolução, a 
sustentabilidade implica uma interação 
contínua com os demais sistemas 
vivos, humanos e não humanos. 

 

2.1.2. Desenvolvimento local com foco 
sustentável 

 

Para emergir nas discussões que 
permeiam o conceito de 
desenvolvimento local, é preciso, antes 
de tudo, esclarecer o que se 
compreende com a noção de local. 
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A noção de ‘local’ contém 
duas ideias complementares 
em um sentido e antagônicos 
em outro. Se o ‘local’ refere-se 
a um âmbito espacial 
delimitado e pode ser 
identificado como base, 
território, microrregião e outras 
designações que sugerem 
constância e certa inércia, 
contém igualmente o sentido 
de espaço abstrato de 
relações sociais que se deseja 
privilegiar e, portanto, indica 
movimento e interação de 
grupos sociais que se 
articulam e se opõem em 
relação a interesses comuns. 
[...] No entanto, se o espaço 
local tem um fundamento 
territorial inegável, não se 
resume a este, como, aliás, 
assinalam os geógrafos ao 
nos dizerem das muitas 
maneiras de se construir os 
espaços, refutando fronteiras 
institucionais e reconstruindo-
as em função de 
problemáticas adotadas. 
Portanto, quando se fala em 
local, não se está 
circunscrevendo o conceito à 
rua, ao bairro ou mesmo à 
cidade. O universo de análise 
é mais amplo e abstrato, 
podendo estar relacionado ao 
bairro e município, como 
contornos do local, mas não 
necessariamente. Ao se falar 
em local, alude-se ao conjunto 
de redes sociais que se 
articulam e se superpõem, 
com relações de cooperação 
ou conflito, em tomo de 
interesses, recursos e valores, 
em um espaço cujo contorno é 
definido pela configuração 
desse conjunto.  (FISCHER, 
1992, p. 106, grifos da autora). 

 
Dessa forma, a definição de local 
extrapola as delimitações de espaço 
fisicamente localizado assumindo 
também a noção de espaço 

socialmente construído. Abrangendo, 
assim, as relações sociais dos diversos 
grupos que se mobilizam em prol de 
interesses comuns e problemáticas 
específicas, compreendidas em 
verdadeiras redes sociais constitutivas 
da localidade (FISCHER, 1992). 

Nessa perspectiva, Bava (1996) indica 
a relevância do tema do 
desenvolvimento local no cenário de 
redemocratização do país. Para o 
autor, o desenvolvimento local surge 
“[...] como uma alternativa de 
intervenção articulada de novos atores 
sociais e políticos na reorientação da 
ação do Estado [...]” com vistas a 
promover a “[...] construção da 
cidadania e da melhoria da qualidade 
de vida dos brasileiros” (BAVA, 1996, 
p. 58, grifo do autor). 

Para Paula (2009), o desenvolvimento 
local resultado do empenho em se 
identificar, reconhecer e valorizar os 
ativos locais, assim como o 
aproveitamento e desenvolvimento das 
vocações, potencialidades, 
oportunidades e vantagens 
competitivas e comparativas de cada 
território. 
 

2.1.3. Consumo sob a ótica da 
sustentabilidade e da educação 

 

A Agenda 21, documento elaborado na 
Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD) realizada no Rio de 
Janeiro, em 1992 (também conhecida 
como ECO-92 ou RIO-92), traz no item 
3 do capítulo 4, um alerta quanto aos 
padrões insustentáveis de consumo e 
produção: 
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a pobreza e a degradação 
do meio ambiente estão 
estreitamente relacionadas. 
Enquanto a pobreza tem 
como resultado 
determinados tipos de 
pressão ambiental, as 
principais causas da 
deterioração ininterrupta do 
meio ambiente mundial são 
os padrões insustentáveis 
de consumo e produção, 
especialmente nos países 
industrializados. Motivo de 
séria preocupação, tais 
padrões de consumo e 
produção provocam o 
agravamento da pobreza e 
dos desequilíbrios 
(CNUMAD, 1995, p. 33). 

 

O documento indica a extrema 
urgência em se repensar as formas 
atuais de consumo e de produção, 
relatando a insustentabilidade desses 
padrões como principal causa do 
agravamento da pobreza e dos 
desequilíbrios ambientais. 

Quanto ao consumo, culturalmente, os 
bens materiais se constituem como 
manifestação concreta dos valores e da 
posição social de seus usuários 
perante a sociedade. Por isso, no ato 
de consumir se desenvolvem as 
identidades sociais e o sentimento de 
pertencimento a um determinado grupo 
e a construção e participação de redes 
sociais. Além disso, o consumo envolve 
também coesão social, produção e 
reprodução de valores. Sendo assim, é 
uma atividade que requer a tomada de 

decisões políticas e morais 
constantemente, servindo, de certa 
forma, como manifestação da visão de 
mundo de cada indivíduo. Portanto, a 
atividade de consumo envolve uma 
conexão entre valores éticos, escolhas 
políticas, comportamentos e visões 
sobre a natureza (MMA/ MEC/IDEC, 
2005). 

Entretanto, com a expansão do 
consumo, tendo o estilo de vida norte-
americano como principal influência, o 
ato de consumir se transformou em 
compulsão e em vício induzidos pelas 
pressões do mercado, da moda e da 
publicidade. Institui-se, dessa maneira, 
a sociedade de cosumo que, a todo o 
momento, produz novas carências e 
desejos (materiais e simbólicos). Logo, 
os indivíduos passam a ser 
reconhecidos, avaliados e julgados 
pelos bens que consomem: o que 
vestem, o que calçam, o carro que 
dirigem, o telefone celular que utilizam 
em público, etc.. Todavia, o problema 
desse comportamento é que o próprio 
indivíduo também passa a se auto 
avaliar pelo que tem e pelo que 
consome, subjugado pelas pressões 
midiáticas dificilmente consegue 
estabelecer e respeitar o limite entre 
necessidades básicas e supérfluas 
(MMA/ MEC/IDEC, 2005). 

Diante disso, as reflexões trazidas pela 
ECO-92 contribuíram para a inserção 
do tema do impacto do consumo nas 
questões de política ambiental 
relacionadas às propostas de 
sustentabilidade (MMA/ MEC/IDEC, 
2005). 
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Desse modo, ficou estabilizado o 
primeiro passo para a construção de 
uma nova forma de consumo na 
sociedade sob a perspectiva da 
sustentabilidade, o consumo 
sustentável. 

 

O Consumo Sustentável 
envolve a escolha de 
produtos que utilizaram 
menos recursos naturais 
em sua produção, que 
garantiram o emprego 
decente aos que os 
produziram, e que serão 
facilmente reaproveitados 
ou reciclados. Significa 
comprar aquilo que é 
realmente necessário, 
estendendo a vida útil dos 
produtos tanto quanto 
possível. Consumimos de 
maneira sustentável 
quando nossas escolhas de 
compra são conscientes, 
responsáveis, com a 
compreensão de que terão 
consequências ambientais 
e sociais – positivas ou 
negativas (MMA, online). 

 

Para tanto, a efetivação desse 
modelo de consumo requer a união de 
esforços por parte de todos os setores 
da sociedade com vistas a promover o 
fortalecimento de atitudes positivas em 
relação ao consumo sustentável 
através da educação, de programas de 
esclarecimento, entre outros meios 
(CNUMAD, 1995).   

 

2.2. MÍDIA E PUBLICIDADE COMO 
INDUTORES DO CONSUMO NA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O avanço tecnológico ocorrido nos 
últimos tempos revolucionou as formas 
de comunicação existentes de maneira 
significativa, possibilitando a 
transmissão de informações a um fluxo 
e velocidade jamais vistos. 

A partir desse momento, “as inovações 
tecnológicas e os novos recursos da 
mídia passaram a cumprir papel crucial 
na vida dos indivíduos, alterando suas 
formas de agir e pensar” (CANIATO e 
RODRIGUES, 2015, p. 143).  

Por essa razão, o conteúdo oferecido 
pelos meios de comunicação passa a 
induzir a construção de valores, regras 
de comportamento, projeções e 
imagens simbólicas capazes de 
modificar profundamente o modo de 
vida nas sociedades urbanas modernas 
(CAPRA, 2005).  

Nesse sentido, Thompson (1998, p. 14) 
esclarece: “o uso dos meios de 
comunicação transforma a organização 
espacial e temporal da vida social, 
criando novas formas de ação e 
interação [...]”.  

Além disso, considerando o impacto 
dos meios de comunicação no modo de 
vida dos indivíduos modernos, o autor 
afirma, mais adiante: “[...] o 
desenvolvimento da mídia não somente 
enriquece e transforma o processo de 
formação do self, como também produz 
um novo tipo de intimidade que não 
existia antes e que se diferencia [...] da 
interação face a face” (THOMPSON, 
1998, P. 14). 

Para efeito de esclarecimento, 
atualmente, pode-se dizer que nas 
sociedades complexas o sistema da 
mídia abarca instituições como 



35 

Nascimento, A P.; Smith, M S J. Sustentabilidade sob a Perspectiva da Alfabetização 
Midática e Informacional para o Desenvolvimento Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 28-43p.; 218p. 
 

 

imprensa, rádio, TV aberta, TV a cabo, 
telemática (MAIA, 2007, p. 163). Dentro 
desse sistema, a publicidade destaca-
se como um grande meio de 
comunicação com a massa, sua 
finalidade é a de promover vendas e 
relações públicas. Por suas 
características, apresenta-se como um 
poderoso e rápido instrumento de se 
contatar consumidores espalhados em 
diferentes áreas geográficas e de 
diversas classes socioeconômicas 
(SILVA, 2005). 

Segundo Coelho (2003), o 
desenvolvimento da publicidade está 
atrelado ao desenvolvimento da 
sociedade de consumo. Consequência 
do processo de industrialização, essa 
sociedade traça suas estratégias de 
incentivo ao consumo tendo a 
publicidade como componente mais 
importante, sendo essa prática 
exercida desde o final do século XIX. 

Na visão do autor, o papel da 
publicidade está diretamente ligado ao 
processo de construção da sociedade 
capitalista. Com a expropriação dos 
meios de produção de posse dos 
trabalhadores, como a terra e as 
ferramentas artesanais, restara a estes 
tornarem-se assalariados, prestando 
serviços para produtores rurais e 
industriais. 

Dessa forma, ficou determinada a 
impossibilidade dos trabalhadores 
produzirem seus próprios meios de 
subsistência. Assim, a satisfação de 
suas necessidades e as de seus 
familiares condicionou-se à compra de 
mercadorias. Por esse motivo, os 
trabalhadores passaram a depender 
das empresas produtoras e cada uma 
delas, por sua vez, começa a criar 
estratégias de divulgação visando a 
convencer os operários a adquirirem os 
seus produtos e não os dos 
concorrentes (COELHO, 2003). 

A perda do controle sobre os meios de 
subsistência representa, também, uma 
perda significativa da capacidade 
(poder) de definição das características 
destes meios, ou seja, de agora em 
diante, as empresas é quem 
determinam quais são as necessidades 
e como elas devem ser satisfeitas. 
Desse modo, “as necessidades perdem 
seus atributos genéricos, universais, 
manifestando-se sempre de forma 
singularizada” (COELHO, 2003, p. 7). 

Com o poder de definir necessidades 
de posse da sociedade capitalista de 
consumo fica difícil (quase impossível) 
“[...] saber o que é uma necessidade 
real e o que é uma necessidade criada 
pela publicidade” (COELHO, 2003, p. 
7), afinal, novas necessidades são 
geradas a todo o momento. O que era 
uma necessidade simples, como saciar 
a sede, transformou-se na necessidade 
de adquirir determinada marca de 
refrigerante, suco, cerveja, etc 
(COELHO, 2003).  

O pensamento de Coelho corrobora a 
percepção de Guattari sobre as ações 
da sociedade capitalista de consumo 
(COELHO, 2003) ou do Capitalismo 
Mundial Integrado (GUATTARI, 2001) 
concentrarem-se no campo da 
subjetividade, algo bem mais profundo 
e diretamente relacionado à geração de 
novas necessidades.  

Dessa forma, há o processo de 
geração de novas necessidades 
paralelamente ao processo retroativo 
dessas, nos quais busca-se a 
autorreprodução do modo de produção 
capitalista e todo o sistema 
social/político subjacente. Sendo 
originados das necessidades dos 
consumidores, os padrões 
capitalísticos são aceitos sem 
resistência (ADORNO e 
HORKHEIMER, 1985). 

Em relação à produção de 
subjetividades voltadas ao consumo, 
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Capra (2005) identifica como valor 
central da sociedade capitalista 
contemporânea -ganhar dinheiro - 
atrelado ao reforço constante de 
infinitas mensagens publicitárias de 
que a acumulação de bens materiais é 
o caminho que conduz à felicidade, o 
objetivo de toda a existência.  

Nessa lógica capitalista, a felicidade 
deve ser instantânea, a satisfação das 
necessidades deve ser imediata. A 
regra é consumir sem esperar, não 
renunciar a nada. Assim, “as políticas 
do futuro radiante foram sucedidas pelo 
consumo como promessa de um futuro 
eufórico” (LIPOVETSKY, 2004, p.60-
61). 

Diante desse cenário e considerando 
as condições atuais do planeta 
apresentadas na seção anterior, 
entende-se que “a forma atual do 
capitalismo global é insustentável dos 
pontos de vista ecológico e social, e 
por isso não é viável a longo prazo” 
(CAPRA, 2005, p. 176). Portanto, “o 
grande desafio do século XXI é da 
mudança do sistema de valores que 
está por trás da economia global, de 
modo a torná-lo compatível com as 
exigências da dignidade humana e da 
sustentabilidade ecológica” (CAPRA, 
2005, p. 268). 

No caminho a ser percorrido, a 
educação desponta como recurso 
imprescindível para a sociedade 
contemporânea. Somente a educação 
é capaz de atribuir liberdade de 
pensamento, discernimento, 
sentimentos e imaginação a toda a 
sociedade. Esses requisitos são 
essenciais para que os indivíduos 
permaneçam, tanto quanto possível, 
donos de seu próprio destino (Delors, 
1998). Através da educação é possível 
construir um modo de vida sustentável, 
que possa estabelecer harmonia entre 
seres vivos, relações sociais, meios 
produtivos e o meio ambiente. 

Desse modo, a alfabetização midiática 
e informacional será o tema discutido 
na próxima seção, como alternativa 
para a construção de uma sociedade 
sustentável e menos consumista. 

 

2.3. ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA E 
INFORMACIONAL (AMI) PARA A 
SUSTENTABILIDADE  

 

A realidade da sociedade 
contemporânea exige cada vez mais de 
seus integrantes habilidades para lidar 
com uma imensa gama de informações 
que permeiam diariamente sua vida 
cotidiana. Por isso, saber lidar com o 
fluxo acelerado de informações e, 
principalmente, dar-lhes significado e 
interpretá-las, é tarefa imprescindível 
dos sujeitos modernos (GUARESCHI, 
2000). 

Para efeito de conceituação, entende-
se por informação um instrumento 
capaz de transformar a consciência dos 
indivíduos e a de seu grupo social, 
sendo capaz de produzir 
conhecimento, modificando seu 
estoque mental de saber e trazendo 
benefícios para seu aprimoramento e 
para a sociedade em que vive 
(BARRETO, 2002). 

Para Araújo (1994, p. 84) a informação 
é a mais poderosa força de 
transformação do indivíduo. Segundo a 
autora, “[o] poder da informação, aliado 
aos modernos meios de comunicação 
de massa, tem a capacidade ilimitada 
de transformar culturalmente o homem, 
a sociedade e a própria humanidade 
como um todo”. 

Nesse sentido, Smit e Barreto (2002) 
analisam a tecnologia como facilitadora 
de maior e melhor acesso às 
informações disponíveis. Porém, diante 
da enorme quantidade de informações 
existentes, os autores asseveram a 
necessidade de qualificação por parte 
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dos receptores da informação 
(consumidores). Para eles, é preciso 
desenvolver competências que 
possibilitem uma melhor assimilação da 
informação, para que esta, bem 
compreendida, traga benefícios para o 
aprimoramento pessoal e dos espaços 
de convivência. 

Fleury e Fleury (2001) esclarecem que 
a definição de competência está 
relacionada a um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes, 
ou seja, um conjunto de capacidades 
humanas. Assim, a competência é 
considerada como um estoque de 
recursos que o sujeito detém a fim de 
realizar um alto desempenho.  

Tendo em vista o conceito de 
competência associado ao poder da 
informação, fica evidente a relevância 
da competência em informação na 
sociedade contemporânea, afinal, ela 
está direcionada a “[...] um saber agir 
responsável e reconhecido, que implica 
mobilizar, integrar, transferir 
conhecimentos, recursos, habilidades, 
que agreguem valor, direcionados à 
informação e seu vasto universo” 
(FLEURY E FLEURY, 2000 apud 
DUDZIAK, 2003, p. 24). 

Para Belluzzo (2010, p. 23) a 
competência em informação 

 

[...] constitui-se em processo 
continuo de interação e 
internalização de fundamento 
conceituais, atitudinais e de 
habilidades específicas como 
referenciais à compreensão da 
informação e de sua 
abrangência, em busca da 
fluência e das capacidades 
necessárias à geração do 
conhecimento novo e sua 
aplicabilidade ao cotidiano das 
pessoas e das comunidades 
ao longo da vida.  

 

Nessa perspectiva, considera-se como 
um sujeito competente em informação 
aquele que adota “um comportamento 
informacional apropriado para 
identificar, mediante qualquer canal ou 
meio, a informação adequada às suas 
necessidades informacionais, levando 
ao uso sábio e ético da informação na 
sociedade” (JOHNSTON e WEBBER, 
2003, p. 348). 

Ainda de acordo com Belluzzo (2010), 
as pessoas competentes em 
informação são capazes de identificar 
suas necessidades informacionais e 
estabelecer onde e como acessar 
efetivamente a informação necessária. 
Ademais, são passiveis de avaliar a 
relevância e a pertinência do conteúdo 
acessado, conseguindo organizar e 
transformar a informação em 
conhecimento. Dessa maneira, 
aprendem a aprender de forma 
contínua e autônoma. 

É preciso destacar que a competência 
em informação é conquistada através 
da educação. E por isso, em 
consonância com o pensamento de 
Beluzzo (2010), Delors (1998), no 
Relatório preparado para a UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura) 
sobre a educação para o século XXI, 
preconiza ser a capacidade de 
aprender a aprender um dos pilares da 
educação ao longo de toda a vida, ou 
seja, ou um processo contínuo e 
permanente de educação. 

Segundo o relatório, a educação ao 
longo de toda vida é o meio de se 
chegar ao exercício de uma cidadania 
ativa. O objetivo é contribuir para que 
cada indivíduo seja autônomo e saiba 
conduzir o seu destino, num mundo 
onde a rapidez das mudanças 
associado ao fenômeno da 
globalização, modifica a relação entre 
indivíduos, espaço e tempo (DELORS, 
1998). 
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Levando em conta a velocidade das 
mudanças tecnológicas e as 
preocupações da UNESCO em 
construir uma educação ao longo de 
toda a vida, na década de 1960 a 
expansão dos veículos de 
comunicação de massa, principalmente 
a televisão, gerou grandes inquietações 
a esse respeito. Para a organização, 
ficou latente a necessidade de uma 
educação que permitisse a capacitação 
crítica para fazer frente a essa nova 
modalidade de comunicação 
(GONNET, 2004). 

Dessa maneira, instituiu-se a 
preocupação com a educação 
direcionada para as mídias, 
inicialmente denominada mídia-
educação. Assim, segundo o conceito 
elaborado pela UNESCO em 1979, a 
mídia-educação compreende: 

 

Todas as maneiras de estudar, 
aprender e ensinar em todos 
os níveis (...) e em todas as 
circunstâncias, a história, a 
criação, a utilização e a 
avaliação das mídias enquanto 
artes práticas e técnicas, bem 
como o lugar que elas ocupam 
na sociedade, seu impacto 
social, as implicações da 
comunicação mediatizada, a 
participação, a modificação do 
modo de percepção que elas 
engendram, o papel do 
trabalho criativo e o acesso às 
mídias (UNESCO, 1984 apud 
BÉVORT e BELLONI, 2009).  

 

Com o passar do tempo, o termo mídia-
educação evoluiu para letramento, 
alfabetização ou competência midiática 
utilizados na Espanha e nos países 
latino-americanos e a expressão media 
literacy é mais recorrente na língua 
inglesa (WILSON et al, 2013). 

Importante ressaltar, a UNESCO 
(2016) prioriza o termo alfabetização ao 

analisar sua evolução ao longo das 
últimas décadas. Em resposta ao maior 
poder e impacto da informação, o 
termo adquire aspectos situacional, 
pluralista e dinâmico. Dessa forma, os 
indivíduos passam a necessitar de 
desenvolver múltiplas alfabetizações 
tais como: “ciberalfabetização, 
alfabetização digital, e-alfabetização, 
alfabetização informacional, 
alfabetização midiática, alfabetização 
em notícias, alfabetização tecnológica 
ou de TIC e muitas outras” (UNESCO, 
2016, p. 27). 

Nessa linha de pensamento, a 
UNESCO (2016, p. 29) entende que a 
expressão alfabetização midiática está 
relacionada com a “[...] habilidade de 
compreender, selecionar, avaliar e usar 
as mídias como fornecedor, 
processador ou produtor de 
informação”. 

Para García-Ruiz, Ramírez-García e 
Rodríguez-Rosell (2014), a educação 
midiática tendo por base a tecnologia é 
fundamental para a formação de 
indivíduos mais criativos, participativos 
e com mais responsabilidade e visão 
crítica. Além disso, com a alfabetização 
midiática esses indivíduos estariam 
mais aptos a refletir sobre suas 
relações com o meio em que vivem e a 
desenvolver valores e princípios éticos.  

Diante disso, as autoras indicam a 
relevância de se introduzir dentro da 
alfabetização midiática aspectos morais 
que possam contribuir para o 
discernimento frente às decisões de 
consumo a serem tomadas. Seria 
possível, assim, buscar um equilíbrio 
entre as necessidades verdadeiras e as 
necessidades subjetivamente 
engendradas, um equilíbrio entre a 
razão e a emoção (GARCÍA-RUIZ, 
RAMÍREZ-GARCÍA e RODRÍGUEZ-
ROSELL, 2014). 

Referindo-se à realidade atual de como 
a informação é produzida e consumida, 
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as autoras utilizam o termo 
‘prosumidor’, cunhado por McLuhan na 
década de 1970, para afirmar que na 
sociedade contemporânea é possível 
ser simultaneamente produtor e 
consumidor de informação, assumindo 
papel de protagonista diante dos novos 
meios de comunicação (GARCÍA-RUIZ, 
RAMÍREZ-GARCÍA e RODRÍGUEZ-
ROSELL, 2014). 

Portanto, mediante a alfabetização 
midiática, um sujeito prosumidor 
adquire uma gama de competências 
que o capacita para o desempenho do 
papel de consumidor de recursos 
audiovisuais e o de produtor de 
mensagens e conteúdos de forma 
autônoma e criativa (GARCÍA-RUIZ, 
RAMÍREZ-GARCÍA e RODRÍGUEZ-
ROSELL, 2014). 

Considerando a relevância dos temas 
competência em informação e a 
alfabetização midiática e a estrita 
ligação entre ambas, a UNESCO nas 
últimas décadas tem optado pela 
junção dos termos em um conceito 
composto: Alfabetização Midiática e 
Informacional (AMI). O novo conceito 
assume a respectiva definição: 

 

[...] um conjunto de 
competências que empodera 
os cidadãos para acessar, 
recuperar, compreender, 
avaliar, usar, criar e 
compartilhar informações e 
conteúdos midiáticos de todos 
os formatos, usando várias 
ferramentas, com senso crítico 
e de forma ética e efetiva, para 
que participem e engajem-se 
em atividades pessoais, 
profissionais e sociais 
(UNESCO, 2016, p. 29). 

 

Logo, o objetivo principal da AMI é 
promover o empoderamento das 
pessoas para que exerçam seus 

direitos universais e suas liberdades 
fundamentais. Assim como a liberdade 
de opinião e de expressão, e para que 
procurem transmitir e receber 
informações, aproveitando as 
oportunidades emergentes de maneira 
mais eficaz, ética e eficiente, em busca 
do benefício de todos os indivíduos 
(UNESCO, 2016). 

3. Procedimentos Metodológicos 

O presente estudo é de natureza 
aplicada e de caráter exploratório. 

Quanto aos procedimentos, serão 
utilizadas a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa documental no site da 
UNESCO, Ministério da Educação e do 
Meio Ambiente. Além disso, também 
será realizada uma pesquisa de campo 
com questionário construído a partir da 
adaptação do instrumento de avaliação 
(AMI), apresentado pela UNESCO. 

A análise dos dados coletados se dará 
no âmbito quanti-qualitativo. 

4. Resultados Parcial/Final 

É esperado que o resultado das 
reflexões teóricas e da possibilidade da 
avaliação da percepção dos alunos do 
Ensino Médio, possa contribuir para o 
fortalecimento de fatores promotores 
de sustentabilidade local via a 
alfabetização midiática e informacional 
(AMI). Além disso, pretende-se 
colaborar com os estudos de 
desenvolvimento, assim como na 
diversificação temática da linha de 
pesquisa “Dinâmicas Territoriais e 

Desenvolvimento Regional”, 

reafirmando o caráter interdisciplinar do 
Programa. 



40 

Nascimento, A P.; Smith, M S J. Sustentabilidade sob a Perspectiva da Alfabetização 
Midática e Informacional para o Desenvolvimento Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 28-43p.; 218p. 
 

 

5. Considerações Parcial/Final 

Diante das discussões teóricas 
realizadas até o momento, percebe-se 
que o modo de vida consumista da 
sociedade contemporânea é inviável 
para a manutenção da vida na Terra. 
Visto que, o planeta está caminhando 
para o limite de suas condições 
naturais e, esse estilo de vida tem 
provocado diversos desequilíbrios 
ecológicos.  

Por esse motivo, é imprescindível que 
o ser humano pare de interferir 
negativamente no meio ambiente e que 
a sustentabilidade, em suas múltiplas 
dimensões (SACHS, 2002), seja 
encarada como a única possibilidade 
de sobrevivência, ou seja, como orienta 
Capra (2005), é preciso que o modo de 
vida, a economia, os negócios, a 
tecnologia e estruturas físicas da 
comunidade global não impactem de 
forma negativa a capacidade inerente 
da natureza de sustentar a vida na 
Terra. 

Entretanto, para que isso venha de fato 
a ocorrer é essencial a cooperação de 
todos os indivíduos, organizações, 
empresas, governos, e instituições 
(MMA, 2000), tanto a nível local, 
regional, nacional e internacional. 

Além disso, considerando o poder da 
mídia e da publicidade na produção de 
subjetividades voltadas ao consumo 
como uma das principais formas de 
impactar negativamente o meio 
ambiente e as relações sociais, 
entende-se como primordial o 
investimento em educação, a fim de 
promover o pensamento e a reflexão 
crítica, tendo em vista o consumo 
sustentável (UNESCO, 2016).  

Assim, ficou evidente que a 
sustentabilidade requer consumidores 
que sejam competentes em 
informação, principalmente em 
informações midiáticas e publicitárias. 

Dessa maneira, sabendo elaborar, 
pesquisar, selecionar e avaliar as 
informações, os consumidores serão 
mais responsáveis e assertivos em 
suas decisões de consumo. Portanto, a 
alfabetização midiática e informacional 
(AMI) é um importante instrumento 
para capacitar os consumidores em 
cidadãos livres, críticos e autônomos, 
capazes de aprender a aprender em 
uma educação ao longo de toda a vida. 

Logo, a construção de uma sociedade 
capaz de viver efetivamente a 
sustentabilidade perpassa por uma 
educação de qualidade, uma educação 
transformadora que alcance todos os 
povos de modo igualitário (ONU, 2015).  
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Resumo 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
de abordagem qualitativa, que busca 
coletar informações sobre o aluno 
egresso do curso de licenciatura em 
pedagogia na modalidade a distância, 
averiguar seu perfil, empregabilidade, 
absorção no mercado de trabalho e 
desenvolvimento social. 

Palavras-Chave: Ensino Superior; 
Educação a Distância; 
Desenvolvimento Regional; 
Licenciatura em Pedagogia; 
Desenvolvimento Social. 

Abstract 
 This is an exploratory research, with a 
qualitative approach, which seeks to 
collect information about the student 
graduating from a distant course in 
pedagogy major, finding out about 
his/her profile, employability, absorption 
in the labor market and social 
development. 

 

Keywords: Higher Education; Distance 
Education; Regional Development; 
Pedagogy Major; Social Development. 

  

1.  Introdução 

A presente pesquisa será realizada em 
IES na cidade de Franca, em especial 
no curso de Licenciatura em Pedagogia 
na modalidade a distância. E tem como 
principal objetivo conhecer melhor os 
alunos egressos, explorando o impacto 
atual destes no desenvolvimento social 
da região.  

A pesquisa será conduzida pelos dados 
que serão coletados mediante 
questionário junto aos alunos egressos 

e pesquisa documental e bibliográfica. 
Espera-se fazer um contraponto em 
relação ao perfil dos alunos antes de 
ingressarem no curso e no momento 
atual, suas ocupações e 
remunerações, responsabilidades e 
jornada de trabalho semanal. Buscando 
validar positivamente o papel do ensino 
superior no desenvolvimento regional. 
Observando se houve mudanças não 
só no mercado de trabalho, mas 
também no desenvolvimento social. 

Neste trabalho procura-se conceituar 
desenvolvimento não desconsiderando 
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os aspectos econômicos, sociais e 
políticos, mas sobre tudo busca-se 
encontrar o equilíbrio entre estes 
aspectos, de forma sustentável, onde 
os meios produtivos possuem uma 
visão mais amplas de seus objetivos, 
afim de que os ganhos também 
possam ser significativos do ponto de 
vista humano e ambiental. 

Becker (2010) quando aborda a 
contradição em processo, da 
problemática do local e do global na 
dinâmica do desenvolvimento regional, 
transcorre a discussão das obras 
Gramsci sobre as três principais 
esferas do desenvolvimento 
contemporâneo: a econômica, a social 
e a política. Espera-se neste trabalho 
realizar o diálogo entre as esferas 
econômica e social, de forma 
interdisciplinar, confrontando os dados 
coletados no recorte regional e o 
panorama do cenário atual e políticas 
públicas no Brasil, fazendo uma 
correlação entre teoria e prática. 

A presente pesquisa fará uma análise 
do impacto do desenvolvimento social 
na região dos alunos pesquisados e 
sua relação com o conhecimento 
acadêmico, relacionando a instituição 
de ensino superior e sua contribuição 
no desenvolvimento social. 
 
O problema em questão é que pouco 
se tem pesquisado sobre os alunos 
egressos do ensino superior EaD e seu 
impacto no desenvolvimento regional. 
É recente em nossa história a 
introdução dos cursos de Licenciatura 
em Pedagogia na modalidade a 
distância data início em 
aproximadamente 2005, faz saber que 
contribuições traz a sociedade e qual o 
perfil deste aluno egresso. Esta 

pesquisa buscará responder as 
seguintes questões: Quem é o aluno 
egresso do curso de pedagogia na 
modalidade EAD? Qual ocupação tem 
atualmente? Quais contribuições o 
curso trouxe a sua vida pessoal e 
profissional? Qual impacto que estes 
egressos refletem na sociedade?  

 

A relevância deste estudo é conhecer 
melhor a realidade da IES e seus 
atores na região de Franca e seu 
impacto no desenvolvimento social. 
Rolim e Serra (2009) concluem seus 
estudos sobre “Universidade e 

Desenvolvimento Regional” que, ainda 

com dificuldades as universidades da 
região (UEL e UEM) têm contribuído 
para a elevação dos níveis gerais de 
qualificação da forma-de-trabalho na 
região. Pretende-se com esta pesquisa 
conhecer melhor esta contribuição na 
região de Franca. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é 
desvendar o impacto causado na 
região de Franca pelos alunos 
egressos do curso de Licenciatura em 
Pedagogia na modalidade a distância. 
Especificamente procura-se: conhecer 
o aluno egresso do curso de 
Licenciatura em Pedagogia, seu perfil 
atual e anterior, no momento do 
ingresso na IES; verificar quais fatores 
contribuem para o sucesso do aluno na 
conclusão do ensino superior; verificar 
o mercado de trabalho deste aluno 
egresso e por fim descrever o impacto 
da formação do ensino superior do 
curso de Licenciatura em Pedagogia, 
na modalidade a distancia, para o 
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desenvolvimento regional, em 
específico da cidade de Franca - SP. 

2.  Referencial Teórico 

O Referencial Teórico está sendo 
construído no sentido de que ele deve 
orientar a interpretação dos dados. 
Pretende-se analisar os documentos, 
Leis e resoluções norteadoras das 
diretrizes nacionais dos cursos de 
formação de profesores pedagogos, 
assim como os projetos políticos 
pedagógicos dos cursos das IES que 
fazem parte desta pesquisa. Também 
será objeto de análise estudos 
acadêmicos relacionados ao tema, afim 
de identificar contraponto de 
temporalidade e ou entre regiões dos 
resultados encontrados, em relação as 
contribuições do curso de Licenciatura 
em Pedagogia no desenvolvimento 
social dos egressos e do contexto onde 
estão atuando. 
 

2.1 – Contextualizando a pesquisa 
Faremos uma breve abordagem 
bibliográfica e documental nesta 
pesquisa do Ensino Superior; da 
Modalidades de Ensino a Distância; do 
curso de Licenciatura em Pedagogia e 
do Desenvolvimento Social e Local. 
A Resolução CNE/CES 1/2016 ao 
estabelecer as Diretrizes e Normas 
Nacionais para a Oferta de Programas 
e Cursos de Educação Superior na 
Modalidade a Distância caracteriza-a 
como: 

“modalidade educacional 

na qual a mediação 
didático-pedagógica, nos 
processos de ensino e 
aprendizagem, ocorre 
com a utilização de 
meios e tecnologias de 
informação e 
comunicação, com 

pessoal qualificado, 
políticas de acesso, 
acompanhamento e 
avaliação compatíveis, 
entre outros, de modo 
que se propicie, ainda, 
maior articulação e 
efetiva interação e 
complementariedade 
entre a presencialidade e 
a virtualidade “real”, o 

local e o global, a 
subjetividade e a 
participação democrática 
nos processos de ensino 
e aprendizagem em 
rede, envolvendo 
estudantes e 
profissionais da 
educação (professores, 
tutores e gestores), que 
desenvolvem atividades 
educativas em lugares 
e/ou tempos diversos.” 

(CNE/CES 1/2016) 

  
O ensino superior na modalidade a 
distância proporciona maior autonomia 
e flexibilidade aos alunos de tempo e 
espaço para os estudos, contribuindo 
com a inclusão social de vários 
indivíduos que não teriam a 
possibilidade de frequentar diariamente 
os estudos presenciais. Contudo em 
nada difere em relação as 
obrigatoriedades das diretrizes 
curriculares nacionais dos cursos 
ofertados no ensino presencial. Nossa 
busca é conhecer melhor a qualificação 
profissional deste egresso. 
 
Conforme abordado por Rolim e Serra 
(2009), o ensino superior tem 
contribuído para elevar os níveis gerais 
de qualificação da forma de trabalho na 
região pesquisada por eles, a presente 
pesquisa pretende verificar com estes 
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egressos do curso de licenciatura em 
pedagogia, na modalidade a distância, 
se tal fato também ocorre em polos de 
apoio presencial na cidade de Franca, 
visto que: 
 

“Em atendimento à 

Dimensão 3 (três) do 
Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), tanto 
a sede como o(s) polo(s) 
devem demonstrar 
responsabilidade social e 
comprometimento com o 
desenvolvimento 
regional e com o 
atendimento às 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais na oferta de 
ensino, pesquisa e 
extensão.” (CNE/CES 
1/2016. p.3) 

O curso de Licenciatura em Pedagogia 
é um dos pioneiros na oferta de cursos 
na modalidade a distância, data início 
aproximadamente em 2005, com 
grande público já graduado até o 
presente momento. No Artigo 4º da 
Resolução do CNE, que Institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura, é possível conhecer onde 
atuam estes egressos: 

“O curso de Licenciatura 

em Pedagogia destina-
se à formação de 
professores para exercer 
funções de magistério na 
Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos 
de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de 
Educação Profissional 

na área de serviços e 
apoio escolar e em 
outras áreas nas quais 
sejam previstos 
conhecimentos 
pedagógicos.” (CNE/CP 

1/2006) 

Este trabalho procura abordar o 
desenvolvimento não desconsiderando 
os aspectos econômicos, sociais e 
políticos, mas sobretudo refletir sobre 
as esferas econômicas e sociais, 
busca-se encontrar o equilíbrio entre 
elas, de forma sustentável, onde os 
meios produtivos possuem uma visão 
mais amplas de seus objetivos, afim de 
que os ganhos também possam ser 
significativos do ponto de vista 
humano. 

Uma concepção 
adequada de 
desenvolvimento deve ir 
muito além da 
acumulação de riqueza e 
do crescimento de 
Produto Nacional Bruto e 
de outras variáveis 
relacionadas à renda. 
…Os fins e os meios do 

desenvolvimento 
requerem análise e 
exame minuciosos para 
uma compreensão mais 
plena do processo de 
desenvolvimento… O 

desenvolvimento tem de 
estar relacionado 
sobretudo com a 
melhora da vida que 
levamos e das 
liberdades que 
desfrutamos. “ (SEM, 

2010, p.28)  
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Refletiremos o desenvolvimento sobre 
os instrumentos sociais que privam e 
ou que geram liberdade, a partir dos 
dados coletados sobre a 
empregabilidade destes egressos.   

 

2.2 – Análise dos dados coletados 
 

Mediante a análise dos dados e 
resultados dos questionários, será 
possível descrever o perfil do aluno 
egresso do curso de Licenciatura em 
Pedagogia do público pesquisado: a 
ocupação profissional; a remuneração 
e a identidade profissional, procurando 
aferir o desenvolvimento pessoal e 
social no período de tempo atual, 
fazendo um comparativo em relação ao 
período anterior ao ingresso deste no 
ensino superior. 

 

2.3 – Reflexões Pertinentes  

Pretende-se abordar também as 
implicações atuais sobre o tema no 
contexto nacional, como os recentes 
estudos sobre a Base Nacional Comum 
para a Educação Básica, que poderá 
em breve trazer um novo olhar para as 
Diretrizes Nacionais do curso de 
Licenciatura em Pedagogia. Outras 
inquietações já existiam em relação a 
interdisciplinaridade e a falta de 
escolhas dos alunos em aprofundar os 
estudos em áreas específicas durante 
a formação em pedagogia. Refletir 
sobre estas possíveis mudanças 
também poderá ser objeto deste 
trabalho, visto o impacto que poderá 
trazer aos egressos do curso em 
questão. 

3.  Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa exploratória 
com abordagem qualitativa, de caráter 
bibliográfico e documental para a 
construção do referencial teórico que 
inclui o panorama sobre o cenário atual 
de formação em pedagogia, políticas 
públicas de EaD no Brasil, entre outros, 
em especial na região da cidade de 
Franca. Os dados dos egressos serão 
coletados mediante questionário junto 
aos alunos egressos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia na 
modalidade de ensino a distância, em 
polos da cidade de Franca, estado de 
São Paulo. 

A priori os questionários serão 
realizados de forma online, via e-mail, 
com respostas que vão para uma caixa 
eletrônica sem identificação dos 
nomes.  

Quanto aos aspectos éticos, 
considerada a relação risco beneficios, 
todos os cuidados serão tomados para 
garantir o sigilo e a confidencialidade 
das informações, preservando a 
identidade dos participantes bem como 
das instituições envolvidas. Os 
procedimentos utilizados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios de 
Ética na Pesquisa com Seres Humanos 
conforme Resolução nº 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
Contribuição para a própria formação 
em pedagogia e atuação no mercado 
de trabalho do pedagogo, os eventuais 
riscos são anulados pelos cuidados 
éticos que serão tomados. 

4.  Resultados Parcial/Final 

O “IMPACTO SOCIAL DE EGRESSOS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA 
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(MODALIDADE A DISTÂNCIA): um 
estudo em andamento”  foi 

apresentado e publicado no encontro 
de pesquisadores em novembro de 
2016, no Uni-FACEF, apresenta uma 
amostra preliminar da análise do prévio 
questionário realizado com um 
pequeno grupo de alunos egressos do 
curso de Licenciatura em Pedagogia, 
na modalidade de ensino a distância, 
com uma turma de alunos formados no 
ano de 2014, de um polo de apoio 
presencial da cidade de Franca. Tal 
estudo possibilitou trocar informações e 
colher aprendizagens para o 
questionário definitivo que será enviado 
a aproximadamente 690 alunos 
egressos entre os anos de 2010 e 
2017. Estes números são referentes ao 
cadastro do público alvo a ser 
pesquisado conseguido até o presente 
momento.  

O questionário do estudo prévio foi 
realizado mediante contato telefônico, 
contudo para atender a grande 
demanda da atual pesquisa o novo 
questionário será de forma online, via 
e-mail. Caso não se tenha o retorno 
esperado, poderá ser realizado contato 
telefônico e ou um evento para motivar 
estes egressos a participarem da 
pesquisa. 

Os dados são ricos e demandam uma 
interpretação mais alongada, contudo 
trouxeram grande contribuição e 
aprendizado para o atual momento da 
pesquisa.  

5.  Considerações Parcial/Final 

Nos estudos preliminares foi possível 
observar que a maioria dos alunos 
passaram a ocupações de maior 
responsabilidade, alguns em cargos 

concursados, com melhor remuneração 
e diminuição na jornada de trabalho 
semanal. Sendo um indicativo para o 
objetivo de validar positivamente o 
papel do ensino superior, em especial 
do curso de Licenciatura em 
Pedagogia, na modalidade a distancia, 
para o desenvolvimento regional, em 
especial da cidade de Franca. Houve 
também indicativos de mudanças 
positivas não só no mercado de 
trabalho, mas também no 
desenvolvimento pessoal e social dos 
alunos egressos, impactando em 
pessoas mais capacitadas e 
participativas nos diversos papéis que 
exercem na família e no contexto 
social, assim como no ambiente 
profissional. 
 
Diferente do que se imaginava neste 
levantamento prévio realizado com os 
alunos egressos, na modalidade a 
distância, do curso de Licenciatura em 
Pedagogia, o estágio remunerado não 
teve papel significativo na inserção dos 
egressos no mercado de trabalho, 
apenas uma aluna teve um breve 
período de Termo de Compromisso de 
Estágio Remunerado, mas que ambos 
tanto empresa quanto aluna preferiram 
optar pelo registro em carteira de 
trabalho. Ao que se percebe a Lei atual 
não favoreceu este público, talvez pelo 
fato do perfil da turma no momento de 
ingresso ao curso ter sido de alunos já 
trabalhadores, acostumados com maior 
remuneração e horas de trabalho. Esta 
é uma observação interessante que 
poderá ser confrontada no 
levantamento que faremos agora, nesta 
nova fase da pesquisa. 
 
Outro resultado que chamou a atenção 
foi o baixo índice de alunos concluintes, 
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que foi objeto de estudo do 
levantamento prévio. A turma iniciou 
com 43 alunos, sendo que destes, até 
o momento da pesquisa preliminar, 12 
alunos encontravam-se na condição de 
formados. Pesquisar os alunos não 
concluintes não faz parte do recorte da 
atual pesquisa, mas é um interessante 
tema a ser investigado, para identificar 
os possíveis entraves do ensino 
superior na atualidade, em especial na 
modalidade à distância, e sobretudo o 
impacto deste no desenvolvimento 
social local, fazendo um paralelo entre 
o concluinte, objeto da atual pesquisa e 
o não concluinte, verificando o impacto 
social da evasão do ensino superior na 
desenvolvimento regional. 
 
O estudo preliminar também contribuiu 
com informações importantes em 
relação ao banco de dados adquirido 
de alunos egressos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia, na 
modalidade a distância, observou-se 
público alvo com perfis diferenciados 
quanto formação no momento do 
ingresso ao curso pesquisado. 
Encontramos alunos egressos em que 
o curso de Licenciatura em pedagogia 
representava a:  

1ª graduação no ensino superior, aluno 
com formação exclusiva de 2º grau; 

2ª graduação no ensino superior, aluno 
que realizou o curso sem 
aproveitamento de diploma anterior, 
são em geral alunos provenientes de 
outras graduações que não as 
licenciaturas; 

2ª graduação no ensino superior, aluno 
que realizou o curso com 
aproveitamento de diploma de 
licenciatura anterior. 

O questionário que será aplicado para 
a pesquisa atual, está na sua segunda 
fase de testes, foi cadastrado na 
plataforma do Google Forms e enviado 
para algumas pessoas darem o seu 
parecer. Após as contribuições dos 
testes e feitas as alterações, o 
questionário final será aplicado  
definitivamente ao público alvo desta 
pesquisa, o banco de dados levantado 
até o momento de alunos egressos do 
curso de licenciatura em pedagogia, na 
modalidade a distância, em polos da 
cidade de Franca, São Paulo. 
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Resumo 
O objetivo deste projeto é discutir se há 
vantagem, até mesmo econômica, para 
corporações que exerçam responsabilidade 
social ou adiram às práticas de 
governança. 

Palavras-Chave: responsabilidade social 
empresarial; governança corporativa; 
responsabilidade social corporativa; ética nos 
negócios; stakeholders. 

Abstract 
The purpose of this project is to discuss 
whether there are advantages, even 
economic, for corporations engaged in 
social responsibility or acceded to the 
governance practices. 

Keywords: corporate social responsibility; 
corporate governance; business ethics; 
stakeholders.  

1. Introdução 

Durante a última década, 
intensificaram-se as discussões a 
respeito da governança corporativa nas 
instituições de capital aberto, 
especialmente após determinados 
escândalos no mundo dos negócios. 
Assim, com o intuito de constatar se os 
benefícios da adoção da governança 
corporativa excedem os custos, 
preocupação essencial dos acionistas, 
o pesquisador partiu desta inquietação 
na busca por possíveis respostas. 

Condições estão sendo criadas para 
que instituições se engajem na adesão 
às regras de governança corporativa, 
pois a diretriz contribui para o 
envolvimento dos stakeholders. 

Do mesmo modo, quando uma 
organização incorpora a 
responsabilidade social em seu 
cotidiano, ela se permite exercer um 
papel público na construção da própria 
sociedade onde está inserida. Assim, 

companhias têm investigado esse 
caminho objetivando consolidar a 
credibilidade. Simultaneamente, a 
aceitação de práticas no 
gerenciamento das corporações 
favorece a transparência por meio da 
prestação de contas, também valor 
relevante. 

Tanto a governança corporativa como a 
resultante responsabilidade 
empresarial perante a sociedade, 
quando exercidas, são capazes de 
gerar lucros sociais e econômicos. 
Ainda que a princípio pareça oneroso 
adotá-las, pesquisas indicam que no 
longo prazo há ganhos financeiramente 
quantificáveis aos acionistas (CLARK; 
FEINER; VIEHS, 2014; GOMPERS, 
ISHII; METRICK, 2003). Desta forma, 
ambas as posturas começam a fazer 
sentido para todas as partes 
interessadas. 

Escândalos corporativos reacenderam 
as discussões sobre a ética no mundo 
dos negócios. A possibilidade de 
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consequências desastrosas para a 
sociedade e para os acionistas 
evidenciam que a busca do lucro de 
curto prazo, a qualquer custo, é capaz 
de gerar retaliação por parte do 
mercado. Desta maneira, escolhas 
corporativas devem ser tomadas 
levando em consideração a influência 
nas contrapartes do negócio. Nesse 
sentido, não se pode pensar 
exclusivamente em crescer 
economicamente, sem levar em conta 
as pessoas e a qualidade de vida 
delas. 

A classe empresarial deveria verificar 
se os desdobramentos de suas ações 
trarão benefícios ou malefícios às suas 
contrapartes, pois as companhias são 
formadas precisamente pelos 
stakeholders, sem os quais deixaria de 
existir. Pautar-se unicamente pelo 
objetivo de maximizar os lucros, 
especialmente quando há vantagem 
indevida sobre terceiros, pode 
representar um alto risco para as 
corporações, sobretudo em um 
ambiente onde a transparência na 
gestão e a responsabilidade social 
estão gradualmente repercutindo na 
mídia. 

Atitudes contrárias à governança 
corporativa e a responsabilidade 
empresarial são justificadas pelos 
gestores com o argumento de que a 
corporação está atendendo aos 
interesses de seus acionistas, pois, 
uma vez que as instituições de capital 
aberto geralmente possuem fins 
lucrativos, precisam maximizar os 
ganhos. Contudo, principalmente após 
escândalos envolvendo as maiores 
empresas norte-americanas, os quais 
prejudicaram principalmente os 
próprios acionistas, os demais 

stakeholders começam a ganhar força. 
É cada vez mais notório o anseio da 
sociedade por sólidos padrões éticos, 
que respeitem as contrapartes nas 
negociações. 

Nessa perspectiva, arquitetou-se o 
seguinte problema de pesquisa: aplicar 
em corporações de capital aberto que 
adotem padrões de governança 
corporativa e responsabilidade social 
corporativa, representadas por índices 
acionários em 12 bolsas de valores ao 
redor do mundo, produz ganhos 
financeiros superiores aos índices 
acionários tradicionais? 

Como hipótese, parte-se da suposição 
de que, ao tomar a decisão de se 
engajarem em práticas de governança 
corporativa ou responsabilidade social, 
as organizações incorrem 
evidentemente em inúmeras despesas 
enquanto que o efeito no retorno em 
questões financeiras é incerto, mas não 
sociais e ambientais. 

Para responder ao problema e 
confirmar ou não a hipótese, 
estabeleceu-se o objetivo geral da 
investigação: comparar índices 
acionários de governança corporativa e 
responsabilidade social corporativa 
com os índices acionários tradicionais 
em 12 bolsas de valores ao redor do 
mundo, a fim de verificar se o 
investimento em corporações de capital 
aberto que adotem padrões de 
governança e responsabilidade social 
de fato produz ganhos financeiros. 

Diante da proposta e da meta 
estabelecidas no objetivo geral, faz-se 
necessário indicar os objetivos 
específicos, que são ações que 
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auxiliam no cumprimento da proposta 
central e na resolução do problema: 

a - discutir conceitos de 
desenvolvimento e refletir sobre 
desenvolvimento local, posicionando-se 
sobre a perspectiva adotada na 
pesquisa; 

b - contextualizar historicamente o 
desenvolvimento da governança 
corporativa e da responsabilidade 
social corporativa; 

c - discutir as concepções de 
governança corporativa e de 
responsabilidade social corporativa na 
atualidade, posicionando os elementos 
que subsidiarão a análise do corpus; 

d - selecionar 12 bolsas de valores ao 
redor do mundo, onde há índices de 
sustentabilidade ou governança 
corporativa. 

A presente investigação se torna 
relevante por orientar os profissionais 
do mercado financeiro, investidores, 
corporações e partes interessadas 
quanto aos resultados obtidos através 
da comparação de índices bursáteis, os 
quais são o objeto de estudo. Traz à 
reflexão a influência do 
estabelecimento de critérios de 
governança no desenvolvimento das 
organizações de capital aberto nas 
respectivas regiões. Além disso, 
contribui no esclarecimento para as 
empresas no que tange ao cálculo da 
relação custo x benefício de se adotar 
atitudes socialmente responsáveis ou 
padrões de governança corporativa. A 
mensuração dos resultados, 
decorrentes das posturas estudadas, 
provê um desenvolvimento local mais 
transparente, efetivo e eficiente. 

2. Referencial Teórico 

A fundamentação teórica e a 
acadêmica da investigação tratam de 
conceitos de governança corporativa e 
responsabilidade social corporativa, 
especialmente no que diz respeito às 
organizações listadas em bolsa de 
valores. As concepções acerca de 
governança são abordadas sob a 
perspectiva de Rezaee (2009), 
Andrade e Rossetti (2006), dentre 
outros. No tocante à responsabilidade 
social, o trabalho contrastou, 
sobretudo, as produções de Friedman 
(1970) e Carroll (1979). Ainda, os 
resultados do ponto de vista 
econômico, medidos através do 
mercado de ações, estão subsidiados 
nos estudos de Clark, Feiner e Viehs 
(2014), Gompers, Ishii e Metrick (2003), 
Love (2011), dentre outros. 

Desenvolvimento: 

No decorrer das últimas décadas o 
crescimento econômico mundial teve 
grande contribuição do setor privado. O 
papel exercido pelas organizações na 
criação de empregos e 
desenvolvimento da economia tem sido 
cada vez maior. Em um ambiente 
altamente competitivo, a observância 
às boas práticas de governança 
corporativa torna-se imperativo entre 
muitos países. A existência de 
consistentes regras de condutas para o 
setor corporativo, além de maximizar a 
eficiência, possibilita o incremento do 
bem-estar social (GUY, Marie-
Laurence; STILPON, Nestor e 
TAKAHIRO, Yasui, 2000). 

É importante que se diferencie 
desenvolvimento de crescimento 
econômico. Furtado, ao escrever a 
esse respeito, ressalta que o modo 
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como o crescimento é mensurado, 
oculta as necessidades fundamentais 
da sociedade (1974). Sachs (2001) 
menciona que nem sempre o 
desenvolvimento está presente quando 
há crescimento econômico, pois 
mesmo com acréscimos no PNB – 
Produto Nacional Bruto, é possível que 
os objetivos socialmente desejáveis 
não sejam atingidos. Da mesma forma, 
para que o crescimento econômico seja 
acompanhado pelo desenvolvimento 
sustentável, é preferível que se use um 
conjunto integrado de indicadores, ao 
invés de um único índice, afirma Veiga 
(2005). 

Escândalos corporativos ao redor do 
globo envolvendo multinacionais 
motivaram o interesse do público, 
assim como dos reguladores, para que 
haja códigos bem definidos de 
governança corporativa. Casos como o 
da Enron nos EUA em 2001, ou da 
Petrobrás no Brasil em 2015, mostram 
a relevância da questão tanto para os 
diretamente envolvidos como também 
para a sociedade de maneira geral. 
Assim sendo, o conjunto de princípios 
corporativos adotados no mercado 
financeiro contribui para o 
desenvolvimento regional e social de 
uma nação. 

Conforme sugerido por Andrade e 
Rossetti (2007), os princípios de boas 
práticas de governança corporativa 
deveriam estar presentes nos códigos 
de conduta de diversas instituições, 
pois tal atitude contribuiria para a 
redução de diferenças culturais e 
regulatórias entre os países. 

Durante a década de 1980 nos Estados 
Unidos, o setor privado observou 
algumas transformações na forma de 

gestão das companhias, até mesmo 
nas bolsas de valores. O surgimento da 
governança corporativa estava 
ocorrendo e foi originado, sobretudo, 
em razão de problemas verificados 
entre acionistas e controladores. No 
mercado acionário brasileiro, a 
Bovespa, em 2000, criou níveis 
diferenciados de governança 
corporativa, em especial o “Novo 

Mercado”. Estabeleceram-se assim 
normas recomendadas, embora não 
obrigatórias, para que as instituições de 
capital aberto pudessem segui-las 
(CORRÊA; VIEIRA, 2002). 

Responsabilidade Social 
Corporativa: 

Instituições, mesmo as sem fins 
lucrativos, dependem de resultados 
operacionais positivos com o propósito 
de perpetuarem a atuação na 
comunidade. Em especial, empresas 
privadas tencionam maximizar o lucro 
para que a riqueza dos acionistas se 
amplifique. Na busca por aumento de 
valor de mercado, a organização acaba 
por esbarrar em questões sociais e 
éticas (SROUR, 1998). Indivíduos têm 
ansiado por um posicionamento mais 
ativo, que vá além do cumprimento de 
normas legais, que contemple ganhos 
não somente aos proprietários, mas 
também à sociedade. Espera-se 
distância de comportamentos 
antiéticos, assim como atitudes que 
mostrem engajamento à 
responsabilidade social corporativa. 

É importante observar que, enquanto o 
que é lícito se define pela legislação, o 
que é imoral para o público, pode estar 
em conformidade com a lei. Assim, os 
tomadores de decisões são 
responsáveis pelas consequências 
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decorrentes de suas escolhas, por essa 
razão, para evitarem possíveis 
prejuízos, devem responder a 
perguntas, de acordo com Srour (1998, 
p. 291), como: “O que afeta o meio 

ambiente? Quais efeitos colaterais os 
produtos geram nos consumidores? 
Como as políticas corporativas atingem 
empregados e clientes? Quem se 
beneficia e quem sai prejudicado?”. 

Comprometer-se com posturas 
socialmente responsáveis tornou-se 
matéria de discussão a nível mundial, 
sobretudo nas proeminentes empresas 
multinacionais. De modo consequente, 
é determinante que durante a execução 
de suas atividades operacionais na 
busca pelo lucro, haja espaço para que 
as demandas sociais das contrapartes 
envolvidas sejam consideradas. 

As preocupações relativas à 
responsabilidade social empresarial se 
intensificaram na década de 1980, no 
impulso da globalização, quando a 
noção da sustentabilidade surgiu. 
Conforme definida pela ONU, 
sustentabilidade é “atender as 

necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades” (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991). Em 
outras palavras, garantir tanto o futuro 
das organizações como da 
comunidade, através de uma relação 
harmônica, na qual os ganhos sejam 
mútuos. A necessidade de preservar o 
meio ambiente, o compromisso 
estabelecido por solucionar problemas 
sociais específicos e a pressão por 
boas práticas de governança 
compelem as organizações na direção 
da responsabilidade sustentável. 

Lourenço e Schöder (2003, p. 21) 
ressaltam que, na adoção de causas 
sociais, além da atuação externa, as 
instituições colhem benefícios internos 
ligados à produtividade dos 
funcionários: “A empresa socialmente 

responsável fortalece o trabalho do 
endormarketing por ganhar a 
admiração de seu público interno – 
funcionários e colaboradores”. 

Endormarketing refere-se ao marketing 
interno da companhia, como vantagem, 
resulta em contratações acertadas. O 
desempenho profissional e a motivação 
dos empregados, o que certamente são 
fatores essenciais na produtividade, 
estão intimamente relacionados à 
postura responsável da corporação. 

Em razão da crescente relevância 
atribuída ao tema da responsabilidade 
social corporativa, bolsas de valores ao 
redor do mundo, assim como entidades 
que medem a performance de ativos 
financeiros, criaram índices exclusivos 
que englobam organizações aderentes 
à iniciativas sociais. Dentre as 
inúmeras bolsas internacionais que 
listam tais índices, destaca-se a 
London Stock Exchange com a série 
FTSE4Good lançada em 2001, a 
Johannesburg Stock Exchange com o 
índice de Investimento Socialmente 
Responsável e a BM&FBOVESPA com 
o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial. Além dos três mercados 
citados, há várias outras referências 
que mensuram o desempenho de 
companhias socialmente responsáveis, 
tanto nos países em desenvolvimento 
quanto nos desenvolvidos, como por 
exemplo, a família da Dow Jones 
Sustainability Indexes criada em 1999 
(MORALES; VAN TICHELEN, 2010). 
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Porter e Kramer (2006) mencionam que 
o investimento em responsabilidade 
social corporativa deveria ser 
enxergado pela empresa como uma 
potencial estratégia, dando a entender 
que existe a possibilidade de benefícios 
financeiros. De fato, há fortes razões 
do ponto de vista econômico capazes 
de estimular organizações a 
satisfazerem suas demandas sociais, 
não somente pressão popular ou 
voluntarismo. 

As origens da responsabilidade social 
no universo empresarial da forma como 
se encontra atualmente, coincidem com 
o pós-guerra, em meio ao início da 
guerra fria. O autor Spector (2008) 
aponta Dean David  como um dos 
protagonistas do movimento, pois se 
utilizava dos conceitos da 
responsabilidade social corporativa 
para combater a ameaça comunista, 
exaltando o livre mercado, inerente ao 
capitalismo. 

Em 1953, Howard R. Bowen lançou o 
livro “Social Responsibilities of the 

Businessman”, o qual efervesceu a 

área, dando novas dimensões ao tema 
e estimulando a aplicação de certas 
ideias (BOWEN, 1953). Ao comentar 
sobre o livro, William C. Frederick, 
também estudioso no assunto, observa 
que a década de 1950 ficou conhecida 
por alguns pensamentos a respeito da 
inserção da esfera social nas 
corporações privadas. Sugeriu 
equilíbrio entre as reivindicações do 
público e o objetivo da lucratividade. 
Similarmente, cogitou-se o apoio dos 
negócios às causas sociais 
(FREDERICK, 2006). 

Alguns movimentos populares, 
especialmente nos Estados Unidos, 

estavam mudando a maneira como as 
corporações eram vistas. O decorrer da 
década de 1960 foi marcado pela 
pressão exercida por determinados 
grupos de ativistas para que atitudes 
socialmente responsáveis começassem 
a fazer parte do cotidiano das 
organizações. Na época, 
evidentemente, as iniciativas de cunho 
social eram diferentes do que seriam 
50 anos depois, mas a semente da 
responsabilidade empresarial estava 
sendo lançada. Mesmo neste contexto 
favorável, críticos se levantaram. Levitt 
(1958) defendia que as demandas 
sociais deveriam ser preocupação do 
governo, e não do setor privado. 
Segundo ele, as autoridades públicas é 
que têm o dever de zelar pelo bem-
estar geral, enquanto os negócios se 
encarregam de cuidar do aspecto 
materialista: “o trabalho do governo não 

são os negócios, e o trabalho dos 
negócios não é o governo. E a menos 
que essas funções estejam 
resolutamente separadas em todos os 
aspectos, elas são eventualmente 
combinadas em cada aspecto”  

(LEVITT, 1958, p. 47, tradução nossa). 
O possível desvio do objetivo de obter 
lucro, indispensável à continuidade das 
empresas, para a concentração em 
pleitos sociais, era temido por Levitt 
(CARROLL; SHABANA, 2010). 

Com relação ao início dos anos 1970, o 
professor Patrick E. Murphy (1978) 
designa como o período em que a 
responsabilidade social corporativa 
tornou-se mais robusta e as questões 
concernentes ao assunto melhor 
elaboradas. Isso foi decorrência de 
uma série de fatores, menciona 
Murphy: oposição a preconceitos 
raciais, fortalecimento de comunidades 
locais, crescente filantropia dos 
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empresários e preocupações acerca do 
meio-ambiente, tendo em vista o nível 
de poluição. Contudo, ainda não havia 
relação clara entre a prática de projetos 
sociais e o potencial lucro financeiro 
resultante. Portanto, a própria 
companhia não pretendia obter um 
retorno extra por seu envolvimento, 
pois as causas defendidas estavam 
ligadas ao desejo, sobretudo externo, 
de promover avanços sociais. 

Por volta de 1980, a criação de códigos 
de conduta disseminou-se com certa 
expressividade dentro das 
organizações, uma vez que as 
exigências quanto à ética nos negócios 
se elevou. Em resposta às novas 
cobranças da sociedade, o mundo 
corporativo começou a se envolver com 
maior intensidade nas discussões 
sociais e nos quesitos éticos 
(FREDERICK, 2008). Ao contrário dos 
anos anteriores, mais pesquisas 
surgiram no tocante à correlação entre 
responsabilidade social corporativa e a 
possível recompensa financeira 
decorrente de tal postura (LEE, 2008). 

Enfim, a consolidação dos conceitos 
que tornam uma instituição socialmente 
responsável, ocorreu na virada do 
século XX. Porém, concomitantemente 
aos literatos que enriqueciam o campo 
da responsabilidade social, o infeliz 
episódio da Enron no final de 2001, 
talvez tenha sido o principal motivo de 
estopim para que princípios éticos e 
sociais fossem firmados. Por 
intermédio de fraudes contábeis, os 
altos executivos da companhia 
manipularam os números com o 
propósito de inflarem artificialmente os 
lucros. 

Governança Corporativa: 

Durante a década de 1990, fortaleceu-
se o pensamento de que as 
corporações não poderiam mais atuar 
como se fossem entidades 
economicamente isoladas, 
desconectadas dos interesses da 
sociedade. É crescente a exigência da 
comunidade e do mercado para que as 
organizações prestem contas não 
somente aos acionistas majoritários, 
mas também aos demais stakeholders. 
Sobretudo após casos de escândalos 
corporativos, revelou-se a necessidade 
de padrões mais altos e princípios mais 
claros na condução dos negócios, pois 
os resultados podem ser desastrosos 
para todos os envolvidos. Por 
conseguinte, determinados princípios 
também começaram a pautar as 
decisões de investimentos financeiros. 

Potenciais efeitos econômicos e 
desdobramentos na sociedade 
suscitaram a atenção do público para a 
questão da governança corporativa. 
Em decorrência de diversas falências 
ocorridas ao redor do globo, assim 
como das implicações para a saúde do 
crescimento econômico, agências 
reguladoras sinalizaram maior 
envolvimento no estímulo à adoção de 
padrões corporativos no mercado de 
capitais. Boas práticas de governança 
corporativa são capazes de atrair 
investimentos, reduzir o risco para 
investidores e amplificar os ganhos 
financeiros. Podem ser aplicadas em 
todos os tipos de instituições, privadas 
ou sem fins lucrativos (REZAEE, 2009). 

Imediatamente após o grande 
escândalo nos EUA envolvendo 
diretores da Enron em 2001 e 
WorldCom em 2002, a confiança da 
sociedade em relação à ética nos 
negócios foi profundamente abalada. 
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Houve reflexos negativos na 
credibilidade dos profissionais ligados 
ao mercado financeiro e os investidores 
reduziram suas posições acionárias. O 
colapso de ambas as corporações 
representou um duro golpe no mundo 
empresarial norte-americano. Caso 
semelhante ocorreu com a Petrobrás 
no Brasil em 2014, quando promotores 
de justiça descobriram que diretores da 
empresa haviam entrado em conluio 
com políticos. O superfaturamento de 
contratos e a ostensiva corrupção 
levaram a Petrobrás para um estado de 
caos, no qual balanços contábeis 
sofreram atrasos pela dificuldade de 
mensuração dos custos relativos ao 
escândalo. A companhia, até mesmo 
correu o risco de não conseguir honrar 
seus compromissos financeiros. Em 
entrevista, a pesquisadora Pargendler 
declarou: “a Petrobrás jamais foi uma 

empresa que realmente adotou as 
melhores práticas de governança 
corporativa. Os escândalos de 
corrupção apenas coroaram uma série 
de incidentes altamente duvidosos sob 
a perspectiva da boa governança” 

(PARGENDLER, 2015). 

Como resultado, os stakeholders estão 
exigindo maior transparência nos 
balanços financeiros e postura ética na 
condução dos negócios, pois a 
manutenção da confiança é 
fundamental para o crescimento de 
qualquer instituição. A desmoralização 
provocada pelo comportamento 
antiético faz com que financiadores 
repensem suas decisões de 
investimentos. 

Desta forma, as discussões envolvendo 
governança corporativa tornaram-se 
habituais, tanto em países 
desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento. Evidentemente, as 
práticas corporativas adotadas e a 
maneira como são empregadas diferem 
de região para região, influenciadas 
pelo contexto cultural, político e 
econômico. Instituições que atuam nos 
mercados desenvolvidos, estão sob um 
sistema regulador estruturado com 
relativa estabilidade política e 
financeira, além de normalmente 
contarem com práticas de governança 
bem definidas. Por outro lado, é 
comum que instituições atuantes nas 
regiões em desenvolvimento sofram 
com recessões mais agudas agravadas 
pela ausência de solidez econômica e 
fraca estrutura regulatória 
(HEENETIGALA, 2011). 

A globalização do mercado financeiro 
das últimas décadas expandiu o leque 
de alternativas para os investidores 
internacionais, ampliando o fluxo de 
capital entre os mercados. Diante das 
novas possibilidades de retorno, órgãos 
reguladores e bolsas de valores ao 
redor do mundo começaram a 
reestruturar regras delineando as 
relações existentes entre os agentes 
para atender aos requisitos de 
transparência do investidor 
internacional. A pressão por elevados 
padrões surgiu principalmente devido à 
percepção de que há maior 
probabilidade de atrair recursos 
financeiros para as economias 
emergentes quando adotam princípios 
de governança corporativa (GIBSON, 
2003). 

Inúmeros artigos são elaborados a 
respeito dos benefícios decorrentes da 
adoção de boas práticas corporativas. 
Eles não somente apontam os ganhos 
aos stakeholders, mas também 
discutem a possível correlação 
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existente com a valorização das ações. 
Provedores de capital financeiro 
enxergam as regras de governança 
como uma espécie de mecanismo 
protetor do lucro. Portanto, é relevante 
que se identifique a relação entre a 
aplicação da governança corporativa e 
o respectivo retorno no mercado 
acionário (SHLEIFER; VISHNY, 1997). 

No início do século XVII, a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais possuía 
capital pulverizado, com centenas de 
acionistas. No ano de 1609, ela foi 
palco da primeira disputa na área de 
governança corporativa. Após os 
problemas originários na corporação 
holandesa, o ativismo dos acionistas 
minoritários gradualmente se fortaleceu 
com o desenvolvimento econômico 
proveniente do Capitalismo Industrial 
(CHOWDARY, 2003). Durante o 
Padrão-Ouro, a crescente velocidade 
no transporte de bens e disseminação 
de informações proporcionou a 
abertura de novos mercados para as 
organizações que estavam surgindo. 
Paralelamente, percebeu-se a 
necessidade igualmente crescente de 
capital para financiar tais 
empreendimentos. Na tentativa de lidar 
com os recentes desafios, várias 
estruturas de governança corporativa 
começaram a emergir (CLARKE, 
2004). 

No decorrer da década de 1980, 
constatou-se a necessidade de regras 
mais claras que pudessem orientar a 
relação entre propriedade e gestão, 
visto que conflitos de interesses entre 
proprietários e gestores estavam sendo 
evidenciados. Além disso, cresciam as 
reivindicações de acionistas 
minoritários contra majoritários. Surgiu-
se então a esfera da governança 

corporativa, definida por Shleifer e 
Vishny como: “o campo da 

administração que trata do conjunto de 
relações entre a direção das empresas, 
seus conselhos de administração, seus 
acionistas e outras partes interessadas” 

(SHLEIFER; VISHNY, 1997, p. 2). 

Posteriormente, na década de 1990 e 
2000, muitas instituições começaram a 
aderir voluntariamente às melhores 
práticas de governança corporativa 
estabelecidas nos marcos regulatórios 
ao redor do mundo. 

Atualmente, o papel exercido pelos 
princípios corporativos de governança 
estende-se a todos os continentes e 
níveis organizacionais, desde a 
formulação de um simples código de 
ética para pequenas instituições até 
complexos regulamentos para os 
grandes conglomerados empresariais. 
Ainda assim, em algumas regiões 
desprovidas de desenvolvimento 
econômico, partes significativas do 
arcabouço legal, regulatório e político 
são deficientes. Como resultado, o 
volume de investimentos torna-se 
insuficiente, negativamente afetado 
pela falta de perspectivas. Para 
determinadas localidades, não é fácil 
elaborar um conjunto de boas práticas 
de governança corporativa, pois o 
próprio sistema financeiro carece da 
transparência necessária. Além disso, 
em tais áreas, geralmente há escassez 
de capital humano, o vínculo entre 
setor público e privado nem sempre é 
estável, as instituições são fracas e a 
corrupção expressiva (CHOWDARY, 
2003). 

Por outro lado, os países 
desenvolvidos contam com uma 
estrutura legal bem definida, na qual os 
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direitos são preservados e os contratos 
cumpridos. A obrigação estipulada 
pelos órgãos reguladores de divulgar 
informações contribui para um 
ambiente estável, proporcionando 
acesso e liquidez aos investimentos. 
Em tais países é comum que as 
noções de governança sejam 
encontradas não somente na 
legislação, mas também nas diretrizes 
das bolsas de valores e no regimento 
interno das instituições (BANKS, 2004). 

Recursos financeiros disponíveis, 
organização de mercado, mecanismos 
de controle gerencial, normas 
trabalhistas, leis nacionais, são apenas 
alguns dos aspectos que devem ser 
analisados quando se pretende aplicar 
as melhores práticas corporativas. Da 
mesma maneira, vários agentes 
envolvem-se no processo, gestores, 
diretores, acionistas majoritários e 
minoritários, funcionários, sociedade, 
órgãos fiscalizadores, bolsas de 
valores e governo (CHOWDARY, 
2002). 

Quando devidamente aplicada, é 
razoável afirmar que a governança 
corporativa pode ser considerada uma 
estrutura pela qual o retorno financeiro 
dos provedores de capital externo é 
assegurado, declaram Shleifer e Vishny 
(1997). O potencial lucro gerado pelo 
investimento se justifica uma vez que a 
gestão da companhia se desvincula 
dos proprietários. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Quanto aos procedimentos 
metodológicos, os tipos de pesquisa 
são coordenados, de acordo com os 
propósitos. Se considerados os 

objetivos, a investigação é exploratória, 
descritiva e explicativa. Desta maneira, 
trata-se de uma pesquisa exploratória 
por investigar o surgimento da 
governança no contexto organizacional 
e os fatos históricos envolvidos, 
descritiva, por expor as características 
da responsabilidade social e 
governança corporativa, e explicativa, 
por demonstrar se a adoção de tais 
práticas afeta os resultados 
operacionais das organizações. 

 

Ao considerar os procedimentos e a 
abordagem dos dados, aponta-se o 
caminho bibliográfico e quali-
quantitativo, respectivamente. O estudo 
utilizou a metodologia de pesquisa 
bibliográfica, uma vez que foram 
estudados livros, artigos, assim como 
diversas pesquisas de autores ligados 
às áreas estudadas. A metodologia de 
pesquisa bibliográfica fundamenta-se 
na investigação do material elaborado 
pelos autores com relação ao tema 
estudado. Esse tipo de pesquisa 
possibilita o exame de variados 
escritores, tornando abundantes as 
fontes a respeito do assunto. Desta 
forma, proporcionando fundamento 
teórico ao material analisado e 
ampliando a bagagem de 
conhecimento acerca do tema. O 
pesquisador, portanto, se engaja de 
maneira diligente no levantamento de 
informações e dados. 

 

O presente capítulo contou com a 
metodologia da pesquisa bibliográfica 
para os temas abordados. Conforme 
declaram Lakatos e Marconi:  
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a pesquisa bibliográfica permite 
compreender que, se de um 
lado a resolução de um 
problema pode ser obtida 
através dela, por outro, tanto a 
pesquisa de laboratório quanto 
à de campo (documentação 
direta) exigem, como premissa, 
o levantamento do estudo da 
questão que se propõe a 
analisar e solucionar. A 
pesquisa bibliográfica pode, 
portanto, ser considerada 
também como o primeiro passo 
de toda pesquisa científica 
(1992, p. 44). 

Logo, o caráter bibliográfico constitui o 
início da pesquisa científica, pois 
qualquer trabalho acadêmico exige o 
conhecimento de teses, livros e demais 
instrumentos de estudo. 

Para que o problema em análise seja 
respondido, as informações obtidas 
através do material investigado devem 
embasar o assunto desenvolvido. Tal 
consulta pode amparar-se de fonte 
audiovisual, cartográfica, documental 
ou textual. Ainda sobre a pesquisa 
bibliográfica, Cervo, Bervian e Silva 
escrevem: “constitui o procedimento 

básico para os estudos monográficos, 
pelos quais se busca o domínio do 
estado da arte sobre determinado 
tema” (CERVO et al, 2007, p. 61). A 

produção ocorre a partir das 
publicações existentes. Além disso, é 
opcional que seja executada de modo 
independente ou como sendo parte de 
uma pesquisa experimental. 

A pesquisa compara índices acionários 
de governança corporativa e 
responsabilidade social corporativa 
com os índices acionários tradicionais 

de cada um dos 12 países analisados. 
O período abarcado para a 
comparação depende de quando cada 
índice foi criado. A comparação 
consiste em mensurar a variação 
percentual no período. 

4. Resultados Parcial/Final 

Escândalos corporativos reacenderam 
as discussões sobre a importância da 
ética no mundo dos negócios. A 
possibilidade de consequências 
desastrosas para a sociedade e para 
os acionistas evidenciam que a busca 
do lucro de curto prazo a qualquer 
custo é capaz de gerar retaliação por 
parte do mercado. Desta maneira, 
escolhas corporativas devem ser 
tomadas levando em consideração a 
influência nas contrapartes do negócio. 

Há múltiplos níveis de responsabilidade 
social corporativa, não obstante os 
autores assumem que resultados 
operacionais positivos são necessários 
para a sobrevivência das organizações, 
somente com superávits poderão 
voluntariamente cogitar algum tipo de 
ação de responsabilidade social. Além 
disso, para amenizar conflitos de 
interesses entre proprietários e 
gestores, assim como entre acionistas 
minoritários e majoritários, práticas de 
governança corporativa são 
recomendadas às instituições, pois 
buscam equilibrar as demandas das 
contrapartes envolvidas. 

Vários artigos demonstram a relação 
direta existente entre a prática da 
responsabilidade social corporativa e 
os benefícios colhidos pelas 
companhias. No mercado de capitais 
observa-se que quanto maior for o nível 
de governança corporativa, melhor será 
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o desempenho no valor das ações. 
Portanto, do ponto de vista da 
corporação, é plausível investir em 
responsabilidade social e em padrões 
de governança corporativa. Os ganhos 
não se limitam à organização, mas 
estendem-se aos stakeholders. 
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Resumo 
Este trabalho objetiva o estudo sobre a 
origem das Santas Casas de 
Misericórdia no Brasil e no Mundo, 
analisando o caso da Santa Casa de 
Misericórdia de São Sebastião do 
Paraíso-MG e seu ideal como 
instituição filantrópica.  
Palavras-Chave: Santas Casas; 
Gestão da saúde pública; Recursos 

públicos e privados; Políticas 
públicas.Abstract 
This work aims at the study of the origin 
of the Holy Houses of Mercy in Brazil 
and in the World, analyzing the case of 
Holy House of Mercy of São Sebastião 
do Paraíso-MG and its ideal as a 
philanthropic institution. 
Keywords: Holy Houses; Public health 
management; Public and private 
resources; Public policy. 

 
1. Introdução 

A primeira Santa Casa de 
Misericórdia foi fundada no ano de 
1498, em Lisboa, num momento de 
tragédias, pós-guerras em que a 
benevolência para com o próximo se 
fazia mais que necessário. O 
compromisso das Santas Casas, foi 
baseado nos ensinamentos das 14 
obras de misericórdia de São Tomas 
de Aquino que são: 

 7 espirituais: ensinar os simples, 
dar bons conselhos, castigar os 
que erram, consolar os tristes, 
perdoar as ofensas, sofrer com 
paciência, orar pelos vivos e pelos 
mortos.  

 As outras 7 são corporais: visitar 
os enfermos e os presos, remir os 
cativos, vestir os nus, dar de comer 
aos famintos e de beber aos 
sedentos, abrigar os viajantes e 
enterrar os mortos. 

As obras de misericórdia são 
aquelas com a qual se socorrem as 
necessidades corporais e espirituais do 
nosso próximo. (São Pio X). Sua 
influência se deu a partir da filosofia de 
São Tomás de Aquino, que 
indubitavelmente, considerado o maior 
teólogo da Igreja, recebendo os títulos 
de Doutor Angélico, Doutor Comum, 
Doutor Universal. Dessa forma, o 
surgimento das Santas Casas deixou 
claro que não havia, necessariamente, 
que existir um local adequado para 
esses atendimentos, a Irmandade não 
precisava de uma instituição física, ela 
ia ao encontro dos enfermos e inválidos 
em qualquer lugar que estivessem. A 
ideia foi sendo instalada nos demais 
continentes, chegando àÁsia, África e 
por toda a Europa, e posteriormente 
chegou às Américas. No Brasil, as 
primeiras Santas Casas surgiram logo 
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após o seu descobrimento sendo elas, 
a Santas Casas de Santos (1543); de 
Salvador (1549); do Rio de Janeiro 
(1567); de Vitória (1818); de São Paulo 
(1599); de João Pessoa (1602); de 
Belém (1619); de São Luís (1657), de 
Campos (1792) e de Porto alegre 
(1803) entre outras. Destas derivaram 
outras entidades similares, como as 
Beneficências Portuguesas, Hospitais 
Filantrópicos das Comunidades 
Judaica, Japonesa, Sírio-Libanesa, ou 
mesmo ligadas a movimentos da igreja 
Católica, Protestante, Evangélica, 
Espírita, entre outras, totalizando, até 
os dias atuais, cerca de 2.100 
estabelecimentos de saúde espalhados 
por todo o território brasileiro.  

Após sua criação, passaram a se 
dedicar ao atendimento de uma forma 
geral, auxiliando aos enfermos, dando 
amparo à velhice, à criança, aos 
hansenianos. Importante destacar que 
nos demais Continentes, sua atuação 
se antecipou quanto aos atendimentos 
às atividades estatais de assistência 
social e à saúde. No Brasil, e em 
alguns outros países, elas foram as 
responsáveis pela criação de alguns 
dos primeiros cursos de Medicina e 
Enfermagem, como é o caso daquelas 
fundadas na Bahia, em São Paulo, no 
Rio de Janeiro, em Vitória e em Porto 
Alegre. Atualmente, as Santas Casas 
são responsáveis pelo maior número 
de residências médicas, contribuindo 
com a formação dos profissionais da 
medicina. 

A atuação dessas Instituições, 
em solo brasileiro, foi marcada 
principalmente em meados do século 
XVIII até aproximadamente o ano de 
1837, de natureza caritativa. Após esse 
período, de 1838 a 1940, sua natureza 

passou a ser de caráter filantrópico, ou 
seja, a segunda se distingue pelos 
seus objetivos, os filantrópicos 
acreditam na necessidade de auxílio 
espiritual bem mais que material. A 
premissa básica da filantropia é não só 
recolher as pessoas, mas dar-lhes 
orientações que promovam o 
reerguimento da família com reflexo 
futuro na sociedade. Dessa forma, ao 
assistir os seres reconhecidos 
atualmente como “invisíveis” ou 

rejeitados e marginalizados, há a 
preocupação com o destino destes 
indivíduos, em torná-los úteis. Assim, a 
caridade cede lugar à filantropia. Desde 
sua origem, até o início das relações 
com os governos (principalmente em 
1930 na era Vargas), as Santas Casas 
foram criadas e mantidas pelas 
doações das comunidades, vivendo 
períodos áureos, em que construíram 
seus patrimônios, sendo boa parte 
destes tombados como patrimônio 
histórico. Porém, vieram as 
transformações na legislação tributária, 
trabalhista, previdenciária e demais 
direitos ora reconhecidos como 
necessários da população, como 
reconhecimento do principio da 
dignidade da pessoa humana, os 
prestadores de serviços de saúde do 
setor filantrópico iniciam a prática de 
contratos e convênios com esses 
institutos, surgindo o modelo 
econômico nessas relações.  

Em 1966, com as diversas 
mudanças referente s funções sociais, 
previdenciárias e de saúde dos 
institutos pelo Governo, através do 
Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS), inicia-se a fase de atendimento 
e de participação nas políticas públicas 
pelo setor filantrópico. Com a criação 
do Instituto Nacional de Assistência 
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Médica da Previdência Social 
(INAMPS), durante o regime militar, o 
órgão tinha a finalidade de prestar 
atendimento médico aos que 
contribuíam com a Previdência Social, 
ou seja, aos empregados que 
possuíam carteira de trabalho anotada. 
A maior parte dos atendimentos eram 
realizados pela iniciativa privada, ou 
nos hospitais sem finalidade lucrativa. 
A ascensão desses hospitais favoreceu 
de forma positiva a parceria com o 
Governo. Porém, os convênios 
estabeleciam a remuneração por 
procedimento, e por sua vez, a 
população passou a entender que os 
hospitais filantrópicos eram públicos e 
o número de doações das 
comunidades caiu drasticamente. 

Com a nova Constituição da 
República Federativa do Brasil, em 
5/10/1988, em seus artigos 196 a 200, 
ao tratar da organização do SUS, 
através formulação político-estratégica 
da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, 
o setor filantrópico ingressou de uma 
vez no modelo de assistência com 
participação efetiva no atendimento e 
na contribuição de formulação de 
políticas publicas de saúde, tornando-
se parte integrante e essencial para o 
sistema.  

Regulamentando estes artigos da 
Constituição Federal, foi editada a Lei 
n. 8.080, de 19/9/1990, que dispôs 
sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, criando o 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

Dessa forma, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) é considerado um dos 
maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo, garantindo acesso integral, 
universal e igualitário à população 
brasileira, da prevenção pelas 
campanhas de vacinação a até um 
simples atendimento ambulatorial 
chegando até os transplantes de 
órgãos. O SUS deve ser financiado 
com recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, neste 
sentido, para esses hospitais sem fins 
lucrativos, que passaram a ser 
responsáveis pelo atendimento de Alta 
e Média Complexidade, sendo 
obrigados a manter essa ligação com o 
Sistema Público – União, Estados e 
Municípios, passou a ser um grande 
problema, visto que o financiamento é 
totalmente deficitário em relação ao 
custo efetivo dos atendimentos. E, por 
força da Constituição Federal, 
dependem da vontade política para 
aumentar os recursos da Saúde. E 
neste diapasão, estes mesmos 
hospitais estão endividados, mas 
buscam uma solução amparados pela 
Confederação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos (CMB), com 
objetivo de alcançarem o seu auto-
financiamento, ou ao menos, não terem 
prejuízo com os atendimentos à 
população.  

A justificativa pela qual foi 
abordado este tema é a importância 
das Instituições filantrópicas para o 
atendimento da saúde no Brasil, não 
apenas pelo seu atendimento médico-
hospitalar (prestador de serviços), mas 
também como empregador, gerando 
emprego e renda e promovendo o 
desenvolvimento regional.  

O Objetivo geral é identificar a 
importância e relevância dessas 
Instituições em seus locais de 
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atendimento e atuação, observando os 
requisitos específicos e os caminhos 
viáveis como forma de enfrentamento a 
ausência de repasses de recursos para 
enfrentamento da crise econômica 
financeira, pois questões essenciais, 
como o financiamento da Saúde, são 
negligenciadas e seu dever de oferecer 
saúde à população é transferida aos 
hospitais sem fins lucrativos, que 
acabam arcando com o ônus do 
atendimento. 

O objetivo específico é a análise 
da Santa Casa de Misericórdia de São 
Sebastião do Paraíso-MG, e sua 
gestão financeira frente a estes 
problemas da falta de recursos públicos 
e privados,e sua relação com os 
poderes públicos e demais órgãos 
envolvidos no atendimento da saúde 
pública. 

2. Referencial Teórico 

Os aspectos históricos das 
Santas Casas de Misericórdia no Brasil 
e no mundo foram extraídos da 
pesquisa bibliográfica, e dos artigos 
científicos pesquisados em revistas 
especializadas e sites que tratam do 
tema. 

Segundo Sousa (1996): 
 

O primeiro compromisso da 
Misericórdia deixava clara a 
dimensão penitencial 
confraternal e pública, 
objetivada a partir das 14 
obras, sete espirituais, sete 
corporais.1 Restrita aos que 
"receberam a água do 
batismo", a nova confraria 
incentivava o ímpeto caritativo 
a partir da doação de esmolas 

e do auxílio aos pobres 
doentes. 

 
E, segundo Sá (1997): 

 
Nesse contexto de reforma 
nas maneiras institucionais de 
administrar a caridade, as 
Misericórdias conquistaram 
uma preeminência invulgar 
desde as primeiras décadas 
do século XVI e, sobretudo a 
partir do Concílio de Trento 
(1545-1563), tornaram-se as 
mais paradigmáticas 
instituições de auxílio à 
pobreza no império português 
(Sá, 1997: 55-86; Sá e Paiva, 
2004). 
 

Por sua vez, Franco (2014, p. 6) 
destaca que: 

 
No interior das instituições de 
auxílio, poderiam ser exemplo 
de pobres "meritórios" aqueles 
que, por condições físicas e/ou 
morais (doentes, cegos, 
aleijados, órfãos, viúvas, 
velhos...), ou por condições 
estruturais ou conjunturais 
(subemprego, épocas de crise, 
fome generalizada), não 
conseguiam se manter. A 
partir desse universo de 
pobres dignos de auxílio, as 
instituições de caridade 
poderiam selecionar 
novamente, utilizando 
diferentes critérios para 
diferentes serviços. No império 
português, algumas obras de 
misericórdia se limitavam 
virtualmente aos considerados 
puros de sangue, como 
poderia ser o caso, por 
exemplo, dos recolhimentos 
femininos. 
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A respeito das instituições de 
assistência, da mendicância e até da 
teologia vigente à época, o mesmo 
Franco (2014, p. 7) também ensina 
que: 

 
A obra do espanhol Juan 
Luis Vives (1492-1540), De 
subventionepauperum 
(1526), não poupou críticas 
à mendicância 
descontrolada, 
prescrevendo como solução 
o combate à esmola 
indiscriminada, o controle 
civil das instituições de 
assistência e o trabalho 
forçado dos pobres 
(Perrota, 2000: 100). 
Recebida com um misto de 
cautela e entusiasmo 
(Davis, 2001), no fim do 
século XVI a obra de Vives 
era duramente criticada 
pela teologia tradicional, e 
seu pensamento era 
frequentemente acusado de 
herético, uma inovação a 
ser esquecida. 
 

O Estado vem resguardar o 
atendimento a todos mediante politicas 
públicas sociais, voltadas a garantir o 
acesso a todos às instituições de 
saúde, cumprindo a previsão 
constitucional. 

A análise da Saúde Pública no 
Brasil, como direito social que é, foi 
extraída da Constituição Federal como 
a sua principal fonte, além do marco 
regulatório do SUS que é a Lei n. 
8.080/90.  

Assim, a Lei n. 8.080/90, é a Lei 
Orgânica da Saúde, trazendonela as 

condições para a promoção, a 
recuperação e a proteção da saúde, 
além da organização e funcionamento 
dos serviços correspondentes. 

Também sobre os princípios 
éticos do SUS, tendo destaque a 
universalidade, que caracteriza-se pelo 
direito à saúde a todos, incluindo 
acesso aos serviços de saúde e todos 
os níveis de assistência, sem barreiras 
de acessibilidade, seja legal, 
econômica, física ou cultural, a 
integralidade, entendida como conjunto 
articulado e contínuo de ações e 
serviços, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema, 
abrangendo os aspectos 
biopsicossociais; a preservação da 
autonomia, o qual envolve 
essencialmente o direito de informação 
às pessoas e consequentemente o 
direito de escolha; a igualdade de 
assistência, entendido como ausência 
de qualquer forma de discriminação e o 
uso da epidemiologia para estabelecer 
prioridades, alocação de recursos e 
orientação programática, conferindo ao 
sistema equidade na atuação (PAIM, 
2009). 

O SUS tem como diretrizes ou 
princípios organizativos principais a 
descentralização, com direção única 
em cada esfera de governo; a 
regionalização, vista como uma 
organização dos serviços em cada 
região, para que a população tenha 
acesso a todos os tipos de 
atendimento, em outras palavras, 
articulação entre gestores municipais e 
estaduais na implementação de 
políticas, ações e serviços qualificados 
e descentralizados, garantindo acesso, 
integralidade e resolutividade na 
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atenção à população; e a 
hierarquização, pela qual utiliza-se os 
recursos disponíveis de forma racional 
para atender mais e melhor as 
pessoas, sendo que não há hierarquia 
entre União, Estados e Municípios 
(PAIM, 2009). 

Essa legislação define o sistema 
como único, todavia abre a 
possibilidade do setor privado ser 
complementar, o que gera uma 
peculiaridade no sistema de saúde do 
Brasil e pode ser um dificultador da 
consolidação dos conceitos de atenção 
primária à saúde, já que o setor privado 
encontra-se altamente defasado nesse 
campo de discussão, sendo focado 
majoritariamente nas especialidades 
médicas e no modelo hospitalocêntrico, 
apesar de tendências de mudanças 
oriundas da necessidade de 
sustentabilidade financeira (SAMPAIO, 
2002). 

Em 1990, foi criada a Lei n. 
8.142, que dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde 
e dá outras providências. 

Essa lei criou o Fundo Nacional 
de Saúde e passou a regulamentar o 
repasse regular e automático para 
Estados, Distrito Federal e Municípios, 
desde que critérios fossem cumpridos. 

Caracterizou-se como primeira 
política pública a assegurar a 
participação popular aos cidadãos, por 
meio de instâncias colegiadas que se 
figuram como os Conselhos de Saúde 
Municipais e Estaduais e as 
Conferências de Saúde Municipais, 

Estaduais e Nacionais. Ambos 
possuem representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários do SUS, todavia, os 
Conselhos de Saúde, possuem caráter 
permanente e deliberativo e devem 
atuar na formulação de estratégias e 
controlar a execução de políticas de 
saúde, já as Conferências de Saúde, 
possuem caráter consultivo, avaliam a 
saúde e propõem diretrizes em cada 
nível que representa. 

Entende-se por consultivo aquela 
representação em que seus integrantes 
tem o papel apenas de estudar e 
indicar ações ou políticas sobre sua 
área de atuação e, por deliberativo, 
aquele que efetivamente tem o poder 
de decidir sobre a implantação de 
políticas e/ou a administração de 
recursos relativos à sua área de 
atuação. 

Em 1991 a Criação da CIT e CIB: 
Comissões IntergestoresBipartite 
(Representantes das Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde) e 
Tripartite (Representantes das 
Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde e do Ministério da Saúde). 
Importante papel na Gestão colegiada 
do SUS, partilhada entre os diversos 
níveis de governo. 

Também em 1991 houve a 
criação do Programa de agentes 
comunitários de saúde (PACS) com 
suas raízes em um programa 
emergencial surgido em 1987 que 
objetivava a redução da mortalidade 
infantil no Ceará. Foram utilizadas 6 mil 
mulheres como Agentes de Saúde nas 
regiões mais carentes, com resultados 
extremamente positivos, o que gerou 
sua consolidação. Em 1991, o Governo 
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rebatizou o projeto como PACS e o 
estendeu para todo território Nacional. 

Em 1993, foi criada a Lei 
Orgânica de Assistência Social e a 
Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde (NOB-SUS 93) com 
objetivo de estabelecer normas e 
procedimento para o avanço em 
relação a descentralização político-
administrativa na saúde. Institui níveis 
progressivos de gestão local do SUS, 
define diferentes níveis de 
responsabilidade e competência para a 
gestão do novo sistema de saúde 
(incipiente, parcial e semiplena, a 
depender das competências de cada 
gestor) e reafirma os organismo 
colegiados. 

Em 1994, houve a criação do 
Programa de Saúde da Família, onde 
foram reunidas diversas experiências 
esparsas que ocorriam no país tais 
como o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde, o Programa 
Médico de Família de Niterói, a 
Medicina Geral e Comunitária do Grupo 
Hospitalar Conceição, o Centro de 
Saúde Murialdo em Porto Alegre, o 
Programa Médico de Família de São 
Paulo e oprojeto de equipes de Saúde 
da Família em Quixadá (CE) 
(SAMPAIO, 2009) para criação do PSF. 

Já em 1996, foi a vez do NOB-
SUS 96 com o objetivo de promover e 
consolidar a municipalização, com 
enfoque na Gestão Plena Municipal de 
Saúde, com ampliação de cobertura do 
PSF e PACS, implementação do Piso 
de Atenção Básica (PAB) e da 
Programação Pactuada e Integrada. 
Assim, rompe com o pagamento por 
produção de serviços, pois até então, 
pagava-se por consulta médica, e 

implementa incentivos aos programas 
dirigidos às populações mais carentes, 
como o PACS e PSF. Regulamenta as 
transferências fundo a fundo (do Fundo 
Nacional de Saúde direto para os 
fundos municipais de saúde), com base 
na população, e com base em valores 
per capita previamente fixados. 

O PAB foi realmente efetivado em 
1998 e era calculado multiplicando-se 
um valor per capta pela população do 
município. Mostrou-se como avanço, 
pois garantia recursos constantes e 
perenes aos municípios, com o repasse 
de recursos federais de forma 
equitativa, exigindo-se para isso o 
Plano Municipal de Saúde. 

O PAB variável destina-se ao 
município que adere a alguns 
programas específicos como o PACS, 
o Programa de Combate à Carências 
Nutricionais, Equipes de Saúde Bucal, 
dentre outros. Apresentou-se como 
estimulador da adesão de vários 
municípios, com extensão da saúde à 
diversos indivíduos. 

O PAB foi um grande indutor de 
modificação do modelo assistencial, 
com progressão contínua da cobertura 
pelo PSF. 

Essa expansão traz consigo um 
choque de realidades, pois o PSF deixa 
de lado o paradigma cartesiano e provê 
um olhar integral e integrador sobre o 
indivíduo, gerando necessidades de 
mudanças, inclusive dos profissionais 
inseridos na APS. 

Em 1998, o PSF tornou-se ESF 
ou Estratégia de Saúde da Família. 

Já em 2001, foi criada a Norma 
Operacional de Assistência á Saúde 
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(NOAS-SUS 2001): Regulamenta a 
regionalização da assistência à saúde, 
por meio da divisão de 
responsabilidade entre Estados e 
Municípios na gestão do SUS. Trouxe 
consigo também o objetivo de concluir 
100% dos municípios com gestão 
descentralizada, promovendo equidade 
na alocação de recursos e no acesso 
ao serviço de saúde e elaboração do 
Plano Diretor de Regionalização 
(Secretaria de Saúde dos Estados e 
Distrito Federal). Também em 2001, foi 
criado o Programa de interiorização do 
Trabalho em Saúde (PITS). 

Em 2002, surgiu o NOAS, 
ampliando as responsabilidades do 
município em relação a Atenção 
Primária. Essencialmente institui o 
Plano Diretor de Regionalização para 
ordenar a assistência, definir 
prioridades de intervenção a partir das 
necessidades da população e garantir 
o acesso a todos os níveis de atenção 
o mais próximo possível da residência 
do usuário. 

Em 2004, foi criada a Política 
Nacional de Humanização: Implica 
apostar na capacidade criativa, na 
possibilidade de reinventar formas de 
relação entre pessoas, equipes, 
serviços e políticas, atuando em redes, 
de modo a capacitar o outro a defender 
a vida de todos e qualquer um 
(SAMPAIO, 2009). 

Já em 2006, foi instituído o Pacto 
pela Saúde, onde os gestores das três 
esferas de governo desenvolveram um 
compromisso público, pautado nos 
princípios e diretrizes do SUS. com 
definição de prioridades articuladas e 
integradas em três Pactos: Pacto pela 
Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 

de Gestão do SUS. Com o Pacto pela 
Saúde estabeleceram-se 
responsabilidades sanitárias e metas 
com atribuições e prazos visando a 
constituição de um SUS solidário entre 
as três esferas de governo. 

O Pacto pela Vida definiu como 
prioridade: "Consolidar e qualificar a 
estratégia Saúde da Família como 
modelo de Atenção Básica e, centro 
ordenador das redes de atenção à 
saúde no SUS", estando com 
consonância com o surgimento do 
Política Nacional de Atenção Básica. 

Ainda em 2006, houve a criação 
da Política Nacional de Atenção 
Básica, com última atualização em 
2011: Caracteriza a atenção básica 
como: um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo 
de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de 
saúde das coletividades. 

Vale salientar que tem como 
funções essenciais ser a base do 
sistema, ou seja, ser porta de entrada 
preferencial do SUS, caracterizando-se 
como local de maior vínculo do usuário 
devido seu alto grau de 
descentralização e capilaridade; ser 
resolutiva, abrangendo 85% das 
demandas em saúde e coordenar o 
cuidado, sendo elo entre o usuário e os 
demais serviços de saúde, articulando 
inclusive ações intersetoriais (BRASIL, 
2011). 
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Em 2008, foi criado o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família paraampliar 
a abrangência e o escopo de ação da 
APS. São formados por profissionais 
de diversas áreas (Nutricionistas, 
psicólogos médicos sanitaristas, 
fisioterapeutas, farmacêuticos, etc), a 
partir da demanda do território que eles 
atenderão, com base em dados 
epidemiológicos e definição dos 
gestores municipais. Fazem o 
compartilhamento das responsabilidade 
de atendimento e acompanhamento, 
sendo que 1 NASF pode atender até  
15 Equipes de Saúde da Família, não 
tendo portanto, uma estrutura física 
específica e se caracterizando como 
um apoio matricial. 

Cabe ao NASF: discussão de 
casos, atendimento conjunto ou não, 
interconsulta, construção conjunta de 
projetos terapêuticos, educação 
permanente, intervenções no território 
e na saúde de grupos populacionais e 
da coletividade, ações intersetoriais, 
ações de prevenção e promoção da 
saúde, discussão do processo de 
trabalho das equipes (BRASIL, 2011). 

Com esse panorama geral, nota-
se a priorização da municipalização, 
com criação de uma rede estatal de 
serviços na APS. Todavia, a APS ainda 
enfrenta barreiras, pois muitos não se 
adaptaram ou não acreditam nessa 
forma de gestão que foi criada para 
reorganizar o sistema e equiparar a 
importância da prevenção de doenças, 
promoção de saúde, reabilitação e 
assistência, sendo um dos objetivos 
prestar atendimento de qualidade em 
pontos estratégicos na comunidade, 
com criação de vínculo, humanização e 
capilaridade. Existe um estigma cultural 

que APS foi criada para pobre e não é 
resolutiva (SAMPAIO, 2009). 

Em parte, essa cultura da APS 
ser apenas um centro de 
encaminhamentos e não um local de 
assistência qualificada se deve a alta 
rotatividade de profissionais nas 
Unidades de Saúde, o humanização 
ainda precária nesse nível de atenção 
e a valorização excessiva da medicina 
de especializada em detrimento da 
medicina preventiva e de base, 
arraigada a nosso processo histórico 
de desenvolvimento em relação à 
saúde. Grande parte dos nossos 500 
anos foram dedicados à uma medicina 
curativa, realizada de forma 
fragmentada e desarticulada, não 
entendendo o ser humano como 
humano e tendo como grande 
referencial o hospital. Logo, pouco mais 
de 20 anos de SUS ainda mostram-se 
insuficientes para quebra de 
paradigmas, valores e crenças ainda 
muito estáveis. 

Deve ser lembrado, ainda, que a 
população brasileira está envelhecendo 
de uma maneira muito rápida devido ao 
aumento da expectativa de vida e à 
redução das taxas de natalidade e 
mortalidade. Segundo projeções do 
IBGE, em 2020, a população idosa 
brasileira será de 30,9 milhões, 
representando 14% da população total 
(2). Assim, surge um novo cenário 
epidemiológico e novas necessidades 
de saúde tanto individuais quanto 
coletivas. Necessidades estas que não 
surgiram paulatinamente como em 
países europeus, nos quais a transição 
foi gradativa. Logo, o sistema público 
deverá estar ainda mais consolidado na 
APS para que essa demanda crescente 
possa ser atendida efetivamente. 
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Por fim, menciona-se que todo 
esse desenvolvimento histórico-cultural 
foi em prol da saúde dos indivíduos, de 
uma sociedade mais igualitária e do 
desenvolvimento humano e econômico 
do país. 

A respeito da maior Santa Casa 
do Brasil, a de São Paulo, Silva (2010, 
p. 420), concluiu que: 

 
Estado, filantropia e 
assistência se configuraram 
em São Paulo, portanto, 
como um conjunto, 
caracterizado em ações, 
atitudes e entendimentos 
que se realizaram primeiro 
como forma de construção 
de atendimento coletivo 
para grupos sociais cada 
vez maiores, inicialmente 
imigrantes, mas 
rapidamente também para a 
população em geral, da 
capital e de outros 
municípios. Em segundo 
lugar tais contornos foram 
assentados em ações 
realizadas em parcerias 
estabelecidas a partir de 
elementos sociais, 
econômicos e políticos, 
entre governo, entidades 
religiosas e grupos 
particulares, estes 
representantes de 
segmentos econômicos, 
notadamente de 
cafeicultores e nova 
burguesia em ascensão. E 
em terceiro lugar a doença 
em sua multiplicidade atuou 
como amálgama entre 
Estado e filantropia, 

substituindo a caridade pelo 
entendimento especializado 
da medicina a partir de 
novos grupos de cientistas-
médicos ou de médicos 
feitos cientistas. 

O grave problema da gestão dos 
Hospitais e Santas Casas é há muito 
tempo sabido: a falta de recursos 
públicos provocada por vários fatores, 
dentre eles os cortes orçamentários, 
falta de verbas públicas, atrasos na 
liberação de recursos por parte dos 
governos Federal, Estadual e 
Municipal, o que em última análise 
provocam um colapso no atendimento 
de saúde, até porque os recursos vêm, 
normalmente, após o atendimento 
público, ou seja, os Hospitais e Santas 
Casas sempre arcam com este 
prejuízo. 

A gestão destes Hospitais e 
Santas Casas tem que adequar o 
atendimento ao seus recursos, o que 
provoca, necessariamente, redução de 
atendimentos, demissão de 
empregados, atraso no pagamento de 
médicos, fornecedores e prestadores 
de serviços. Obviamente, que os 
pacientes do SUS sofrem com a 
suspensão de cirurgias, redução no 
número de exames e de consultas. Os 
atendimentos de urgência e 
emergência também sofrem redução 
para se adequarem aos recursos 
disponíveis, enquanto as necessidades 
são ilimitadas. 

Se de um lado o ideal filantrópico 
e de assistência à saúde marca a 
história e o ideal das Santas Casas, de 
forma contraditória os governos, 
principalmente, o dos Municípios, 
sequer conseguem aplicar, efetiva e 
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obrigatoriamente, 15% de sua receita 
na Saúde pública.  

Franco (2014, p. 19) muito bem 
aponta que a característica da caridade 
é o que destaca as Santas Casas: 

 
Contudo, mesmo 
organizadas com base em 
outros parâmetros, as 
Misericórdias guardaram 
grande importância 
simbólica para a retórica de 
que o amor ao próximo era 
um imperativo a ser 
vivenciado. Tratava-se de 
reiterar a ficção de caridade 
pela qual se legitimavam os 
principais de cada 
localidade e, ao mesmo 
tempo, adaptar-se às novas 
formações sociais que o 
tempo impunha. As 
irmandades da Misericórdia, 
que geralmente aparecem 
na historiografia brasileira 
como um todo uniforme e 
executor natural de obras 
de assistência, eram 
absolutamente distintas 
entre si. Às vésperas da 
independência, as soluções 
institucionais para a 
pobreza estavam, pode-se 
dizer, bastante 
abrasileiradas: 
marcadamente 
personalizadas e 
invariavelmente 
fragmentadas. 

3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa bibliográfica norteará 
o método de pesquisa, que também 
será exploratório qualitativo.  

Dentre as diversas possibilidades 
de investigação, a pesquisa 
bibliográfica se apresenta muito útil, 
principalmente para explorar e 
apresentar aspectos históricos e 
dogmáticos ligados ao tema da 
pesquisa e deste trabalho. 

Os artigos especializados são 
pesquisados a partir de uma 
abordagem qualitativa, onde aqueles 
publicados em revistas com qualis A, B 
ou até C são privilegiados, e aqueles 
publicados em revistas especializadas 
também. 

Além disto um estudo de caso da 
Santa Casa de Misericórdia de São 
Sebastião do Paraíso-MG também será 
realizado, a partir da aprovação por um 
Conselho Ético, para a análise 
específica da gestão daquele hospital. 

Serão coletados dados como o 
número de pacientes atendidos, o 
número e tipos de procedimentos 
realizados, os exames e cirurgias, as 
habilidades e qualificações atendidas 
pelo Hospital, o número de cidadãos 
que a micro e a macrorregião possuem, 
etc, para ao final apresentar um 
relatório de tal situação encontrada, e 
eventualmente, apontar possíveis 
soluções para contribuir com a gestão. 

4. Resultados Parcial/Final 

Até o presente momento, já 
ultrapassada a questão histórica e 
etimológica das Santas Casas no Brasil 
e até no mundo, espera-se ao término 
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do trabalho contribuir com a 
demonstração dos problemas 
enfrentados por estes Hospitais 
filantrópicos e até com o apontamento 
de eventual solução para este. 

Espera-se, igualmente, poder 
contribuir com a boa gestão dos 
Hospitais e Santas Casas filantrópicos, 
no mínimo, como cidadã e possível 
paciente destas importantes e 
imprescindíveis instituições de 
assistência à saúde pública, até como 
forma de contribuir com o 
desenvolvimento regional, ao menos da 
Santa Casa de Misericórdia de São 
Sebastião do Paraíso-MG. 

5. Considerações Parcial/Final 

Até o momento, como ainda nao 
foi realizada a pesquisa com os 
administradores dos hospitais, sao 
poucos os resultados parciais. Porém, 
pelo referencial teórico, percebe-se que 
as Santas Casas, entidades 
filantrópicas, que com o passar dos 
anos, mesmo sob os auspicios do 
Estado, seus repasses se mostram 
inferiores as necesidades, endividando 
assim a maioria das Instituições.  

Dessa forma, muitas Santas 
Casas estao suplicando por 
misericórdia ou até mesmo, fechando 
suas portas por atraso nos repasses e 
ausencia de recursos causando falha 
nos atendimentos médico-hospitalares. 
E isso deixa claro que muito precisa ser 
feito por essas Instituições para que 
elas possam continuar com um 
atendimento condizente as 
necesidades da população que buscam 
saúde com qualidade, bem como 
trazendo os benefícios para a 
economia nacional, regional e local, 

gerando empregos e renda para a 
população. 
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EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

João Marcos Fernandino Evangelista 

Hélio Braga 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e Integração Regional 
Área de Concentração: "Desenvolvimento Regional" 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

Resumo 
Este projeto de pesquisa tem como 
objetivo analisar o processo de 
Educação Empreendedora no Instituto 
Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia, através de uma pesquisa 
de campo, aplicada na região do Sul de 
Minas Gerais, observando se a oferta 
do ensino empreendedor promove o 
desenvolvimento local através do 
empreendedorismo.    
Palavras-Chave: Empreendedorismo, 
Educação Empreendedora, 
Desenvolvimento Regional.  

Abstract 
 This research project aims to analyze 
the entrepreneurial education process 
at the Federal Institute of Education 
Science and Technology, through a 
field survey, applied in the southern 
region of Minas Gerais, trying to 
observe whether the entrepreneurial 
education offer promotes local 
development through entrepreneurship. 
Keywords: Entrepreneurship, 
Entrepreneurial Education, Regional 
Development. 

  

1. Introdução 

 Existe uma percepção entre 
vários atores sociais de que o 
Empreendedorismo contribui 
significativamente para a geração de 
empregos e o desenvolvimento 
econômico. Pequenas e médias 
empresas, economistas, 
administradores, políticos e grande 
parte da sociedade concordam com 
essa afirmação e por essa razão a 
promoção da atividade empreendedora 
vem tomando corpo em ritmo acelerado 
no mundo todo.  

 Em um contexto regional, 
cercado por uma história rica em torno 
das fazendas de café do sul de Minas 
de Gerais, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 
de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, 

em seus 8 campi acredita também 
nesta afirmativa de que o 
empreendedorismo fomenta o 
desenvolvimento regional e promove 
atividades, eventos, encontros, e 
principalmente a educação 
empreendedora em seus diversos 
cursos espalhados em suas unidades. 
Diante do exposto, surge o problema 
de pesquisa motivador deste trabalho:
 A educação empreendedora 
ofertada nas instituições de ensino do 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
estimula o empreendedorismo e 
promove o desenvolvimento econômico 
local? 

Justifica-se a importância desse 
trabalho pela relevância do tema 
apresentada nos últimos anos 
especialmente nas instituições de 
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ensino no Brasil como Universidade 
Federal de Santa Catarina, 
Universidade de São Paulo, 
Universidade Federal de Campina 
Grande, além de diversas publicações 
em revistas de Administração e 
Educação em todo país e também 
internacionalmente. Artigos, 
dissertações e teses têm sido 
dedicadas a esse tema com a 
finalidade de entender o processo de 
ensino empreendedor e desenvolver 
formas para potencializar essa oferta 
acreditando que esse caminho 
promove o desenvolvimento econômico 
local fomentando a economia através 
da geração de emprego e renda.  

Este estudo, cujo objetivo é 
investigar a relação entre a educação 
empreendedora e o desenvolvimento 
local inscreve-se num contexto amplo 
de pesquisas que vem se dedicando à 
temática. Após realização de uma 
pesquisa no Portal de Periódicos da 
CAPES/MEC, identificamos que ao 
selecionarmos a palavra chave 
Empreendedorismo em um período de 
10 anos entre 2007 e 2017, 
encontramos 3014 resultados de 
trabalhos relacionados ao tema. Ao 
afunilar o tema, inserindo 
Empreendedorismo e Educação, esse 
número caiu para 333. Grande parte 
desses artigos e teses encontrados 
discute como a Educação 
Empreendedora se da em diversas 
pesquisas empíricas, qual a percepção 
dos alunos e pequenos empresários 
sobre o processo de ensino do 
empreendedorismo e suas vantagens e 
a relação desse ensino com o 
desenvolvimento econômico local e 
regional.  

A pesquisa também é motivada 
pelo interesse que este pesquisador 

tem em estudar o tema e entender o 
processo, uma vez que o mesmo atua 
em regime de dedicação exclusiva no 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 
Campus Passos, como docente nos 
cursos no nível de Graduação em 
Administração de Empresas e no nível 
técnico em Comunicação Visual, 
Informática e Vestuário, com disciplinas 
ligadas diretamente ao 
empreendedorismo. Além disso, o 
IFSULDEMINAS atua conjuntamente 
em diversos projetos de pesquisa e 
extensão, Jornadas Científicas, 
eventos de fomento ao 
empreendedorismo em seus oito campi 
além de estabelecer contatos com os 
demais colegas em propostas de 
trabalhos que fomentem o 
desenvolvimento de suas regiões. 
Outro fator de suma importância é de 
fato identificar o quanto a oferta da 
educação empreendedora realmente 
fomenta o empreendedorismo na 
região. O IFSULDEMINAS vem se 
consolidando a cada dia e muito se fala 
do desenvolvimento das regiões onde 
as unidades estão instaladas. A saber, 
o IFSULDEMINAS conta com campi 
em Passos, Pouso Alegre, Machado, 
Muzambinho, Inconfidentes, Poços de 
Caldas, Três Corações e Carmo de 
Minas.  

 Esse projeto tem por finalidade 
analisar o processo de 
desenvolvimento econômico local 
através da oferta do ensino de 
empreendedorismo no Instituto Federal 
de Educação, Ciencia e Tecnologia do 
Sul de Minas Gerais, nos campi onde é 
ofertada a disciplina educação 
empreendedora, além de conhecer as 
concepções que os alunos egressos 
dos cursos possuem acerca do 



81 

Evangelista, J M F.; Braga, H. A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO INSTITUO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 79-94p.; 226p. 
 

empreendedorismo, investigar a 
existência de lacunas nos cursos em 
que a educação empreendedora é 
oferecida segundo as perspectivas dos 
alunos, relacionar a educação 
empreendedora com o 
empreendedorimo, relacionar o 
empreendedorismo com o 
desenvolvimento local e identificar 
possíveis elementos que impactam o 
processo de empreendedorismo.} 

2. Referencial Teórico 

De acordo com Sarkar (2008), 

apesar do conceito do 

empreendedorismo já existir a bastante 

tempo, sua popularidade renasce nos 

últimos tempos como se fosse uma 

grande novidade. Sinaliza ainda que 

em determinado momento é como se 

encontrasse um caminho certo para se 

alterar a situação econômica de 

determinada região.  
Outro autor define o termo como 

sendo a capacidade para assumir 

riscos ao começar uma empresa, é 

característica de um empreendedor, 

palavra essa que vem do latim 

“impreendere” e significa realizar tarefa 

laboriosa, difícil de ser realizado, 

colocar em execução. (MAXIMIANO, 

2011). 
Já para Dornelas (2012), toda 

transformação de idéias em 

oportunidades que criam negócios de 

sucesso envolvendo pessoas e 

processos podem ser definidos como 

Empreendedorismo.  A idéia do termo 

“empreendedor” já era utilizada na 

idade média definindo aquele que 

gerenciava grandes projetos de 

produção, assumindo a gestão dos 

projetos e não necessariamente todos 

os riscos e geralmente os recursos 

utilizados eram provenientes do 

governo do país. Na idade média surgi 

indícios de que assumir riscos está 

ligado ao empreendedorismo. O 

estabelecimento de acordos comerciais 

com o governo para a oferta de algum 

produto ou serviço com preços 

geralmente prefixados caracterizava o 

risco, uma vez que qualquer resultado 

dessa operação era de 

responsabilidade do “empreendedor”. 

No século VXIII, Richard Cantillon 

diferencia o empreendedor do 

capitalista, apontando que o primeiro 

era o que assumia os riscos e o 

segundo fornecia o capital. 
Na perspectiva de Maximiano 

(2011),  existem frentes de estudos 
principais sobre o empreendedor e o 
empreendedorismo. Elas se dividem no 
pensamento econômico e 
comportamental. A primeira associa a 
inovação e o desenvolvimento 
econômico, enquanto a segunda 
enfatiza a disposição para correr riscos, 
as atitudes e a criatividade. Ele ainda 
aponta que entre os principais 
economomistas estudantes do tema 
destacam-se Cantillon, Say e 
Schumpeter. No século XVIII, Cantillon 
em um de seus trabalhos evidencia o 
papel importante do empreendedor no 
desenvolimento economico. Ainda 
identifica a disposição do 
empreendedor em assumir os riscos de 
comprar determinados produtos por 
preços já estabelecidos e ter de vender 
por um preço desconhecido.  

Richard Cantillhon, em 1734, já 
analisava o comportamento das 
pessoas que  abriam e atuavam em 
novos negócios,e como essess 
negócios se desenvolviam ao longo do 
tempo, além de ter criado o termo 
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entrepreneurship1. Jean-Batiste Say 
consolidou o termo empreendedor 
dizendo que a pessoas que tinha 
capacidade para transferir recursos de 
um negócio para outro mais lucrativo 
eram consideradas empreendedoras. 
Logo a frente, o empreendedorismo foi 
idealizado, em 1949 pelo economista 
Joseph Schumpeter, apontando para o 
empresário capaz de mudar a realidade 
dos negócios com base na criatividade 
e inovação, alcançando assim 
resultados interessantes. Peter 
Drucker, no século 20, contribuiu 
acrescentando à atividade 
empreendedora o risco do negócio, ou 
seja, todo empreendedor deve esta 
disposto a assumir e correr alguns 
riscos inerentes a cada tipo de negócio.  

Entre os séculos XVIII e XIX, o 
economista Pierre Du Pont acreditando 
no livre comércio conseguiu o 
crescimento das empresas da famílias. 
James WATT, incorpora nas atividades 
o planejamento, incentivos a 
produtividade, planos direcionados aos 
empregados garantindo maior 
sustentação aos empreendedimentos. 
Francis Lowell, busca na Grâ-Bretanha 
informações sobre teares, copiando e 
fazendo melhor em sua fábrica; entre o 
século XIX e XX, um dos 
empreendedores que mais se destacou 
foi Henry Ford, revolucionando a 
indústria mundial com a produção em 
massa, reduzindo os custos da 
produção; Amadeo Giannini com 
alterações na forma de fazer as 
atividades nos bancos, alterando 
horários de atendimento, diversificando 
seus negócios através de participações 
societárias, etc; Sam Walton, que 

                                                           
1
Termo para designar o profissional inovador 

em um negócio e que também assume ou corre 
riscos. 

proporcionou uma grande mudança no 
sistema de varejo mundial; um pouco 
mais a frente nos séculos XX e XXI, 
Katharine Graham alterando o 
jornalismo pela introdução da 
investigação jornalistica. (OLIVEIRA, 
2014). 

Analisando cada empreendedor 
em sua época, identifica-se em cada 
ação uma alternativa as atividades 
disponíveis naquele momento. Arrisca-
se em algo novo, inovar, superar 
espectativas, reduzir custos, fazer 
benchmarking, tudo isso são atitudes 
empreendedoras, atitudes que tentam 
trazer para os negócios em cada época 
uma nova perspectiva, gerando mais 
resultado e satisfação aos 
consumidores.   

De acordo com Dornelas (2012), 
entre os séculoas XIX e XX, 
frenquentemente chamavam os 
empreendedorores de administradores 
ou gerentes, equívoco inclusive 
cometido nos dias de hoje quando a 
análise se da apenas ao campo 
gerencial nas operações do dia a dia 
da empresa como pagamento de 
forncedores e impostos, planejamento 
de ações de marketing, sempre com a 
finalidade de maximização do capital.  

A confusão com os termos 

administradores e empreendedores se 

da em função de ambos a principio ter 

capacidade de gerenciar uma empresa. 

Cabe ressaltar que apesar de 

verdadeiro, o administrador tradicional 

tem foco nos processos gerenciais e 

operacionais da empresa garantindo 

sempre os melhores resultados frente 

ao capital investido. O empreendedor 

se difere quando o pensamento e as 

estratégias e têm foco também em 

outros aspectos do negócio como 
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resolver uma necessidade local de 

geração de renda e emprego, 

solucionar problemas dos envolvidos e 

atendidos pelo negócio, promover 

ações além daquelas esperadas por 

um administrador.  
Percebe-se claramente que as 

definições são semelhantes sob as 

perspectivas de cada autor e que a 

capacidade para assumir riscos, 

envolvimento das pessoas com o 

mercado, capacidade transformadora e 

inovação são elementos presentes nas 

definições de maneira explicita e 

implícita também. Apesar de a literatura 

nos mostrar as principais 

características norteadoras do 

empreendedor, no Brasil o tema ganha 

relevância na última década, mas ainda 

deixa muitas dúvidas no que diz 

respeito à definição do empreendedor.  
A difusão do conceito de 

empreendedorismo é algo recorrente 

nos últimos anos no Brasil 

principalmente entre os anos 2000 a 

2010, período esse considerado como 

um marco da consolidação do tema e 

de muita relevância para o país. Apesar 

de recente no Brasil, o tema não é 

inédito e o interesse pelo assunto se da 

principalmente em função de que os 

EUA, centro do capitalismo mundial o 

termo entrepreneurship é conhecido e 

referenciado há muitos anos. 

(DORNELAS, 2012). 
Oliveira (2014) aponta que no 

Brasil, o forte protecionismo 

econômico, o mercado fechado durante 

um longo tempo, o baixo nível de 

tecnologia e o foco no mercado interno, 

atrasaram o desenvolvimento do 

empreendedorismo no país. 
Dornelas (2012) sinaliza ainda 

que no caso brasileiro, existe uma 

necessidade de diminuir as altas taxas 

de mortalidade das pequenas 

empresas e em função disso o termo 

empreendedorismo tem recebido uma 

atenção especial por parte de todos os 

setores interessados como governo, 

instituições de ensino, entidades de 

classe, etc. Outro fator que alavancou o 

interesse pelo assunto foi a fato de a 

globalização ter impulsionado as 

empresas a serem mais eficientes, a 

reduzir custos e principalmente 

apresentarem soluções inovadoras ao 

mercado. Em contrapartida, uma das 

consequências imediatas desse 

processo foi o aumento do índice de 

desemprego, principalmente nas 

grandes cidades, onde a concentração 

de empresas é maior do que nas 

cidades de pequeno porte. Diante 

desse cenário, os ex-funcionários 

dessas empresas começaram a criar 

novos negócios, às vezes mesmo sem 

experiência no ramo, utilizando o pouco 

que ainda lhe restou de economias 

pessoais, fundo de garantia e outros. 
Segundo Maximiano (2011) uma 

pesquisa realizada no ano 2000 pela 

Global Entrepreneurship Monitor2 sobre 

empreendedorismo, o Brasil ocupava o 

primeiro lugar no campeonato mundial 

do espírito empreendedor, apontando 

que para cada oito brasileiros em idade 

adulta, um estava abrindo ou pensando 

em abrir um negócio, proporção essa 

50% maior do que a apontada na 

Austrália, que apareceu em terceiro 

lugar.  A mesma pesquisa revelou 

também que98% das empresas 

pesquisadas é micro e pequenas 

empresas empregando cerca de 40 

milhões de pessoas. 
Com base no estudo feito pela 

Global Entrepreneurship Monitor, as 

empresas Brasileiras têm as maiores 

                                                           
2
Global Entrepreneurship Monitor – Uma das 

principais organizações de estudos sobre 
empreendedorismo do mundo. 
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cargas tributárias do mundo, sendo 

necessárias mais de 2500 horas por 

ano de trabalho para pagar os tributos. 

Somente o fato de abrir uma empresa 

no Brasil, já esta condicionado ao 

pagamento de impostos antes mesmo 

de haver algum faturamento, sem 

mencionar dos tramites legais, já que 

são necessários mais de cento e 

cinqüenta dias para se abrir uma 

empresa e dependendo do negócio, a 

obtenção de licenças pode levar mais 

de um ano. Apesar desse cenário, 

existem esforços para promover o 

empreendedorismo no Brasil. 

Entidades como o SEBRAE3, 

incubadores de negócios, instituições 

de ensino e até programas 

governamentais têm colaborado para a 

promoção de novos empreendimentos. 

(MAXIMIANO, 2011).  
Quando percebem, esses 

profissionais já estão gerenciando seus 

próprios negócios. Essa conjunção de 

fatores somados e ao ímpeto do 

brasileiro em ser dono do próprio 

negócio, buscar a independência 

através do próprio negócio e da 

relevância das micro e pequenas 

empresas para a economia do país, 

despertaram discussões a respeito do 

tema empreendedorismo, com 

crescente ênfase para pesquisas 

relacionadas ao assunto no meio 

acadêmico, e também com a criação 

de programas específicos voltados ao 

público empreendedor. Nesse sentido, 

é oportuno, um estudo mais 

aprofundado a respeito do conceito de 

empreendedorismo, tendo em vista que 

a maior parte dos negócios criados no 

país é concebida por pequenos 

empresários. Esses que nem sempre 

                                                           
3
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas. 

têm acesso a um conhecimento 

sistematizado acerca da gestão dos 

negócios, atuando geralmente de forma 

empírica e sem planejamento. Esse 

fato pode ter impacto direto no elevado 

índice (50%) de mortalidade dessas 

pequenas empresas ainda em seus 

primeiros anos de atividade. 

(DORNELAS, 2012). 
Corroborando esse fato, Oliveira 

(2014) destaca que no Brasil, a maioria 

dos empreendimentos é de micro e 

pequenas empresas, raramente de 

médio porte, que não completam um 

ano de vida e muito raramente 

alcançam os cinco.   
Para BARCELOS (2013), a 

cultura do empreendedorismo precisa 

ser disseminada principalmente no 

ambiente escolar, sendo essa uma das 

possibilidades para se de alcançar o 

desenvolvimento social e econômico.  
Acredita-se que as instituições de 

ensino podem através de propostas 

para a disseminação do 

empreendedorismo, reduzir o número 

de empresas que fecham as portas nos 

primeiros anos de sua abertura.  
Krakauer (2014) destaca que o 

ensino do empreendedorismo se da do 
ponto de vista teórico sob três 
abordagens que são das 
características de personalidade, do 
empreendedorismo como processo e 
do empreendedorismo como processo 
cognitivo. No primeiro, os estudos 
tentam compreender os traços de 
personalidades do empreendedor o 
que acaba criando dois grupos de 
indivíduos: um grupo em que os 
indivíduos nascem empreendedores e 
outro que jamais serão 
empreendedores. No 
empreendedorismo enquanto processo 
a relação do indivíduo com a 
oportunidade passa a ser o objeto de 
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estudo na compreensão, identificação, 
avaliação e exploração das 
oportunidades. E por fim, o 
empreendedorismo como processo 
cognitivo busca entender a interação 
entre o pensar e o agir do indivíduo; 
estuda-se a forma, as estruturas de 
conhecimento desse indivíduo, como 
ele analisa uma oportunidade, abre um 
negócio ou inicia um projeto.  

O surgimento da economia 

empreendedora vincula-se, para além 

de questões de ordem econômica, a 

aspectos que abrangem as dimensões 

culturais que dizem respeito aos 

costumes, hábitos de cada região e de 

seu povo, psicológicas que estão 

ligadas diretamente ao comportamento 

das pessoas envolvidas, como elas 

foram e são moldadas ao longo da 

vida, quais são os exemplos 

relacionados ao empreendedorismo e 

tecnológicas ligadas ao nível de 

tecnologia disponível para 

desenvolvimento de atividades nas 

diversas regiões. Isso se deve, 

conforme aponta Drucker (2005), as 

novas aplicações da Ciência da 

Administração, que resgata os valores, 

as atitudes e os elementos da parte 

comportamental dos profissionais.   
Segundo Sarkar (2008), o 

apontamento de que as habilidades 

para empreender sejam genéticas, não 

impede que a educação 

empreendedora possa ser ensinada, 

pode ser promovida, fazendo florescer 

os traços empreendedores na pessoa 

que se dispor a buscar esse 

aprendizado.  
Em determinados cursos 

espalhados pelo mundo, algumas 

posturas do corpo docente revela um 

problema grave relacionado ao curso 

de Administração de Empresas, esse 

considerado o principal curso na 

disseminação do empreendedorismo. A 

crença de que os futuros egressos do 

curso não necessitam de presenciarem 

atividades práticas, visitas a empresas, 

vivenciarem as atividades de gestão no 

dia a dia nas empresas é comum. 

Dornelas (2010) aponta que casos 

reais como estudos de casos, 

enfrentamento de problemas reais, 

análises de oportunidades, decisões, 

crises, avaliação de riscos em 

determinados investimentos são de 

grande importância e contribuição no 

ensino do empreendedorismo, apesar 

de alguns docentes afirmarem nunca 

terem trabalhado em uma empresa e 

não vêem a menor necessidade de 

levar esses casos práticos para a sala 

de aula. O modelo de aulas espalhado 

nas faculdades e universidades dos 

Estados Unidos (e do mundo todo) são 

predominantemente palestras. O 

sistema de aula que acontece em mais 

de 90% dos casos tem o aluno passivo 

no processo, ou seja, somente 

escutando um monte de informações 

passadas pelos professores. 
O ensino do empreendedorismo 

deve ser pensado de maneira 

pragmática, envolvendo os alunos na 

construção do conhecimento. Faz-se 

necessário uma mudança na maneira 

de ensinar, de compartilhar as 

informações, agregando mais 

conhecimento através de atividades 

práticas que envolvam todos no 

processo de aprendizagem. Falar de 

empreendedorismo, inovação da 

mesma maneira de sempre é 

incoerente. O estímulo à inovação deve 

começar com a própria maneira de 

discutir o assunto. 
Para muitos a capacidade de 

empreender e ter sucesso era para 

poucas pessoas, essas que já nasciam 
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com as habilidades inerentes ao 

empreendedor e o sucesso seria certo. 

Logo se alguma pessoa nascia sem 

essas características, não devia se 

arriscar a empreender. Nos dias atuais, 

acredita-se que as habilidades 

necessárias ao empreendedorismo 

como inovação, capacidade para 

identificar e analisar as oportunidades, 

liderança e planejamento podem ser 

disseminados e aprendidos por 

qualquer pessoa que queira se arriscar 

em qualquer empreendimento e que, o 

sucesso esta ligado também há outras 

variáveis do micro e do macro 

ambiente do empreendimento como 

volatilidade da economia, 

disponibilidade de recursos, ambiente 

propício ao desenvolvimento, 

infraestrutura, etc. (DORNELAS, 2012). 
Na perspectiva de Dornelas 

(2012), entender os objetivos do ensino 

do empreendedorismo é tarefa 

fundamental para as instituições de 

ensino. Em qualquer curso que tenha 

essa finalidade, a identificação e 

análise de oportunidades, habilidades 

do empreendedor, processo de 

inovação, impacto do 

empreendedorismo no 

desenvolvimento econômico das 

regiões, manutenção dos negócios de 

maneira sustentável, gerenciamento da 

ferramenta Plano de Negócios e sua 

importância para o empreendedor e 

fontes de recursos financeiros para 

investimentos deveriam fazer parte da 

matriz curricular obrigatoriamente. Com 

base nisso ainda, é necessária a 

junção de três áreas classificadas em 

técnicas, gerencias e pessoais. A 

primeira e segunda dizem respeito às 

habilidades de liderar as equipes, 

conhecer as ferramentas necessárias à 

gestão dos negócios, captar 

informações no mercado, ser um bom 

comunicador, entender os processos 

nas áreas de operações, finanças, 

logística, produção, comercial dentre 

outras. A última e não menos 

importante, diz respeito às 

características do próprio 

empreendedor onde destacamos 

disciplina, capacidade para assumir 

riscos, ser visionário observando as 

oportunidades do mercado, além de ter 

paciência para colher os resultados do 

seu negócio.  
O empreendedorimo é um tema 

que vem sendo explorado em diversas 
pesquisas devido ao papel que 
desempenha na economia e no 
desenvolvimento de regiões e países. 
Este papel esta associado a uma 
característica peculiar desse fenômeno, 
que se trata da criação de novos 
negócios por sujeitos empreendedores. 
(Rocha; Freitas; 2014.). 

 A criação de novos negócios 
pode gerar mais desenvolvimento para 
as regiões em função da geração de 
renda e emprego e consequente giro 
da economia local e regional. Em 
função desse movimento, o 
empreendedorismo passa a ser 
importante no processo de 
alavancagem na economia de um 
determinado local.  

De acordo com Rocha e Freitas 
(2014) o empreendedor tem papel 
preponderante na concepção do 
empreendedorismo. Diante disso, a 
educação emprendedora tem focado 
no ensino do empreendedorismo nas 
instituições de ensino supeiror, com 
destaque para o curso de 
Administração de Empresas em função 
de sua ligação com a inovação, 
oportunidades, gestão e 
desenvolvimento econômico. Com isso, 
diversas modalidades de ensino tem 
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sido aplicado no processo de educação 
empreendedora, resultando na criação 
das Atividades Educacionais de 
Formação em Empreendedorismo 
(AEFE). Palestras, estudos de casos, 
simulações e jogos sobre 
empreendedorismo, recomendações de 
leitura e projetos desenvolvidos em 
grupos. 

A percepção das lideranças 
políticas, das instituições de ensino e 
dos atores envolvidos no processo de 
desenvolvimento é de que pode-se 
estimular as competências 
empreendedoras em qualquer indíviduo 
que esteja disposto a empreender e 
automaticamente promover 
determinada região no aspecto 
econômico e social. O ensino do 
empreendedorismo nas instituições de 
ensino se espalhou nos últimos anos 
com a finalidade de promover novos 
negócios e fomentar economias 
regionais.  

O papel do empreendedorismo 
no desenvolvimento econômico além 
de promover o aumento de produção e 
renda per capita, pode também 
fomentar mudanças na estrutura do 
negócio e da sociedade. Essas por sua 
vez,  são acompanhadas pelo 
crescimento e por maior produção e 
consequentemente melhor distribuição 
de renda entre os envolvidos no 
processo. O processo de inovação é 
visto como fator muito importante para 
o crescimento econômico e como 
estimulante para as relações de novos 
negócios tanto para quem oferta os 
novos produtos e serviços quanto para 
quem consome as soluções inovadoras 
lançadas no mercado. (HISRICH; 
PETERS; SHEPHERD, 2009). 

Mais uma vez o 
empreendedorismo figura como força 
motriz no processo de desenvolvimento 
econômico gerando produtividade, 
emprego e consequentemente maior 
distribuição de renda entre as pessoas 
das sociedades que experimentam 
esse fenômeno. Como fator 
diferenciador nos processos de 
abertura de novas empresas, a 
inovação em produtos e serviços 
acelera ainda mais esse 
desenvolvimento das regiões além de 
promover valor agregado no que se 
produz e oferta.  

Dolabela (2008) sinaliza que o 
modelo direcionado para formação de 
empregados em uma economia movida 
pelas grandes empresas e pelo Estado 
já cumpriu sua missão, já se esgotou. 
O foco foi alterado para a criação de 
pequenos negócios e assim é inevitável 
formar novos empregadores, mais do 
que isso, desenvolvedores locais com 
uma visão mais ampla do mundo e das 
necessidades das pessoas em cada 
região pensando de maneira 
globalizada. Entretanto, o modelo de 
ensino que é disseminado não se 
direciona para o empreendedorismo e 
ainda em todos os níveis buscam a 
formação profissional para o mercado 
de trabalho, cultuando a grande 
empresa, sem da a devida atenção 
para os pequenos negócios. A maioria 
dos cursos de gestão têm foco na 
formação para os grandes negócios e 
além disso a relação entre a 
universidade e os entes promotores do 
empreendedorismo como 
financiadores, cooperativas, 
aproximação com pequenos negócios 
levando a prática para a sala de aula, 
itens esses considerados 
indispensáveis para a formação dos 
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empreendedores acontecem de 
maneira muito discreta, nos mostrando  
que o estreitamento dessas relações 
ainda são imaturos no Brasil.  

O desenvolvimento economico 
local acontece através do 
comportamento empreendedor da 
comunidade. Esses empreendedores 
valorizam o potencial de cada região 
explorando ao máximo o que cada uma 
delas pode da. A disseminação do 
empreendedorismo nas localidades é 
fundamental para o cresicmento e 
desnvolvimento local e parcerias com 
as instituições de ensino para 
incrementar a preparação dos atores 
elevando o nível de pequenos e médios 
empreendimentos fazendo com que o 
mesmo se torne uma opção prioritária. 
(DOLABELA, 2008). 

3. Procedimentos 
Metodológicos 

 As possibilidades oferecidas 
pelos métodos qualitativos e 
quantitativos são divergentes e nem 
sempre aceitas umas pelas as outras. 
Embora a pesquisa quantitativa 
apresenta-se como infalível no meio 
acadêmico, e a qualitativa carrega um 
estereótipo de “anti-numérica”, logo, 

não convincente, as letras e números 
podem estar bem mais próximos e 
simples do que se imaginam. 
(RODRIGUES, D; MELO, M; 
MONTEIRO, L. 2013).  

 Esse projeto tem por finalidade 
analisar o processo de 
desenvolvimento econômico local 
através da oferta do ensino de 
empreendedorismo no Instituto Federal 
de Educação, Ciencia e Tecnologia do 
Sul de Minas Gerais, nos campi onde é 
ofertada a disciplina educação 

empreendedora e para Rodrigues, D; 
Melo, M; Monteiro, L. 2013, essa 
característica descreve o que vem a 
ser a pesquisa qualitativa.   

 Será realizada uma pesquisa de 
campo, tendo como possibilidade 
aproximar-se daquilo que se deseja 
conhecer e estudar, além de 
possivelmente criar conhecimento a 
partir do observado no campo de 
estudo.  

Inicialmente, foi realizado uma 
pesquisa no site do Ministério da 
Educação com a intenção de mapear 
toda area a ser pesquisada apontando 
o número de instituições de ensino 
superior na região e o número de 
cursos superiores ofertados na mesma 
região, cursos esses em atividade. 
Segue abaixo as tabelas: 

Na realização da pesquisa no site 
do Ministério da Educação foi utilizado 
um filtro para seleção das instiuições 
de ensino superior IES disponível no 
sítio eletronico e exportado para o 
excel. Após essa exportação, o autor 
deste trabalho inseriu filtros para 
selecionar apenas as cidades que 
compreende esse estudo que são 
Machado, Poços de Caldas, Pouso 
Alegre, Três Corações, Muzambinho, 
Carmo de Minas, Inconfidentes e 
Passos. Essas três últimas, para o 
MEC não têm em seus territórios as 
consideradas Instituições de Ensino 
Superior.  

Utilizando a mesma metodologia 
anterior, filtrou-se posteiormente as 
cidades participantes desse projeto 
com o filtro Curso de Graduação. A 
única cidade que ficou fora do contexto 
pertencente a região do 
IFSULDEMINAS foi Carmo de Minas 
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sem oferecer nenhum curso de 
Graduação.  

Após o mapeamento, o trabalho 
se restringi a investigar os alunos 
egressos de 4,52% ( 8 instituições ds 
177 mapeadas na pesquisa acima) das 
instituições que oferecem cursos de 
ensino técnico e superior, 
especificamente essas pertencentes a 
rede do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais, totalizando 8 campi, pelos 
motivos a seguir: 

 Este pesquisador 
faz parte do corpo docente do 
IFSULDEMINAS, facilitando o 
acesso aos bancos de dados 
que serão utilizados; 

 Pesquisa pioneira 
no campus Passos, onde esse 
pesquisador esta lotado; 

 Levantamento de 
evidencias sobre informações 
de senso comum sobre o 
desenvolvimento da região em 
função do IFSULDEMINAS 
com foco no 
empreendedorismo; 

 Os  cursos de 
graduação encontrados na 
pesquisa em sua grande 
maioria não apresentam 
disciplinas em sua ementas 
sobre o tema 
Empreendedorismo; 

A pesquisa irá acontecer nos 
cursos de nível técnico e superior do 
IFSULDEMINAS que ofertam 
disciplinas do ensino empreendedor 
conforme tabela a seguir: 

Importante destacar que o curso 
de Administração de Empresas 
considerado um dos principais em 
oferta do ensino empreendedor não 
consta na tabela em função de não ter 

formado ainda alunos nos campi onde 
o mesmo é ofertado. O curso é recente 
nas unidades e ainda não formou 
nenhuma turma. 

Será utilizado como método de 
coleta de dados, questionário 
estruturado, enviado eletronicamente 
para alunos egressos do 
IFSULDEMINAS concluintes dos 
cursos técnicos e superiores que 
ofertaram a educação empreendedora 
com a finalidade de responder os 
objetivos deste projeto.  

A pesquisa se divide em duas 
etapas: na primeira, serão enviados 
formulários eletrônicos para 287 alunos 
egressos do IFSULDEMINAS 
distribuídos em todos os cursos citados 
na tabela 3, com perguntas 
estruturadas e objetivas que têm por 
finalidade responder os objetivos 
propostos nesse projeto. Esses 
contatos estão registrados na diretoria 
de Egressos do IFULSDEMINAS e 
foram disponibilizados pelo 
coordenador do setor para a realização 
da pesquisa. Vale ressaltar que as 
informações contidas na diretoria 
totalizam o número de 638 alunos 
egressos atualmente, e os demais 
alunos não cursaram disciplinas 
relacionadas ao empreendedorismo.   

Após esse levantamento, inicia-
se a segunda etapa dessa pesquisa. 
Serão selecionados aleatoriamente 
cinco participantes da primeira etapa 
para uma pesquisa de campo através 
de uma entrevista semi-estruturada 
com a finalidade de colher as 
percepções desses atores sobre a 
proposta deste trabalho.  
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4. Resultados Parcial/Final 

O presente projeto ainda iniciou a 
pesquisa de campo não sendo possível 
apresentar os resultados. Espera-se 
que após a realização da pesquisa, 
entendamos o processo de 
desenvolvimento local através da 
promoção da educação 
empreendedora ofertada no 
IFSULDEMINAS.  

5. Considerações Parcial/Final 

O trabalho ainda não conta com 
resultados partciias, se justificando pela 
importância do tema apresentado nos 
últimos anos especialmente nas 
instituições de ensino no Brasil como 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, Universidade de São Paulo, 
Universidade Federal de Campina 
Grande, além de diversas publicações 
em revistas de Administração e 
Educação em todo país e também 
internacionalmente. Artigos, 
dissertações e teses têm sido 
dedicadas a esse tema com a 
finalidade de entender o processo de 
ensino empreendedor e desenvolver 
formas para potencializar essa oferta 
acreditando que esse caminho 
promove o desenvolvimento econômico 
local fomentando a economia através 
da geração de emprego e renda.  
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Resumo 
Este trabalho visa mostrar um pouco do 
desenvolvimento das cidades, até se 
tornarem cidades inteligentes e investigar o 
impacto que estas ações provocam no 
desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. 
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Abstract 
This work aims to show a little of the 
development of cities, to become intelligent 
cities and to investigate the impact these actions 
have on social, economic and environmental 
development. 
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economic development, environmental 
development, impact of actions on smart cities 

1. Introdução 

O surgimento das cidades demonstra 
claramente um aspecto da evolução 
humana e o resultado do sedentarismo 
que ocorre a partir da descoberta da 
agricultura, fato este que obriga a 
fixação humana em um determinado 
local para que ele possa acompanhar 
os ciclos do plantio organizado. Em 
função disso, vários outros aspectos 
relacionados ao desenvolvimento 
humano se manifestaram como a 
domesticação de animais e de plantas, 
o que muito contribuiu para a melhoria 
da qualidade e expectativa de vida. 

O desenvolvimento alcançado através 
da seleção de sementes e cultivo 
permitiu grandes avanços, como a 
produção de mais do que necessário 
para a manutenção das aldeias, esse 
excedente alimentar possibilitou que 
alguns homens tivessem tempo 
disponível para se dedicar a outras 

atividades o que demarcaram a divisão 
no campo. (MENDONÇA, 2017).  

Segundo Mendonça, as aglomerações 
humanas que crescem e se 
desenvolvem através de uma dinâmica 
espacial, determinadas por fatores 
históricos e socioeconômicos são 
denominadas como cidades. 

À medida que o tempo passa, as 
cidades evoluem e as edificações 
coletivas passam a ser individualizadas 
por família, o que permite maior 
privacidade. As edificações 
individualizadas forçam um inter-
relacionamento mais aprimorado entre 
os habitantes e não tardam a surgir 
regras que determinam com maior rigor 
o convívio de pessoas que habitavam 
um determinado espaço urbano. 

A partir destas primeiras experiências 
com o urbanismo, as cidades passaram 
por constantes aprimoramentos até 
chegar ao modelo atual. 



93 

Piantino, L F M.; Pires, D F.  Ações em Cidades Inteligentes que promovem o Desenvolvimento 
Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 95-117p.; 
226p. 
 

Contudo, vários aspectos sobre a 
ocupação do espaço urbano aparecem 
com grandes interrogações sobre a 
funcionalidade das cidades atuais 
como hospedeiras de pessoas e de 
atividades desenvolvidas pelo homem. 
Pode-se afirmar que, na atualidade, há 
um crescimento desordenado das 
cidades e o crescente abandono do 
campo. 

“Vivemos na convergência 

de dois fenômenos 
importantes na história da 
humanidade: a aceleração 
da urbanização global e a 
revolução digital. Um 
estudo da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
aponta que, ela primeira 
vez na história, mais da 
metade da população no 
planeta (54,6% ou 3,6 
bilhões de pessoas) vivem 
cidades. Esse estudo 
aponta que, em 2050, 70% 
da população global (mais 
de seis bilhões) viverão em 
idades – 64,1% das 
pessoas nos países em 
desenvolvimento e 85,9% 
dos habitantes dos países 
desenvolvidos estarão 
morando em áreas 
urbanas. (Bouskela, 2016)”  

Segundo Buarque (2002), há uma 
avanço mundial instável e acelerado da 
“velha ordem industrial para a futura 

ordem de informação” (GBN, 1995;4), 

na qual a mudança é a única coisa 
permanente (change as the only 
constant). 

De acordo com Bouskela 
(2016), a alta concentração urbana 
coloca diversos obstáculos nas cidades 
e países. Para sanar as necessidades 
da população em crescimento e 

solucionar os problemas existentes, 
devem-se iniciar ações por itens 
básicos como: infraestrutura, 
saneamento, transporte, energia, 
moradia, segurança, empregos, saúde, 
educação, além de incluir ainda na 
comunicação e lazer. Manter o 
funcionamento sustentável e integrado 
das cidades é sem dúvida um dos 
maiores desafios do século XXI. 

Mas, esta é uma situação irreversível? 
Acredita-se que não, pois atualmente, 
os vários profissionais estão 
repensando as cidades tentando tornar 
os espaços urbanos em espaços 
menos agressivos ao homem citadino. 
Pode-se dizer que estes profissionais 
buscam humanizar esses espaços, 
dando-lhes mais harmonia, mais 
linearidade e menos agressividade. 

O uso das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) veio para facilitar 
este crescimento de forma ordenada, 
apoiando nas tomadas de decisões, 
mapeamento de zonas e distribuição 
do comércio. 

“No Brasil, a partir do início 

do século XXI, os gestores 
públicos despertaram para 
o valor das TICs como 
instrumento na construção 
do futuro. A partir de então, 
políticas públicas foram 
criadas para que as novas 
tecnologias 
impulsionassem o 
desenvolvimento”. (Pereira, 

2010) 

  
Com o auxílio dessas tecnologias, 
implementadas nas cidades, surgem às 
primeiras cidades inteligentes. 

Uma cidade moderna, que faz uso de 
Tecnologias de Informação e 
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Comunicação (TIC) e outros meios 
para alavancar a qualidade de vida, a 
efetividade das operações de serviços 
urbanos e sua competitividade, 
garantindo a satisfação das 
necessidades das gerações atuais e 
futuras com relação aos âmbitos 
econômicos, sociais e ambientais, é 
uma Cidade denominada como 
Inteligente e sustentável (BOUSKELA, 
2016). 

Segundo Bouskela (2016), as cidades 
inteligentes são aprazíveis para os 
habitantes empreendedores e 
trabalhadores, fornece um ambiente 
com inovação e segurança, serviços 
eficientes e estimular soluções criativas 
o que favorece a redução da 
desigualdade e criação de empregos. 
Portanto, ela proporciona um curso 
magnífico, que vai além de promover o 
bem-estar econômico e social, garante 
ainda um uso sustentável de seus 
recursos de forma a assegurar a 
qualidade de vida por prolongado prazo 
(BOUSKELA, 2016). 

Vale ressaltar a importância 
fundamental das pessoas enquanto 
beneficiárias e participantes das 
mudanças a partir do uso ativo de 
dispositivos e aplicativos móveis que 
auxiliam o monitoramento e 
colaboração com as políticas de seus 
governantes (BOUSKELA, 2016). 

“Para o BID, a noção de 

Cidade Inteligente é 
muito mais ampla, e se 
refere àquelas 
cidades,que colocam o 
ser humano no centro do 
planejamento 
estabelecendo assim 
uma visão de longo 
prazo.”  (Bouskela, 2016) 

  
Com isso, torna-se importante um 
mapeamento das ações que vêm 
sendo aplicadas nas cidades, que as 
tornam inteligentes e verificar se estas 
ações têm provocado o 
desenvolvimento local nestas regiões. 

Este trabalho tem como objetivo 
investigar as ações relacionadas às 
chamadas cidades inteligentes já 
implantadas e em implantação ao redor 
do mundo, nacionalmente e 
localmente, e a partir disso discutir o 
desenvolvimento provocado e 
percebido localmente. 

Como objetivos específicos, pretende-
se: 

 Discutir as ações típicas de cidades 
inteligentes e sustentáveis como 
mobilidade urbana, prestação de 
serviços e atenção ao ser humano 
e como estas produzem o 
desenvolvimento econômico e 
social nos âmbitos regional e local. 

 Discutir a existência de espaços 
urbanos construídos de acordo com 
o conceito de cidades inteligentes e 
sustentáveis e o desenvolvimento 
local e regional. 

 Propor ações que possam ser 
utilizadas e aplicadas em cidades 
que desejam possuir as 
características de cidades 
inteligentes  

Justifica-se a importância desse 
trabalho pela relevância do tema 
apresentado, torna-se plausível discutir 
o cenário positivo em função da 
aplicação de ações de cidades 
inteligentes em um local, promovendo o 
desenvolvimento. 

Segundo Bouskela (2014), deve-se ir 
além da tecnologia, é fundamental 
levantar as informações em nível local 
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para elaborar uma estratégia de 
desenvolvimento. 

Vale conhecer a importância da 
implementação correta dos conceitos 
de cidades inteligentes para que se 
adapte da melhor forma e não seja algo 
que a população e administração 
regional tenha efeitos negativos, uma 
vez que estes sistemas depende de 
uma colaboração local, por isso deve 
se levar em consideração o impacto 
destas implementações na população. 

“Montar um projeto de 
Smart City envolve 
diversas etapas e 
desafios, e exige um 
diagnóstico prévio dos 
problemas da 
administração pública, 
da cidade e das 
oportunidades. O 
desenho de uma solução 
Smart passa pela 
identificação dos 
recursos tecnológicos 
necessários para 
projetos que tenham, ao 
mesmo tempo, impacto e 
sejam viáveis 
financeiramente; a 
definição do plano 
estratégico com 
implementação em 
etapas do projeto; a 
identificação das fontes 
de financiamento; o 
mapeamento dos 
benefícios para os 
cidadãos e o 
monitoramento das 
ações com foco nesses 
benefícios.” (Bouskela, 

2016) 
  

Segundo, Santos (2016, p.17) “A maior 

parte dos estudos sobre 
desenvolvimento concentrou-se nos 
aspectos econômicos, isto é, no 
aumento da produtividade, da renda, 
particularmente da renda per capita, do 
emprego etc.”, com isso tendo em vista 

o desenvolvimento local, que é um 
novo conceito de desenvolvimento, 
com base nestas conjecturas iniciais, 
pretende-se realizar um estudo que 
envolve as ações sociais, econômicas, 
culturais e de inteligência tecnológica 
que possam transformar espaços 
urbanos em espaços mais harmônicos 
e humanizados que não agridam a 
natureza e o homem, tendo como 
consequência, a percepção de índices 
diferenciados positivamente do 
desenvolvimento regional e local, pois 
uma cidade bem estruturada influencia 
positivamente as demais cidades de 
seu entorno. 

“Para se compreender 

essa distinção e o efeito 
da inovação sobre o 
processo de 
desenvolvimento, 
importa analisar o 
modelo que Schumpeter 
cria para explicar uma 
economia sem 
desenvolvimento. É a 
partir desse modelo que 
o autor destaca os 
impactos das inovações, 
revelando por que elas 
podem ser consideradas 
promotoras de 
desenvolvimento.”( 

Niederle, 2016). 
 

Ou seja, vamos analisar as diversas 
ações existentes e mapeá-las de 
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acordo com o desenvolvimento que 
elas promovem.  

2. Referencial Teórico 

Desenvolvimento Local 

No final da década de 1970, a 
organização territorial esteve em 
esquecimento pela academia e meios 
políticos governamentais brasileiros, 
tanto em âmbito nacional quanto 
estadual. Houve algumas exceções de 
feituras locais, porém sucedeu a um 
progressivo descaso do assunto 
referente a planejamento, reduzindo as 
instituições que cuidavam da 
diminuição das desigualdades 
regionais e do encorajamento às 
regiões menos avançadas. (Prêmio 
Celso Furtado de Desenvolvimento 
Regional, 2012).     

“O longo abandono dessa 

temática não foi obra do 
acaso, mas sim o resultado 
de um contexto de 
mudança de paradigmas 
que afetou o sistema 
vigente. Embora já 
existissem sinais aparentes 
de esgotamento do modelo, 
foi com a crise mundial 
acentuada pelo choque do 
petróleo, em 1973, que se 
criaram as condições 
necessárias para a 
substituição do modelo 
keynesiano/fordista que 
vigorava desde o início do 
século passado. Nesse 
período, houve a ascensão 
de um novo sistema de 
organização baseado na 
flexibilidade do capital, de 
processos de trabalho, do 
mercado de trabalho e dos 
produtos, de acordo com 
novos padrões de 
consumo.” ( Prêmio Celso 

Furtado de 
Desenvolvimento Regional, 
2012) 

 
Segundo Buarque, essa passagem 
para um novo modelo de 
desenvolvimento exige novos conceitos 
e discernimentos além de tornar viável 
mudanças no sistema econômico e da 
sociedade. As tecnologias 
proporcionam economia de energia e 
recursos naturais no produto final das 
economias contemporâneas. Se faz 
relevante ainda, devido tornar claro as 
informações e o conhecimento da 
importância da qualidade dos recursos 
humanos e da educação na 
competitividade. Sendo assim, a 
modificação da estrutura produtiva com 
surgimento de novos produtos e 
serviços permite ainda diminuir o 
impacto ambiental e as pressões do 
processo econômico sobre os 
ecossistemas.  

Segue na matriz 1, a seguir, as 
principais mudanças no paradigma de 
desenvolvimento 

 

 
Figura 1. Fordismo x Novo Paradigma 

 

A mudança de paradigma de 
desenvolvimento mundial se relaciona 
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a uma evolução acelerada de 
globalização onde o mundo começa a 
se tornar fortemente competitivo e 
instável, sendo necessário reconsiderar 
toda a estratégia local, a pensar 
globalmente, porém com a ação em 
cada localidade. Essas ações locais 
juntamente com a integração do estado 
são fundamentais para o resultado 
positivo e um desenvolvimento efetivo.  

Por mais que a globalização possa 
influenciar negativamente a localidade 
através da concorrência e outras 
características que a mesma carrega, 
ela pode também ser benéfica no 
desenvolvimento local, quando utilizar 
meios que  potencializam as 
características locais. 

“A vantagem competitiva é 

criada e mantida através de 
um processo altamente 
localizado. Diferenças nas 
estruturas econômicas, 
valores, culturas, 
instituições e histórias 
nacionais contribuem 
profundamente para o 
sucesso competitivo. O 
papel do país sede parece 
ser tão forte quanto sempre 
foi, mais ainda. Embora a 
globalização da competição 
possa, aparentemente, 
tornar a nação menos 
importante, em lugar disso 
parece fazê-la mais 
importante. Com menos 
impedimentos ao comércio 
para proteger as empresas 
e indústrias internas não 
competitivas, a nação sede 
adquire significação 
crescente, porque é fonte 
do conhecimento e da 
tecnologia que sustenta a 
vantagem competitiva. 
Desde que a companhia 

local permaneça como a 
verdadeira sede, 
conservando o controle 
efetivo, estratégico, criativo 
e técnico, a nação 
continuará colhendo a 
maioria das vantagens para 
a sua economia, mesmo 
que a empresa seja de 
propriedade de investidores 
estrangeiros ou de uma 
firma estrangeira. Explicar 
porque um país é a sede 
de competidores bem 
sucedidos em segmentos e 
indústrias sofisticados é, 
portanto, de importância 
decisiva para o nível de 
produtividade do país e sua 
capacidade de melhorar a 
produtividade com o tempo. 
(PORTER, 1993)” 

Para Porter ( 1993) deve se aproveitar 
as características competitivas de uma 
localidades e explorar este potencial 
para se obter vantagem em um mundo 
globalizado. 

Segundo Buarque (2002), o 
desenvolvimento local pode ser 
conceituado como um processo 
endógeno, capaz de favorecer o 
dinamismo econômico e o progresso 
da qualidade de vida da população, 
apontado em pequenas unidades 
territoriais e agrupamentos humanos.  

O desenvolvimento local para ser 
sólido e justificável deve atuar na 
mobilização das energias da 
sociedade, explorando as suas 
capacidades e potencialidades 
específicas, deve elevar as 
oportunidades sociais, a viabilidade e 
competitividade da economia local, 
aumentando a renda e as formas de 
riqueza, contribuindo para uma 
transformação ímpar nas bases 
econômicas e na organização social a 
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nível local, ao mesmo tempo em que 
assegura a conservação dos recursos 
naturais 

 
“O desenvolvimento local 
está associado, 
normalmente, a iniciativas 
inovadoras e mobilizadoras 
da coletividade, articulando 
as potencialidades locais 
nas condições dadas pelo 
contexto” (Buarque. 2002) 

 
Segundo Buarque (2002) a mudança 
social alcançada através de ações 
confluentes e complementares que 
anulam a dependência e a inércia do 
subdesenvolvimento e do atraso das 
localidades periféricas no território 
pode-se dizer que é o resultado de 
desenvolvimento local. 

O crescimento do dinamismo 
econômico local, depende além de 
fatores socioculturais, tecnológicos e 
políticos, de movimentos e 
reorganização nas outras dimensões 
de realidade. (Buarque, 2002) 

É importante ressaltar que o 
desenvolvimento local não pode ser 
confundido com movimento econômico 
gerado por grandes investimentos de 
capital externo, que não permanecem 
na economia local. O desenvolvimento 
local requer modificações institucionais 
que alavancam a governabilidade e a 
governança das instituições públicas 
locais, abrangendo o município, 
edificando uma relativa autonomia das 
finanças públicas e acumulação de 
excedentes para investimentos sociais 
e planejamentos para a localidade. ( 
Buarque, 2002) 

As três grandes bases para a 
estruturação da estratégia de 
promoção do desenvolvimento local 
são: formação de capital social local, 
agregação de valor na cadeia produtiva 
e a reestruturação e modernização do 
setor público local. Sendo incluído a 
tudo isso a distribuição de ativos 
sociais, imprescindivelmente o ativo 
conhecimento, apresentado pela 
escolaridade e pela capacidade 
tecnológica.( Buarque, 2002) 

"Nos anos 1990 continua o 
processo de consolidação 
de um novo padrão de 
relação entre Estado e 
sociedade, baseado na 
participação social, na 
formação de parcerias, na 
busca de integração das 
ações, nas articulações 
inter e intragovernamentais. 
Verifica-se, desde então, a 
proliferação de iniciativas 
inovadoras 
governamentais, sobretudo 
de governos municipais e 
não governamentais, a 
ampliação das 
metodologias de apoio ao 
desenvolvimento local, e o 
surgimento de diversos 
arranjos institucionais, que 
se tornam espaços de 
interlocução, de 
governança, tais como: 
fóruns, agências, 
conselhos, comitês e 
consórcios" 
(Kronemberger, 2016) 

 
Desta forma fica claro que o 
desenvolvimento local se resulta da 
interação e sinergia entre qualidade de 
vida da população local, sendo 
destacada por redução da pobreza, 
geração de riqueza e distribuição de 
ativos, a eficiência econômica, com a 
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agregação de valor na cadeia 
produtiva, e a gestão pública eficiente 
como mostrado no gráfico 1. 

 

 
 
Figura 2 Modelo de gestão 

 
O desenvolvimento local tem como 
finalidade primordial buscar avanços 
em um determinado local seja uma 
comunidade, um bairro, um município 
ou uma microrregião. É necessário 
valorizar os recursos dessa localidade 
para gerar uma proposta sócio 
econômica que resultará em melhor 
qualidade de vida da população que ali 
habitam e no sucesso desse processo.  

Deve existir uma participação ativa da 
sociedade nas atividades que 
influenciam diretamente o 
desenvolvimento, como o 
gerenciamento de recursos e tomada 
de decisões que podem influenciar em 
seu cotidiano, para o êxito do 
desenvolvimento local. 

"Todos agindo à sua maneira, 
cumprindo a missão de sua instituição, 
mas seguindo orientações fruto de um 
momento de compartilhamento da 
visão de futuro do território e o 
planejamento em comum das ações, 
poderão criar as condições para a 
complementaridade das ações e dos 
instrumentos focados no 
desenvolvimento do território." 
(Pochmann, 2010). 

O desenvolvimento local está 
diretamente relacionado a propostas 
modernas e mobilizações da sociedade 
que ali habitam. 

Para Haveri:  

“As comunidades procuram 

utilizar suas características 
específicas e suas 
qualidades superiores e se 
especializar nos campos 
em que têm uma vantagem 
comparativa com relação 
às outras regiões” (Haveri, 

1996). 
Existem alguns fatores importantes que 
levam o aprimoramento local e gera 
diretamente o desenvolvimento dessa 
localidade. Dentro desses fatores estão 
a participação da comunidade e 
agentes sociais. É favorável quando há 
uma inversão da política onde a 
estrutura começa de baixo para cima e 
os agentes locais passam a assumir a 
responsabilidade.  

Segundo Clemente, (2013): 

“As estratégias de 

desenvolvimento bottom-
up, a princípio gerariam 
maior organização e 
envolvimento da 
comunidade local, maior 
preocupação com os 
aspectos sociais da 
localidade; maior 
conhecimento das 
necessidades das famílias 
e das características locais, 
podendo-se aumentar a 
eficiência na exploração de 
suas potencialidades; maior 
comprometimento da 
comunidade com o êxito 
dos programas 
implementados”. 

(Clemente, 2013)  

 



100 

Piantino, L F M.; Pires, D F.  Ações em Cidades Inteligentes que promovem o Desenvolvimento 
Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 95-117p.; 
226p. 
 

Essencial se faz esculpir as pessoas 
para que sejam agentes de mudança, 
garantindo, educação, ensino e uma 
participação ativa, promovendo um 
desenvolvimento local efetivo. 

Desenvolvimento Econômico 

Segundo Luiz Carlos Bresser-Pereira,  

“O desenvolvimento 

econômico é um 
fenômeno histórico que 
passa a ocorrer nos 
países ou estados-nação 
que realizam sua 
revolução capitalista, e 
se caracteriza pelo 
aumento sustentado da 
produtividade ou da 
renda por habitante, 
acompanhado por 
sistemático processo de 
acumulação de capital e 
incorporação de 
progresso técnico”. 

(Bresser-Pereira, 2006) 
 

Celso Furtado define desenvolvimento 
econômico como “um processo de 

mudança social pelo qual um número 
crescente de necessidades humanas – 
preexistentes ou criadas pela própria 
mudança – são satisfeitas através de 
uma diferenciação no sistema produtivo 
decorrente da introdução de inovações 
tecnológicas”.  

Antes de tudo, é importante deixar 
claro que o Desenvolvimento 
Econômico e o Crescimento 
Econômico não são a mesma coisa. O 
Desenvolvimento Econômico pode ser 
considerado o Crescimento Econômico 
acrescido das melhorias na qualidade 
de vida que proporciona à população, o 
que levou Celso Furtado (1968, p. 72) a 

afirmar que “o conceito de 
desenvolvimento compreende a ideia 
de crescimento, superando-a”. Ou seja, 

o crescimento econômico é a medida 
quantitativa do produto, enquanto o 
desenvolvimento, além das variações 
quantitativas, considera também as 
mudanças qualitativas no modo de vida 
das pessoas e das instituições. 

"Percebe-se, portanto, 
que o processo de 
modernização não 
implica, 
necessariamente, em 
crescimento econômico 
ou na melhoria das 
condições de vida da 
população de um país" 
(Berlinck, 1970) 

 
As noções de Desenvolvimento 
Econômico estavam presentes nos 
estudos de “economistas” burgueses 

na França do século XVIII, conhecidos 
como os fisiocratas. Essas noções 
foram perpetuadas no trabalho pioneiro 
de       François Quesnay (1694 – 
1774), denominado “Tableau 

Economique” de 1758, o qual definiu o 
sistema econômico como algo 
semelhante ao funcionamento do 
organismo humano. A agricultura era 
considerada como a única atividade 
produtiva, dependendo dela o 
desenvolvimento econômico. Para 
defendê-la e preserva-la, e, como 
consequência, garantir o seu 
desenvolvimento, pregavam a redução 
de impostos e a eliminação de tudo que 
pudesse prejudicá-la.  

Em seguida, na obra de Adam 
Smith (1723 – 1790), admitiu-se que a 
atividade industrial também era capaz 
de criar valor econômico, desbancando 
a agricultura de sua posição de única 
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atividade humana a contribuir para o 
desenvolvimento econômico. Smith, em 
sua obra “Uma Investigação sobre a 

Natureza e Causas da Riqueza das 
Nações” de 1776, expôs sua 

preocupação com desenvolvimento 
econômico, ressaltando os aspectos 
responsáveis por esse 
desenvolvimento, tais como, 
acumulação de capital, crescimento 
populacional e a atividade produtiva da 
mão de obra, introduzindo o conceito 
de divisão do trabalho como forma de 
promover o progresso econômico. 
Smith defendeu a liberdade de atuação 
dos mercados, sem a intervenção dos 
governos. Também ressaltou a 
importância de instituições sólidas para 
a garantia do livre comércio, da 
segurança da população, do direito à 
propriedade, do adequado ambiente 
político e a necessidade de uma 
legislação garantidora do 
desenvolvimento.  

"Nesse sentido, os 
ideólogos da CEPAL não 
estavam preocupados em 
resolver os problemas 
resultantes do 
desenvolvimento capitalista 
- enquanto um processo 
que tem sua dinâmica 
baseada na exploração do 
trabalho, na apropriação 
privada da riqueza e da 
renda, a partir da 
concentração e 
centralização do capital; o 
que a Agência pretendia 
era colocar os países 
latino-americanos nos 
“rumos certos” desse 

desenvolvimento, de forma 
a diminuir as desigualdades 
existentes."(Graciolli, 2007) 

 

Em 1817, o economista e político 
Britânico David Ricardo (1772 – 1823), 
reconhecido como o sucessor de Adam 
Smith, destacou a importância das 
Inovações Tecnológicas para o 
desenvolvimento Econômico. Deu 
como exemplo o caso da agricultura, 
cujas inovações tecnológicas fariam 
aumentar a produtividade, barateando 
o preço dos produtos. 

Cinquenta anos depois, Karl Marx, 
filósofo e jornalista, nascido na Prússia 
em 1818, no primeiro volume de sua 
obra O Capital, acrescentou conceitos 
essenciais para evidenciar a 
importância do trabalhador no processo 
de desenvolvimento econômico, 
preocupação já demonstrada 
anteriormente pelos seus antecessores 
Ricardo e Smith, mas, sem a 
contundência de Marx. 

Na primeira metade do século XX, o 
economista e cientista político Joseph 
Alois Schumpeter, nascido em 1883 na 
Moravia (atual República Tcheca), deu 
ênfase à importância das inovações 
tecnológicas para o desenvolvimento 
econômico. Segundo Schumpeter, uma 
inovação introduzida no sistema 
econômico (“ato empreendedor”) pelo 

“empresário empreendedor” altera o 

estado de equilíbrio da atividade 
econômica. Schumpeter cita como 
exemplos de inovações a introdução de 
um novo bem no mercado, o 
desenvolvimento de novos métodos de 
produção ou de comercialização de 
mercadorias, a conquista de novas 
fontes de matérias primas ou a quebra 
de um monopólio.  

No século XX alguns acontecimentos 
influenciaram, para o bem ou para o 
mal, o desenvolvimento econômico 
mundial. Dentre essas transformações 
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podemos destacar as produzidas pelas 
duas Guerras Mundiais: a polarização 
do mundo em dois blocos, o capitalista, 
capitaneado pelos Estados Unidos, e o 
comunista, encabeçado pela União 
Soviética. Essa disputa foi vencida 
pelos Estados Unidos no final da 
chamada “Guerra Fria”.  Daí em diante, 

outra transformação, processo que 
começara durante a Guerra Fria, pôde 
se desenvolver rapidamente. Esse 
processo conhecido com globalização 
propiciou o desenvolvimento devido à 
ampliação dos negócios e abertura dos 
mercados, obviamente, beneficiando os 
países mais desenvolvidos. Numa 
sucessão de períodos de crises e de 
bonanças, chegamos ao século XXI.    

Atualmente, a globalização declina, as 
economias se fecham, tornando o 
desenvolvimento futuro incerto. Dentre 
as atividades modernas, propulsoras 
do desenvolvimento, uma se destaca 
pelo seu inegável potencial de 
inovação: a Tecnologia da 
Informação/Sistemas de Informação. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa se caracteriza por um 
caráter exploratório, uma vez que 
iremos analisar o que já existe de 
ações em cidades inteligentes e como 
estas ações promovem o 
desenvolvimento. 

“Só se inicia uma 

pesquisa se existir uma 
pergunta, uma dúvida 
para a qual se quer 
buscar a resposta. 
Pesquisar, portanto, é 
buscar ou procurar 
resposta para alguma 

coisa. As razões que 
levam à realização de 
uma pesquisa científica 
podem ser agrupadas 
em razões intelectuais 
(desejo de conhecer pela 
própria satisfação de 
conhecer) e razões 
práticas (desejo de 
conhecer com vistas a 
fazer algo de maneira 
mais 
eficaz).”(GERHARTH, 

2009) 
 

Os passos a serem seguidos são os 
seguintes:  

Pesquisar em dados secundários o que 
as empresas e governo internacionais, 
nacionais e regionais estão fazendo de 
ações em CIDADES INTELIGENTES e 
discutir o desenvolvimento provocado. 

Pesquisar de maneira qualitativa 
empresas e governos locais que estão 
adotando ações de CI e as quais as 
consequências sociais e econômicas 
para o local. 

4. Resultados 

Desenvolvimento Humano 

O desenvolvimento humano sempre 
esteve em foco nos estudos científicos, 
este desenvolvimento está ligado 
diretamente com a evolução que temos 
no decorrer das décadas, sejam elas 
tecnológicas, técnicas adquiridas ou 
culturais. Esta evolução no 
desenvolvimento faz com que sempre 
tenhamos que inventar novas técnicas 
e ferramentas para analisar este 
desenvolvimento. 
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“Não há uma natureza 

humana pronta, nem 
mesmo aptidões prontas. 
A “aptidão” do homem 

está, justamente, no fato 
de poder desenvolver 
várias aptidões. Esse 
desenvolvimento se dá 
na relação com os outros 
homens através do 
contato com a cultura já 
constituída e das 
atividades que realiza 
neste 
meio”.(BOCK,2001) 

pg.118 
 

A análise do desenvolvimento das 
crianças foi gradativamente se 
expandindo para todo o ciclo vital, 
mostrando que as pessoas mudam 
porém suas características 
permanecem razoavelmente estáveis 
por toda a sua existência.  

 
Para Papaila (2006), o 
desenvolvimento humano concentra-se 
no: 

“Estudo científico 

da mudança e da 
continuidade 
durante todo o 
ciclo humano de 
vida”. 

Um momento marcante que levou 
inúmeras direções para o estudo 
científico do desenvolvimento infantil foi 
no final do século XIX. Os 
pesquisadores desvendaram o mistério 
da concepção, discutiam a questão da 
importância relativa das características 
inatas e das influências externas. 
Houve um aumento da expectativa de 
vida das crianças através da 
descoberta dos germes e da 

imunização, o trabalho das crianças já 
não era essencial , pois havia mão de 
obra disponível barata e as leis que as 
protegiam favorecia maiores tempo de 
estudos. As crianças tiveram um olhar 
diferenciado pelos pais e professores 
que se preocupavam mais em 
identificar e atender às necessidades 
de desenvolvimento das mesmas. As 
pessoas aprenderam que podiam 
compreender a si mesmas  através de 
fatores que as influenciaram durante 
infância pela nova ciência da 
psicologia.(PAPALIA, 2006) 

É relativamente nova a ideia que o 
desenvolvimento continua ao longa da 
vida. Levou-se anos para considerar 
importante o estudo pelo 
envelhecimento. Os programas 
referentes a acompanhar crianças até a 
fase adulta contribuíram para os 
estudos do ciclo vital. 

 Os princípios relevantes que 
abrangem o desenvolvimento do ciclo 
vital e servem de estrutura para estudo 
segundo Paul B. Baltes (1987; Baltes, 
Lindenberger e Staudinger, 1998) são: 

O desenvolvimento é vitalício: Todos 
acontecimentos da vida de uma pessoa 
influencia os diversos períodos da vida. 
As inúmeras características do 
indivíduo tem sua importância e seu 
valor.   

O desenvolvimento depende de história 
e contexto: os seres humanos 
respondem e interagem a seus 
ambientes físicos e sociais, além de 
terem a capacidade de provocar 
mudança nos mesmos.  

O desenvolvimento é multidimensional 
e multidirecional: durante toda vida do 
ser humano ele passa por período de 
crescimento e declínio, sempre 
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tentando minimizar as perdas 
aprendendo a administrá-las ou 
compensá-las. 

O desenvolvimento é flexível ou 
plástico: o desempenho do ser humano 
é modificado ao longo da vida, podem 
ser lapidados com treinamento e 
prática porém o potencial para 
mudanças tem limite. 

 “O desenvolvimento 
humano é muito 
complexo, e por isso seu 
estudo exige uma 
parceria entre estudiosos 
de muitas disciplinas, 
incluindo psicologia, 
psiquiatria, sociologia, 
antropologia, biologia, 
genética (o estudo das 
características 
herdadas), ciência da 
família (o estudo 
interdisciplinar das 
relações familiares), 
educação, história, 
filosofia e medicina”. 

(Papalia,2006) 
 
È relevante para os estudiosos o 
conhecimento das diferenças 
individuais de cada ser humano, como 
suas características, influências e 
consequências do desenvolvimento. 
Eles não só acompanham o 
desenvolvimento nos processos 
universais vivenciados por cada um, 
pois a pessoa é um ser único, que se 
difere por gênero, altura, peso e 
competição física; na saúde e nível de 
energia; em inteligência; e no 
temperamento, personalidade e 
reações emocionais. O cenário que 
cada ser humano vive é  também fator 
importante capaz de diferenciar seu 
desenvolvimento como os lares, as 

comunidades, sociedades,seus 
relacionamentos, as escolas quando 
frequentadas, como utilizam seu tempo 
disponível. (PAPALIA,2013 ) 

A compreensão das semelhanças e 
diferenças no desenvolvimento se torna 
mais fácil quando observadas para dois 
tipos de influência: as normativas e as 
não normativas.  

Para Papalia 2015 às influências são 
definidas em Normativas e não 
normativas: 

Influências Normativas:  

Influências normativas reguladas pela 
idade (ou etárias): acontecimentos 
biológicos ou ambientais que atingem a 
maioria de indivíduos em  uma 
comunidade e outros que atingem 
apenas algumas pessoas, como fatos 
que ocorrem em determinada faixa 
etária específica ( puberdade, 
menopausa). 

Influências normativas reguladas pela 
história: são acontecimentos na história 
capaz de influenciar, formando o 
comportamento e atitudes de uma 
geração histórica .São exemplos 
dessas influências a   as pessoas que 
alcançaram a maioridade no decorrer 
da Depressão e a Segunda guerra, 
essas tende a ser mais 
interdependentes e apresentam maior 
confiança social .Fatores ocorridos nos 
países ocidentais, foram marcantes 
para a diminuição da mortalidade 
infantil como os avanços na medicina o 
melhoramento na nutrição e no 
saneamento. A vida familiar foi 
extremamente modificada após as 
mudanças sociais onde as mães 
muitas vezes solteiras passaram a 
fazer parte do mercado de trabalho. 
Conforme as crianças se desenvolve 
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são persuadidas por computadores, 
televisão digital, internet entre outras 
tecnologias. 

Influências não normativas: são 
situações incomuns que podem trazer 
várias consequências para vida das 
pessoas por alterar a sequência 
prevista do ciclo de vida. Alguns 
exemplos desses eventos são quando 
uma criança pequena fica órfã, ou a 
sobrevivência de um acidente aéreo. 
Há ainda aqueles indivíduos que 
ajudam a gerar seus próprios eventos 
não normativos, como decidir ter um 
bebê ou praticarem hippies 
arriscados.  As pessoas podem se 
deparar como momentos decisivos na 
vida quando sofrem essas influências 
que estão além do seu controle e 
apresentam sérios desafios. 

 Os desafios que as 
pessoas vivenciam ao tentar estruturar 
suas vidas, são influenciados por essas 
três normativas- normativa regulada 
pela idade, normativa regulada pela 
história e não normativa, que auxiliam 
na complexidade do desenvolvimento 
humano. 

Desenvolvimento 
humano é a dinâmica 
dos indivíduos terem a 
liberdade e oportunidade 
para escolherem a vida 
que desejam ter. Nessas 
incluem as dinâmicas 
sociais, econômicas, 
políticas e ambientais 
essenciais para 
assegurar oportunidades 
e ambiente adequado 
para que cada uma 
realize na plenitude seu 
potencial. (ATLAS DO 

DESENVOLVIMENTO, 
2013) 

 
Idealizado pelo economista 

paquistanês Mahbub ul Haq, com a 
colaboração do economista Amartya 
Sen, em 1990, foram apresentados, no 
primeiro Relatório de Desenvolvimento 
Humano do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), o conceito 
de desenvolvimento humano, bem 
como sua medida, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

Os principais requisitos para o 
IDH para o desenvolvimento da 
liberdades das pessoas são: saúde, 
educação e padrão de vida. 

“Transformando em um 

único número a 
complexidade de três 
importantes dimensões, 
o IDH tornou-se uma 
forma de compreensão e 
fomento da discussão e 
reflexão ampla sobre o 
significado do 
desenvolvimento 
humano para a 
sociedade”. (ATLAS DO 
DESENVOLVIMENTO, 
2013) 

 
Figura 4: IDH 

 
Dessa maneira, o IDHM – 

incluindo seus três elementos, IDHM 
Longevidade, IDHM Educação e IDHM 
Renda – aborda parte da história dos 
municípios, estados e Regiões 
Metropolitanas em três significativas 
dimensões do desenvolvimento 
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humano durante duas décadas da 
história brasileira. 

Desenvolvimento Urbano 

Cidades são definidas como um 
ecossistema, tendo necessidades 
culturais e biológicas, bem estar social, 
água, energia, ar, trabalho, matérias 
primas, segurança, capital e acesso à 
educação. 

Com a crescente urbanização e a 
evolução da tecnologia, cada vez mais 
se faz necessário que as cidades se 
adaptem aos avanços tecnológicos, 
tornando-se cidades inteligentes, pois a 
cada dia que se passa a sociedade 
anseia por medidas que auxiliem na 
dinâmica de suas vidas, visto que tudo 
anda em ritmo acelerado, e para 
facilitar a locomoção o aumento de 
veículos automotores nas ruas vêm 
crescendo. 

“Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) – No 
Brasil só é considerado 
ambiente urbano uma 
sociedade com mais de 
2 mil habitantes. Em 
linhas gerais, o processo 
de urbanização das 
sociedades costuma 
ocorrer a partir do que se 
entende por êxodo rural, 
que é a transferência em 
massa da população do 
campo para as cidades. 
Esse fator está 
geralmente associado à 
industrialização nas 
cidades e à 
mecanização do campo, 
onde o trabalhador 
camponês é, de certo 

modo, substituído por 
maquinários no espaço 
produtivo. (PENA, 
Online)” 

 
A urbanização se faz presente e exige 
a adaptação da sociedade nestas 
mudanças, proporcionando um 
crescimento ordenado e o uso 
moderado dos recursos, buscando um 
equilíbrio. 

AS TIC’S 

As TIC's são as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, elas são 
todos métodos e dispositivos usados 
no processamento de dados e 
comunicação por meios digitais. A 
terceira revolução Industrial, foi dada 
na década de 70 com o surgimento 
destas tecnologias e seu grande salto 
foi em meados dos anos 90, estas 
tecnologias vieram para revolucionar o 
comportamento humano em todas as 
áreas. 

 Segundo Ramos, (2008) 
as TIC’s, podem ser dividas em três 

categorias básicas, conforme a figura 
abaixo 

 

Figura 3 - Divisão das TIC’s 

Computador: Todos dispositivos 
utilizados para computação de dados e 
operações lógicas, utilizados nos mais 
diversos setores, e presente no dia a 
dia da maioria da população. 
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Comunicação: Todas as aplicações 
que permitem a troca de dados e 
informações por meios digitais, desde a 
troca de simples mensagens por redes 
sociais, até o compartilhamento de 
documentos e bancos de dados. 

Controle e Automação: Todas as 
aplicações de controle de dados e 
automação mecânica, desde de 
dispositivos de sua casa, que controla 
e monitora o acesso de pessoas, até 
linhas de produção automotiva 

"Seu dinamismo tem se 
relacionado, nos últimos 
anos, à crescente 
convergência 
tecnológica e de 
serviços, a partir do qual 
serviços multimídia 
(como dados e vídeo) 
passam a ser 
associados a serviços de 
voz, utilizando-se, para 
tanto, da plataforma de 
acesso à internet, em 
especial, a internet 
banda larga. Esse fato 
alterou a dinâmica 
concorrencial do setor, 
agora baseada na oferta 
de serviços do tipo 
multiple play, e as 
demandas expressas 
pela sociedade, como 
acesso mais rápido a 
maiores conteúdos. Ao 
mesmo tempo, os 
próprios produtos 
eletrônicos (celulares, 
PDA, notebooks, PCs) 
vem incorporando o 
fenômeno da 
convergência, com 
tendência crescente de 
congregar 

funcionalidades múltiplas 
em especial as 
associadas à mobilidade 
e portabilidade." (Rauen, 
2009) 
O setor das TIC’s vem 

crescendo a cada dia 
mais, e diversos setores 
utilizam, como empresas 
privadas, setores 
governamentais.  

O desenvolvimento de tecnologias para 
o uso de diversas áreas, como setor 
financeiro, área agrícola, 
entretenimento, segurança e 
automação tem se feito presente a 
cada vez mais no dia a dia da 
população. 

A facilidade na troca de informação e 
controle de dados, traz grandes 
benefícios para o desenvolvimento 
sustentável. O desenvolvimento 
decorrente afeta diretamente nos 
processos de democracia e cidadania e 
a sociedade tem se caracterizado pelo 
grande avanço no uso das TIC's, elas 
afetam as relações sociais, 
empresariais e governamentais e isso é 
denominado como sociedade da 
Informação. 

"As tecnologias de 
comunicação e informação 
online facilitam a captação 
e utilização do 
conhecimento de pessoas 
de fora da organização. 
Porém, embora estas 
tecnologias apoiem o 
processo de 
compartilhamento do 
conhecimento, o processo 
não ocorre 
automaticamente e 
facilmente" (Clementi, 
2012) 

 



108 

Piantino, L F M.; Pires, D F.  Ações em Cidades Inteligentes que promovem o Desenvolvimento 
Local. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 95-117p.; 
226p. 
 

Ou seja, para que as TIC's tenham um 
bom funcionamento, depende muito da 
colaboração e participação de pessoas 
em seu uso. 

As Tecnologias de Informação e 
Comunicação contribuem de diversas 
maneiras para o desenvolvimento local, 
pois: 

As TIC's trazem diversos benefícios 
para o desenvolvimento local, 
viabilizando o crescimento econômico, 
uma melhor fiscalização desta área, 
trazem o bem estar social, por meio de 
melhores oportunidades de se fazer 
negócio e uma crescente oportunidade 
de empregos. Colaboram ainda 
na  melhoria da qualidade do acesso à 
saúde por aplicações nessa área, 
beneficia a educação com o acesso 
mais fácil a informação. 

Estas evoluções nas TIC’s têm 

revolucionado a cada vez mais os 
aspectos humanos, sejam eles adultos, 
jovens ou crianças. 

“O desenvolvimento e a 

possibilidade de acesso 
crescente a essas 
tecnologias pelas 
crianças na América do 
Norte levaram, em 2001, 
ao nascimento de novos 
termos, como 
“Imigrantes Digitais” e 

seu oposto “Nativos 

Digitais” (CGI Brasil, 

2009)” 
 

 

Cidades 

Com os seres humanos dominando 
tecnologias, como plantio de sementes, 

ele passa a se estabelecer em 
determinadas localidades e com isso 
passam as surgir as primeiras vilas e 
aglomerados de pessoas, mas nada 
suficiente para ser chamado de cidade. 

Conforme as populações foram 
aumentando e se organizando, estas 
vilas passaram a serem chamadas de 
cidades e se tornavam referência em 
sua região. 

De acordo com Davis (1997) cidade é 
uma sociedade consideravelmente 
povoada por pessoas urbanas e o 
melhor termo para se usar em grandes 
centros urbanos é metrópole.

 

Franca – SP Rua Voluntarios da 
Franca 

As primeiras cidades tinham 
características similares, o uso de 
tração animal para diversas funções, 
produções agrícolas. 
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“De acordo com o 

Professor Gerhard 
Isenberg, da Alemanha, 
definiremos a metrópole 
como uma concentração de 
pelo menos 500.000 
pessoas vivendo em uma 
área na qual o tempo de 
viagem dos subúrbios mais 
afastados até o centro não 
é maior do que 40 minutos. 
(DAVIS, 1997, p. 53)” 

 
Hoje estas cidades ainda preservam 
características semelhantes, algumas 
mais desenvolvidas que as outras. 

“Somente no início do 

século XX, a ciência das 
cidades — o urbanismo — 
encontraria sua 
configuração completa, 
configuração que se 
mantém pouco alterada até 
nossos dias. Contudo, 
reafirmo ser um equívoco 
partir dessa configuração 
“acabada” da ciência das 
cidades para acompanhá-la 
em sua trajetória de 
projetos e intervenções no 
século XX. A contribuição 
mais importante da 
disciplina história recai, 
penso eu, justamente na 
elucidação desse ponto 
mais obscuro da formação 
do saber sobre a 
cidade.(Oliveira, 2002, 
p.23)” 

 
Com os avanços tecnológicos a 
capacitação humana e o 
desenvolvimento, estas cidades 
tendem a ficar mais evoluídas. 

Cidades Inteligentes 

Quanto mais as cidades se tornava 
complexas, tem-se a necessidade de 

tornar a comunicação mais elaborada. 
Com isso surgem formas de 
comunicação para melhorar as 
informações das localidades, 
mostrando pontos turísticos, locais 
importantes, nomes de bairros, regiões 
e ruas. 

Com a globalização e avanços 
tecnológicos, esta comunicação tende 
sempre a crescer melhorando a 
maneira de como o cidadão local tem 
para se deslocar nesta cidade cada vez 
mais complexa. 

Com o crescimento das tecnologias 
moveis e vestíveis, aplicativos que 
permite a interação de pessoas, tem 
um papel importante na transformação 
das cidades. 

Esta evolução das cidades agregadas 
ao desenvolvimento tecnológico, pode 
ser divididas em: 

Cibercidades: 

“O conceito de 

cibercidades está 
relacionado à vigilância e 
ao controle integrado 
dos espaços urbanos por 
meio de sistemas de 
informação que geram 
feedback e que tem 
como objetivo melhorar a 
governança.(Santaella, 
2016, p.17)” 

Cidades Digitais: 

“... são representações, 

simulações de cidades 
em espaços 
virtuais.(Santaella, 2016, 
p.17)” 
 

Para uma cidade ser 
considerada inteligente, quando se tem 
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investimentos em seu potencial 
humano, meios de transporte e na 
agregação de tecnologias da 
informação e comunicação. Mas para 
ela ser considerada uma cidade 
inteligente, deve-se ter uma constante 
evolução na produção de sistemas, que 
facilitem a integração e vivencia deste 
espaço urbano, produção de conteúdo 
por meios de sistemas colaborativos e 
a gerencia correta destes dados, para 
isso é crucial a participação das 
pessoas que estão inseridas neste 
meio.  

Quando estes investimentos 
tecnológicos, não englobam as 
pessoas como seres ativos, estes 
sistemas podem vir a falhar, pois eles 
depende diretamente da interação 
destas pessoas, e com isso torna-se 
importante a notificação e o preparo 
destas pessoas para que usufruam 
destes sistemas e produzam 
informações, gerando dados cada vez 
mais confiáveis. 

“O sujeito cognitivo só 

funciona através de uma 
infinidade de objetos 
simulados, associados, 
imbricados, 
reinterpretados, suportes 
de memória e pontos de 
apoio de combinações 
diversas. Mas estas 
coisas do mundo, sem 
as quais o sujeito não 
pensaria, são em si 
produto de sujeitos, de 
coletividades 
intersubjetivas que as 
saturaram de 
humanidade. E estas 
comunidades e sujeitos 
humanos, por sua vez, 
carregam a marca dos 

elementos objetivos que 
misturam-se 
inextrincavelmente à sua 
vida, e assim por diante, 
ao longo de um processo 
em abismo no qual a 
subjetividade é envolvida 
pelos objetos e a 
objetividade pelos 
sujeitos. (LEVY,1992 
,p.107)“ 
 

De acordo com Santaella (2016) por 
volta do ano de 2000 que começou a 
aparecer assuntos sobre cidades 
inteligentes. O motivo deste tema foi o 
crescimento da tecnologia nas cidades, 
presenciando evoluções em diversas 
áreas de infraestrutura e também 
sociais. As cidades pelo seu 
crescimento populacional e territorial 
são chamadas de metrópoles ou 
megalópoles inteligentes.  

 

5. Resultados Parcial/Final 

Mapeando, aplicações que serão 
expostas nas dissertações, seguem 
dois exemplos levantados nas revistas 
cientificas sobre ações nacionais e 
internacionais e qual tipo de 
desenvolvimento que elas promovem. 
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Nacionais: 

Porto Alegre - RS 

Autores Desenvol
vimento 
Social 

Desenvolvim
ento 
Econômico  

Desenvolvimen
to Ambiental 

Marcos 
Cesar 
Weiss, 2013 

Wireless 
Educação
: O projeto 
permitiu a 
criação de 
um 
sistema a 
rematrícul
a dos 
alunos do 
ciclo 
médio de 
forma 
online, 
que 
também 
podem 
acessar 
informaçõ
es sobre 
seus 
respectivo
s 
históricos 
escolares. 

Wireless 
Educação: O 
projeto 
também 
incrementou a 
eficiência do 
processo 
administrativo 
da educação, 
reduzindo 
custos da 
ordem de R$ 1 
milhão/ano, 
anteriormente 
gastos com 
contratações 
descentralizad
as de 
telecomunicaç
ões. 

Wireless 
Educação: Com 
o processo de 
rematrícula 
online, evita-se 
o gasto com 
papeis, uma vez 
que toda 
documentação 
do aluno é 
armazenada de 
forma digital. 

 

Lavras – MG 
 
Autores Desenvolvimiento 

Social 
Desenvolvimento 
Económico 

Teresa 
Cristina 
Monteiro 
Martins, 
2016 

 PrêmioIdeia: A 
população 
participa de forma 
ativa, dando 
feedback, 
auxiliando a polícia 
em diversas 
ações, mostrando 
pontos vulneráveis 
e melhor forma de 
atuação. 

PrêmioIdeia: No 
ponto de vista 
estratégico, você 
acaba 
conhecendo mais 
da localidade e 
suas 
necessidades 
além de ideias 
praticas para 
combater a 
criminalidade, 
diminuindo o 
custo com 
estudos e 
logísticas, uma 
vez que a própria 
população 
contribui para o 
projeto. 

 

 

 

 

Internacionais: 

México 
  
Autores Impacto 

Social 
Impacto 
Econômico 

Impacto 
Ambiental 

 
Ricardo 
O. 
Raygoz
a, 2016 

Plataforma
s Web 
aberta: 
Com o uso 
desta 
plataforma 
aberta, 
fornece um 
canal de 
comunicaç
ão entre 
sociedade, 
governo e 
micro e 
medias 
empresas, 
onde 
podem 
discutir 
ações e 
promoções 
de 
trabalho. 

Plataformas 
Web aberta: 
Com o uso 
desta 
plataforma, 
governo, 
sociedade e 
micro e 
grandes 
empresas 
podem trocar 
informações, 
poupando 
gastos 
desnecessári
os com 
ações más 
planejadas. 

Plataforma
s Web 
aberta: 
Com o 
canal de 
comunicaç
ão ajuda 
na 
comunicaç
ão de 
eventos 
ambientais, 
o governo 
pode ser 
alertado e 
melhorar a 
fiscalização 
de uma 
forma 
colaborativ
a.  

 

Barcelona 

Autores Impacto 
Social 

Impacto 
Econômico 

Impacto 
Ambiental 

Nicos 
Komnin
os, 2012 

Barcelona
’s urban 
policy: 
Maior 
seguranç
a, uma 
vez que a 
polícia 
tem a 
cesso a 
informaçõ
es em 
tempo 
real, pode 
direcionar 
viaturas e 
carros de 
socorro 
mais 
próximo 
ao local 
do 
ocorrido. 
A 
colaboraç
ão e 
integraçã
o entre 
serviços 
de 
emergênc
ia e 
populaçã
o. 

Barcelona’s 
urban policy: 
Apesar de 
um 
investimento 
grandioso, a 
longo prazo 
tem se uma 
economia 
com 
patrulhamen
to e 
direcioname
nto exato de 
uma 
determinada 
ocorrência. 

Barcelona’s 
urban policy: 
Diminuição 
na emissão 
de poluentes 
gerados por 
combustívei
s, uma vez 
que o 
patrulhamen
to é feito 
através de 
câmeras de 
segurança. 
Direcioname
nto no 
atendimento. 
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6. Considerações Parcial/Final 

Considerando que a pesquisa ainda 
está em andamento, falta ainda 
abordar nas cidades de Franca -SP e 
Passos – MG aplicações em cidades 
inteligentes e os resultados que estas 
ações tem promovido. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo 
analisar se os serviços prestados pelo 
terceiro setor com a utilização de recursos 
públicos, impactam o desenvolvimento 
regional. 

Palavras-Chave: repasses públicos; 
terceiro setor; desenvolvimento 
regional 

Abstract 
 The present study aims to analyze if the 
services provided by third sector with the 
use of public resources, impact the regional 
development. 

Keywords: public resources; third 
sector; regional development. 

1. Introdução 

Para sobreviver, as 
organizações independentemente do 
tipo e dos objetivos pelos quais foram 
criadas dependem de recursos 
financeiros. Quando se fala em 
organizações do terceiro setor não é 
diferente, ao contrário, por serem 
entidades sem fins lucrativos os 
recursos tendem a ser ainda mais 
escassos, pois muitos são os anseios e 
as necessidades da população. 

O Estado, na qualidade de 
arrecadador de tributos, possui como 
finalidade alocar esses recursos sob a 
forma de prestação de serviços 
públicos no intuito de satisfazer as 
necessidades e os anseios da 
sociedade. 

Acontece que, as necessidades 
adquiridas pela sociedade em muitos 
casos são superiores as forças do 
Estado, seja pelo grande volume das 
mesmas, seja pela ineficiência do 
Estado na gestão dos recursos 
públicos. 

E a sociedade, ao perceber a 
ineficiência do Estado, cria 
mecanismos não para substituí-lo, mas 
ao contrário, para suprir a ineficiência 
do mesmo. A sociedade civil se 
organiza e cria organizações a fim de 
prestarem serviços de natureza 
públicos. 

Essas organizações apesar de 
serem privadas, não possuem como 
objetivo a geração de lucro, sendo 
todos os recursos por ela conduzidos, 
gastos na finalidade da organização. A 
essas organizações dão-se o nome de 
“terceiro setor”. 

O Estado ao perceber a 
importância das organizações da 
sociedade civil, propõe ou aceita formar 
parcerias com a mesma, repassando a 
estas organizações recursos públicos, 
a fim de contribuir com a manutenção 
das mesmas e no intuito de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, que 
desses serviços dependem, e de certa 
forma, melhor desenvolver a 
sociedade. 
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O desenvolver da sociedade 
muitas vezes pode ser confundido com 
a forma como que alguns economistas 
tratam do assunto desenvolvimento, ou 
seja, como sinônimo de crescimento, e 
se esquecem que as pessoas são as 
principais razões para se ter 
desenvolvimento. 

O Estado possui grande 
responsabilidade com o 
desenvolvimento da sociedade, pois ao 
alocar e redistribuir os recursos 
arrecadados, ele tem como objetivo 
melhorar a economia, e como 
consequência, melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. 

O Estado ao formar parcerias 
com as organizações do terceiro setor 
e repassar recursos públicos a mesma, 
transfere a responsabilidade a 
organização de utilizar esses recursos 
de forma a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas e contribuir com o 
desenvolvimento local e regional 

Cabe analisar se os repasses 
cedidos pelo Estado às organizações 
da sociedade civil estão sendo gastos 
em conformidade com os objetivos 
propostos e se os mesmos estão 
impactando no desenvolvimento 
regional e melhorando a qualidade de 
vida das pessoas. 

Para responder a esta 
indagação, no primeiro capítulo o 
pesquisador estudará de forma 
descritiva a Lei Federal nº 13.019 de 31 
de julho de 2014 a qual serve como 
diretriz para a formação de parcerias 
entre o Estado e as Organizações da 
Sociedade Civil, e esse possa repassar 
recursos públicos. 

No segundo capítulo o 
pesquisador procura entender um 
pouco sobre o que é terceiro setor, 
assim como as suas características e 
principais funções, a fim de tentar 

compreender um pouco esse universo 
e no terceiro capítulo, estudar-se-á os 
conceitos sobre o que vem a ser 
desenvolvimento. 

Por fim, para verificar se os 
recursos repassados pelos órgãos 
públicos as organizações do terceiro 
setor impactam o desenvolvimento 
regional e local, realizar-se-á uma 
pesquisa de campo, a fim de conhecer 
a fundo o trabalho desenvolvido por 
estas organizações e como estas 
gerenciam e conduzem os recursos 
públicos recebidos. 

Justifica-se a pesquisa, uma vez 
que, O Estado ao formar parceria com 
a Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Terceiro Setor) e lhe 
conceder recursos públicos, transfere 
para esta a obrigação e a 
responsabilidade de que a mesma 
preste serviços com qualidade a fim de 
atender as necessidades dos seus 
usuários e de forma geral as 
necessidades da sociedade e como 
conseqüência impulsione o 
desenvolvimento regional. 

O presente trabalho possui 
como objetivo geral analisar se os 
repasses públicos utilizados pelo 
terceiro setor geram desenvolvimento 
regional, tendo como objetivos 
específicos a busca em Analisar a 
forma de parceria existente entre o 
Estado e a Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Terceiro 
Setor); além de Analisar quais as 
principais vantagens econômicas para 
o Estado em colaborar com o Terceiro 
Setor; Analisar os principais riscos e 
benefícios em se repassar recursos 
públicos para o terceiro setor; Analisar 
o grau de dependência financeira da 
organização quanto aos recursos 
recebidos do Estado; Analisar a forma 
como é repassado os recursos públicos 
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e como é realizada a fiscalização do 
mesmo; e por último verificar se os 
serviços prestados pela organização da 
sociedade civil (terceiro setor) 
contribuem com a melhoria da 
qualidade de vida de seus usuários e 
de que forma. 
 

2. Referencial Teórico 

2.1 A GESTÃO REPASSES 
PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR 
 

Para sobreviver toda 
organização independentemente do 
tipo e dos objetivos pelos quais foram 
criadas dependem de recursos 
financeiros. Com as organizações do 
terceiro setor não é diferente, ao 
contrário, por serem entidades sem fins 
lucrativos os recursos tendem a ser de 
ainda mais escassos, pois muitos são 
os anseios e as necessidades da 
população. 

Diante de tantas 
possibilidades para 
desenvolver tarefas que 
visam atender aos reclames 
da sociedade nas mais 
variadas áreas, as 
organizações do Terceiro 
Setor desenvolvem gestões 
que visam captar recursos e 
não se descuidam para que 
a sua administração não 
deixe de apresentar apelos 
das mais diferentes 
maneiras. (OLIVERIA; 
ROMÃO, 2008. Pág. 39). 
 

As origens dos recursos no 
terceiro setor se dão de diferentes e 
variados tipos, sendo eles recursos 
próprios originados do seu próprio 
trabalho, recursos privados originados 

de empresas que colaboram com estas 
organizações, recursos públicos 
recebidos dos órgãos públicos como 
forma de incentivar e contribuir com o 
desenvolvimento dos serviços por 
esses prestados, os quais são de 
essência públicos.  

As instituições do Terceiro 
Setor empreendem 
esforços para a captação 
de recursos e terem assim 
condições para atender a 
seus objetivos sociais. 
Muitas delas têm suas 
fontes de recursos nas 
próprias empresas que as 
constituíram, outras 
dependem de parcerias, 
outras ainda não 
encontraram os meios para 
se manterem. (OLIVEIRA; 
ROMÃO, 2008, pág. 39). 

 
Para entender melhor como os 

recursos públicos são repassados ao 
terceiro setor é preciso analisar a 
legislação que rege as diretrizes desse 
repasse. Sabe-se que por ser recursos 
públicos estes não podem ser 
repassados a qualquer critério, ao 
contrário é preciso que o gestor de 
ambas as organizações, tanto dos 
órgãos públicos quanto das entidades 
observem a forma correta de como 
esses valores públicos podem ser 
repassados. 

 
2.1.1 Parcerias 

 
O terceiro setor o qual é 

composto por entidades privadas sem 
fins lucrativos presta serviços de 
essencialidade públicos e com isso 
atua como parceiro do Estado na 
procura de melhor a qualidade de vida 
das pessoas. 
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O Estado ao perceber a 
importância da colaboração do terceiro 
setor, direciona uma parte do seu 
orçamento para colaborar com o 
terceiro setor a concretizar os seus 
objetivos, essa ajuda se dá através de 
repasses públicos, os quais são 
cedidos pelo órgão público após a 
concretização do Termo de Parceria 
entre órgão público e entidade do 
terceiro setor. 

Mas para que o Estado possa 
repassar os recursos públicos ao 
terceiro setor, há uma série de fatores 
que precisam ser observados e bem 
gerenciados, pois a não observância de 
alguns fatores pode ocasionar em 
conseqüências desagradáveis para 
ambos, portanto este capítulo tem por 
intuito estudar quais os fatores devem 
ser observados e como esses recursos 
devem ser gerenciados. 

Segundo a Lei 13.019 de 
2014 define o que é termo de 
fomento e termo de colaboração, 
como sendo: 

Art. 2º, VIII – termo de 
fomento: instrumento por 
meio do qual são 
formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela 
administração pública com 
organizações da sociedade 
civil para a celebração de 
finalidades de interesse 
público e recíproco 
propostas pelas 
organizações da sociedade 
civil, que envolvem a 
transferência de recursos 
financeiros. 
Art. 2º, VII – termo de 
colaboração: instrumento 
por meio do qual são 
formalizadas as parcerias 
estabelecidas pela 

administração pública com 
organizações da sociedade 
civil para a consecução de 
finalidades de interesse 
público e recíproco 
propostas pela 
administração pública que 
envolvam a transferência de 
recursos financeiros (LEI 
FEDERAL 13.019 DE 31 
DE JULHO DE 2014). 

 
Segundo a Lei Federal 13.019 

de 2014, o que diferencia o termo de 
fomento do termo de colaboração é a 
forma como se dá a proposta, ou seja, 
no termo de fomento a proposta é feita 
pelas organizações da sociedade civil e 
no termo de colaboração a proposta é 
feita pela administração pública. 

Por proposta entende-se que 
num primeiro instante é a organização 
da sociedade civil que propõem a 
parceria com o Estado, ou seja, ela 
elabora o seu plano de trabalho com 
base em suas metas e objetivos e leva 
ao conhecimento do Estado na 
expectativa de que o mesmo aceite e 
forme a parceria, como cita o Art. 2º, 1º 
do Decreto Federal nº 8.726/16 “O 

termo de fomento será adotado para a 
consecução de planos de trabalhos 
cuja concepção seja das organizações 
da sociedade civil, com o objetivo de 
incentivar projetos desenvolvidos ou 
criados por essas organizações”. 

Num segundo momento o 
Estado é quem elabora um plano de 
trabalho com base em metas e 
objetivos que deseja que a sociedade 
civil realize com os recursos que serão 
cedidos pelo mesmo e permanece na 
expectativa de que a organização da 
sociedade civil aceite a parceria. 

A diretriz para a formação de 
parcerias, assim como as 
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responsabilidades do Estado e da 
Organização da Sociedade Civil quanto 
ao repasse e recebimento de recursos 
públicos está prevista na Lei Federal nº 
13.019 de 31 de julho de 2014, a qual 
deverá ser estudada, de maneira mais 
aprofundada e de forma descritiva. 

 
2.2 TERCEIRO SETOR 

 
A riqueza gerada pelas nações 

quando má distribuída acarreta uma 
sociedade desigual, onde poucos se 
tornam ricos e muitos se tornam 
pobres. 

A partir da Segunda Guerra 
Mundial, profundas mudanças 
políticas, sociais e econômicas 
geraram mudanças nos 
centros de poder, revolução 
nos sistemas de 
comunicações e aumento da 
produtividade agrícola e 
industrial. Essa nova situação 
também propiciou aumento da 
pobreza, da violência, de 
doenças, da poluição 
ambiental e de conflitos 
religiosos, étnicos, sociais e 
políticos. O mundo se viu 
diante de problemas locais, 
regionais, nacionais e 
mundiais que dependiam da 
articulação de um amplo 
espectro de agentes sociais 
(ALBUQUERQUE 2006, p. 
23). 

 
Após a segunda guerra mundial 

devido às profundas mudanças 
ocorridas, nos centros do poder, pode-
se observar que houve um aumento na 
produtividade agrícola e industrial. 
Essa nova situação ocasionou em 
transferências de grande massa de 
pessoas que viviam no campo e que 
passaram a viver nas cidades, e a 
conseqüência foi um crescimento 

urbano seguido de um 
desenvolvimento desordenado. 

A riqueza gerada pelo aumento 
da produtividade industrial não foi tão 
bem distribuída, o que colaborou com o 
enriquecimento de uns e 
empobrecimento de outros. Nesse 
período observa-se que houve segundo 
o autor Albuquerque aumento da 
pobreza, da violência, aumento de 
doenças, aumento da poluição 
ambiental e aumento de vários 
problemas locais, regionais, nacionais 
e mundiais. 

Observado o acumulo e os 
crescentes problemas sociais e tendo 
vista que estes eram de proporção 
tamanha e que até o Estado por si só 
não iria conseguir sanar, começa haver 
a sensibilização de agentes da 
sociedade civil. 

Esses agentes tinham por 
pretensão realizar serviços de utilidade 
pública na procura de amenizar os 
problemas sociais e buscavam 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. Estes agentes ao atuarem de 
forma ordenada, como organizações e 
sem finalidade lucrativa passam a 
receber a denominação de “terceiro 

setor”. 
Também chamado “terceiro 

setor”, embora essa definição 

não seja muito clara, as 
organizações sem fins 
lucrativas são particulares ou 
públicas, desde que não 
tenham como principal objetivo 
a geração de lucros e, que se 
houver geração de lucros, 
estes sejam destinados para o 
fim a que se dedica a 
organização não podendo este 
ser repassado aos 
proprietários ou diretores da 
organização (FARIA, 2017). 

 



119 

Matos, M R A.; Guerra, J A P. A GESTÃO DOS REPASSES PÚBLICOS PARA O TERCEIRO 
SETOR E O SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL In: Pires, D. F. (Org.). 9o. 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 118-132p.; 226p. 
 

O terceiro setor não possui a 
finalidade de substituir o Estado, mas 
ao contrário, deseja ser parceiro do 
Estado, pois ele sabe que por si só 
também não conseguirá resolver todos 
os problemas sociais ocasionados pela 
a má distribuição da renda que existe 
em nosso país e de modo geral no 
mundo, e, portanto, o melhor a ser feito 
é que Organizações Sem Fins 
Lucrativos e Estado, além de empresas 
que visem à melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, trabalhem juntos na 
busca da consecução de objetivos 
comuns. 

Segundo Albuquerque (2006, 
pág. 31) “Organizações Não-
Governamentais são instituições 
privadas sem fins lucrativos que, ao 
obter algum resultado econômico de 
suas atividades, devem reinvesti-lo na 
atividade alvo da organização”. 

As ONGs (Organizações 
não governamentais) são 
organizações formadas pela 
sociedade civil sem fins 
lucrativos e que tem como 
missão a resolução de 
algum problema da 
sociedade, seja ele 
econômico, racial, 
ambiental, e etc, ou ainda a 
reivindicação de direitos e 
melhorias e fiscalização do 
poder público (FARIA, 
2017). 

 
No Brasil, as organizações não 

governamentais sem fins lucrativos 
ganham força a partir do processo de 
redemocratização política que se deu 
após o período da Ditadura Militar 
(1964 – 1985). 

Mas foi a partir da década de 90 
que surgiram as principais 
organizações não governamentais no 

país como o Instituto Ethos (1998) e a 
Rede de Ong’s da Mata Atlântica 

(1992) que reúne cerca de: 312 
instituições em 16 estados (FARIA, 
2017). 

 
Almeida, Espejo (2012, pág. 
11) mencionam que “esta 

denominação não está 
prevista nas leis que 
regulamentam o terceiro 
setor. Seu conceito está na 
simples reunião de pessoas 
(constituindo uma 
associação) ou na 
organização espontânea de 
patrimônio (formando uma 
fundação) as quais, 
voluntariamente, se reúnem 
para a execução de 
atividades de interesse 
público, ou seja, não 
existem sociedades 
denominadas simplesmente 
de ONG no Brasil. O que 
existe é o reconhecimento 
cultural, social e político 
mundial acerca das 
atividades prestadas pelas 
instituições deste setor, e, 
por isso, a atribuição deste 
conceito a estas entidades”. 

 
As Organizações Não-

Governamentais não visam lucro 
econômico, mas sim o bem estar da 
sociedade, portanto, todo o lucro 
econômico obtido através dos seus 
serviços são gastos em prol de seu 
objetivo maior, o de tentar satisfazer as 
necessidades das pessoas.  

 
2.3 DESENVOLVIMENTO 

 
Para Gonçalves (2014, pág. 16) 

“O desenvolvimento deve ser visto sob 
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vários aspectos: econômico, humano, 
social, cultural, dentre outros”. 

O debate acerca do 
conceito de 
desenvolvimento é bastante 
rico no meio acadêmico, 
principalmente quanto à 
distinção entre 
desenvolvimento e 
crescimento econômico, 
pois muitos autores 
atribuem apenas os 
incrementos constantes no 
nível de renda como 
condição para se chegar ao 
desenvolvimento, sem, no 
entanto, se preocuparem 
como tais incrementos são 
distribuídos. (OLIVEIRA; 
2006, pág. 16). 

 
Segundo Veiga (2008, pág. 17) 

“Existem três tipos básicos de resposta 

à indagação “o que é 

desenvolvimento?””. 
 
Para Veiga (2008, pág. 17) “A 

mais freqüente é tratar o 
desenvolvimento como sinônimo de 
crescimento econômico”. 

Para os economistas que 
associam crescimento com 
desenvolvimento, um país é 
subdesenvolvido porque 
cresce menos do que os 
desenvolvidos, embora 
possua recursos ociosos, 
como terra e mão-de-obra. 
Ele não utiliza integralmente 
os fatores de produção de 
que dispõe e, portanto, a 
economia expande-se 
abaixo de suas 
possibilidades. (SOUZA, 
1999, pág. 20). 

 

Nessa concepção os países 
desenvolvidos são aqueles que 
trabalham de forma mais eficiente e 
eficaz os recursos disponíveis aos 
comparados com os países na 
condição de subdesenvolvidos. Na 
concepção de Souza os países 
subdesenvolvidos não se utilizam dos 
fatores de produção de que dispõe, ou 
seja, possuem capacidade produtiva, 
porém, por ineficiência ou outro motivo 
qualquer não produzem como deveriam 
produzir. 

 
A segunda resposta segundo 

Veiga (2008, pág. 17) “[...] o 

desenvolvimento não passa de reles 
ilusão, crença, mito, ou manipulação 
ideológica” está relacionada às ideias 
de Celso Furtado sobre o tema 
desenvolvimento o qual considera que 
“[...] a idéia de desenvolvimento 

econômico é um simples mito. [...] a 
idéia de que os povos pobres podem 
algum dia desfrutar das formas de vida 
dos atuais povos ricos – é 
simplesmente irrealizável”. (FURTADO, 

1974, pág. 75) 
 
Segundo Furtado (1974, pág. 

15) “Os mitos têm exercido uma 

inegável influência sobre a mente dos 
homens que se empenham em 
compreender a realidade social [...] O 
mito congrega um conjunto de 
hipóteses que não podem ser testadas” 

Mitos são lendas, considerando 
que o autor associa desenvolvimento a 
um mito, uma lenda, onde o 
desenvolvimento refere-se a hipóteses 
que não podem ser testadas. 
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[...] na idéia, que se dá por 
evidente, segundo a qual o 
desenvolvimento 
econômico, tal qual vem 
sendo praticado pelos 
países que lideram a 
revolução industrial, pode 
ser universalizado. Mais 
precisamente: pretende-se 
que os standards de 
consumo da minoria da 
humanidade, que 
atualmente vive nos países 
altamente industrializados, 
é acessível às grandes 
massas de população em 
rápida expansão que 
formam o chamado terceiro 
mundo. (FURTADO, 1974, 
pág. 16). 

 
Os padrões de consumo se dão 

de acordo com a classe e a renda das 
pessoas. Quanto maior a riqueza das 
pessoas, maior o seu consumo, melhor 
são os seus padrões de vida. O 
contrário também é verdadeiro, quanto 
menor a riqueza menor tende a ser o 
consumo. 

O que acontecerá se o 
desenvolvimento 
econômico, para o qual 
estão sendo mobilizados 
todos os povos da terra, 
chega efetivamente a 
concretizar-se, isto é, se as 
atuais formas de vida dos 
povos ricos chegam 
efetivamente a 
universalizar-se? 
A resposta a essa pergunta 
é clara, sem ambigüidades: 
se tal acontecesse, a 
pressão sobre os recursos 
renováveis e a poluição do 
meio ambiente seriam de tal 

ordem (ou alternativamente, 
o custo do controle da 
poluição seria tão elevado) 
que o sistema econômico 
mundial entraria 
necessariamente em 
colapso. (FURTADO, 1974, 
pág. 19). 

 
Caso o mundo fosse composto 

apenas de pessoas ricas e com 
padrões de vida elevados. O consumo 
e a procura por novidades seriam 
extremamente constantes, visto que o 
que motivaria uma pessoa a comprar 
algo usado ou fora de moda, ou 
parecido com o do vizinho se ela 
possui condições de adquirir um 
produto novo e moderno? E quais 
seriam as consequências? 

Pouca ou nenhuma atenção 
foi dada às conseqüências, 
no plano cultural, de um 
crescimento exponencial... 
As grandes metrópoles 
modernas com seu ar 
irrespirável, crescente 
criminalidade, deterioração 
dos serviços públicos... [...] 
Menos atenção ainda se 
havia dado ao impacto no 
meio físico de um sistema 
de decisões cujos objetivos 
últimos são satisfazer 
interesses privados. 
(FURTADO, 1974, pág. 16-
17). 

 
Há de se ter em mente que 

quanto mais se produz, mais se extrai 
recursos. Alguns recursos são 
renováveis, porém outros não são. É 
viável que haja crescimento 
econômico, porém, há de se planejar e 
observar a que custo esse crescimento 
ocorre. Há de se averiguar, se os frutos 
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desse crescimento estão beneficiando 
uma coletividade ou apenas um 
pequeno número de pessoas. 

Veiga menciona num terceiro 
momento uma linha de pensamento 
mais complexa e desafiadora do que as 
anteriores, a qual ele cita: 

Aqui está a mudança 
fundamental no modo de se 
entender o 
desenvolvimento. E ela 
certamente não foi exposta 
de forma mais sistemática e 
cristalina do que na série de 
conferências proferidas 
entre 1996 e 1997 pelo 
indiano Amartya Sen, como 
membro da presidência do 
Banco Mundial. Em 1998, 
ele recebeu o Prêmio Nobel 
de Economia, e no ano 
seguinte, editou essa série 
de conferências sob o título 
“Desenvolvimento como 

liberdade” a obra que 

certamente mais traz 
respostas positivas e 
diretas à pergunta: o que é 
desenvolvimento? (VEIGA, 
2008, pág. 32 – 33). 

 
A terceira resposta para a 

indagação sobre o que é 
desenvolvimento seria com base no 
pensamento e na teoria desenvolvida 
pelo indiano Amartya Sen, tendo como 
visão geral o desenvolvimento como 
liberdade. 

 
Para Sen (2000, pág. 10) “O 

desenvolvimento consiste na 
eliminação de privações de liberdade 
que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercer 
ponderadamente sua condição de 
agente”. 

 
O artigo 6º da Constituição 

Federal de 1988 menciona que são 
direitos sociais: “a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta 
Constituição”. (CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988). 

 
Todos os cidadãos residentes 

no país sejam eles brasileiros ou 
estrangeiros possuem direitos 
garantidos pela Constituição. Todos 
devem ter acesso à educação, saúde, 
alimentação e outros tantos direitos. 

 
O desenvolvimento requer 
que se removam as 
principais fontes de 
privação de liberdade: 
pobreza e tirania, carência 
de oportunidades 
econômicas e destituição 
social sistemática, 
negligência dos serviços 
públicos e intolerância ou 
interferência excessiva dos 
Estados repressivos. (SEN, 
2000, pág. 18). 

 
Pobreza, carência de 

oportunidades, destituição social, 
negligência e carência dos serviços 
públicos; no Brasil, basta um simples 
olhar e logo se consegue observar com 
facilidade todas essas privações. 

 
 
 
 
 



123 

Matos, M R A.; Guerra, J A P. A GESTÃO DOS REPASSES PÚBLICOS PARA O TERCEIRO 
SETOR E O SEU IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL In: Pires, D. F. (Org.). 9o. 
Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 118-132p.; 226p. 
 

Às vezes a ausência de 
liberdades substantivas 
relaciona-se diretamente 
com a pobreza econômica, 
que rouba das pessoas a 
liberdade de saciar a fome, 
de obter a nutrição 
satisfatória ou remédios 
para doenças tratáveis, a 
oportunidades de vestir-se 
ou morar de modo 
apropriado, de ter acesso a 
água tratada ou 
saneamento básico. 
Em outros casos, a 
privação de liberdade 
vincula-se estreitamente à 
carência de serviços 
públicos e assistência 
social, como por exemplo: a 
ausência de programas 
epidemiológicos, de um 
sistema bem planejado de 
assistência médica e 
educação ou instituições 
eficazes para a manutenção 
da paz e da ordem locais. 
(SEN, 2000, pág. 18). 

 
Gonçalves (2014, pág. 17), 

menciona que Amartya Sen: “[...] 

demonstrou que o desenvolvimento de 
um país está ligado às oportunidades 
que ele oferece à população de fazer 
escolhas e exercer a sua cidadania, 
incluindo a garantia aos direitos sociais 
básicos e direitos civis”. 

Para Gonçalves (2014, pág. 17) 
“A liberdade é de relevante importância 

para o desenvolvimento em razão da 
avaliação e da eficácia [...] A posição 
de eficácia se refere à eficácia 
individual e social da liberdade, no 
sentido de melhorar o potencial das 
pessoas para cuidarem se si mesmas e 
para influenciarem o mundo”. 

Nota-se, que o desenvolvimento 
pode ser visto sobre diferentes 
aspectos, mas menciona Scatolin 
(apud Oliveira 2006, pág. 14) que 
“apesar das divergências existentes 
entre as concepções de 
desenvolvimento, elas não são 
excludentes. Na verdade, em alguns 
pontos, elas se completam”. 

3. Procedimentos Metodológicos 

Tendo por base o objetivo geral 
e os objetivos específicos, este 
trabalho será desenvolvimento pelo 
método quantitativo, pesquisa 
documental descritiva, pesquisa 
bibliográfica, acompanhada de 
pesquisa de campo, a qual se dará em 
duas organizações da sociedade civil 
de interesse público, a qual uma delas 
é responsável por prestar serviços na 
área de assistência social (lar do idoso) 
organização que cuida de 
aproximadamente de 25 idosos. A 
segunda organização a ser estudada é 
responsável por prestar serviços na 
área de educação (casa da criança) 
organização está que cuida de 
aproximadamente 209 crianças. Ambas 
as organizações da sociedade civil 
pesquisada estão localizadas em um 
pequeno município na região de 
Franca, SP 

Ressalta-se que: a pesquisa de 
campo terá como intuito verificar o 
funcionamento da organização (terceiro 
setor) a fim de analisar a forma como 
se dá a prestação dos serviços e 
através de questionário pesquisar junto 
ao Tesoureiro ou Administrador da 
Organização, as seguintes 
informações: 

1 – Justificativa do Estado para 
propor parceria com a entidade 
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(terceiro setor), ou seja, quais as 
vantagens econômicas para o mesmo. 

1 - A forma como se dá a 
parceria entre a organização e o 
Estado; 

2 - Como é feito o repasse pelo 
Estado, assim como quais os tipos de 
recursos são repassados. 

3 - O grau de dependência da 
Organização perante os recursos 
públicos, ou seja, o percentual que os 
recursos públicos representam sobre 
as receitas da organização 

4 - A forma de fiscalização 
exercida pelo setor público sobre os 
valores repassados; 

5 – A forma como é elaborado o 
plano de trabalho; 

6 – Se existe um critério para 
verificar a satisfação do usuário sobre 
os serviços prestados. 

4. Resultados Parcial/Final 

Até o presente momento 
verificou-se as justificativas do Estado, 
ou seja, quais são as principais 
vantagens econômicas elencadas pelo 
Estado e que incentivam o mesmo a 
colaborar com as organizações da 
sociedade civil (terceiro setor): 

As organizações da sociedade 
civil possuem:  

1 – Prédio próprio 
(dependências) e Estrutura adequada 
para o fornecimento adequado do 
serviço; 

2 – A organização da sociedade 
civil (terceiro setor) possui quadro 
próprio de funcionários especializados 
no objeto da prestação de serviços; 

3 – O Estado possui limite 
estipulado para ser gasto em folha de 
pagamento, no caso de municípios até 
o máximo de 60% das receitas líquidas, 
sendo 54% o Poder Executivo e 6% 

para o Poder Legislativo, e caso não 
seja respeitado esses limites, o 
município pode arcar com uma série de 
conseqüências dentre elas a proibição 
de receber transferências voluntárias; 

4 – Por se tratar de 
organizações especializadas e que 
prestam um determinado serviço 
específico (Área), elas tendem a ser 
mais eficazes e prestar um serviço com 
maior qualidade do que se prestado 
pelo Estado; 

5. Considerações Parcial/Final 

A pesquisa encontra-se em 
desenvolvimento, tendo como 
referencia teórico um capítulo voltado 
para o estudo da Lei Federal nº 13.019 
de 31 de julho de 2014, o qual se 
pretende descrever os direitos e os 
deveres do Estado e da Organização 
da Sociedade Civil para a formulação 
de parceria e demais critérios que 
devem ser respeitados quanto ao 
repasse dos recursos públicos. O 
estado menciona conceitos sobre o 
terceiro setor, a forma como essas 
organizações são geridas, no intuito de 
conhecer melhor o universo da mesma. 
Ainda, é dado a conhecer alguns 
conceitos sobre o que vem a ser 
desenvolvimento sobre três 
perspectivas, ou seja, o 
desenvolvimento como sinônimo de 
crescimento, o desenvolvimento como 
um mito e o desenvolvimento como 
liberdade, tendo por base alguns 
autores como Furtado, Sachs, Sen, 
Veiga, Gonçalves, entre outros. 

A pesquisa apresenta como 
resultado parcial, as vantagens 
econômicas elencadas pelo Estado que 
servem como justificativa do mesmo 
para formar a parceria e repassar 
recursos públicos para as organizações 
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da sociedade civil de interesse público 
(terceiro setor). 
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Resumo 
Este trabalho caracteriza a formação 
acadêmica do educador do ensino 
Fundamental I a partir de um estudo 
comparativo do curso superior de 
pedagogía observado em duas 
realidades econômicas distintas: Brasil 
e Canadá. 
Palavras-Chave: Formação em 
Pedagogia; Ensino superior Brasil; 
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Abstract 
This work characterizes the academic 
formation of primary education teachers 
from a perspective of a comparative 
study of the undergraduate formation of 
pedagogy observed in two different 
economic realities: Brazil and Canada. 
Keywords: Pedagogy academic 
formation; Higher level education in 
Brazil; Higher level education in 
Canada.  

1. Introdução 

Como ocorre a formação do atual 
profissional da educação brasileira? 
Quais diretrizes curriculares servem de 
orientação para a formação do 
Pedagogo? Qual seria o foco central 
desta formação e em quais aspectos 
suas diretrizes colaboram ou dificultam 
o alcance do objetivo final? 
Em um estudo focado no 
desenvolvimento regional, é possível 
encontrar possibilidades inovadoras à 
nossa realidade? 
O intuito deste trabalho é caracterizar e 
apresentar a formação acadêmica do 
educador do ensino Fundamental I a 
partir de um estudo comparativo sobre 
as distinções e similaridades 
encontradas no curso superior de 
pedagogia, observadas em duas 
realidades econômicas distintas e 
situadas geograficamente em posições 
opostas no mesmo continente.  

 
Espera-se deste estudo uma 
colaboração ao conhecimento sobre as 
práticas de formação em pedagogia 
observadas mais especificamente em 
duas realidades econômicas distantes, 
com o intuito de identificar possíveis 
pontos de desenvolvimento para 
ambas. 
Este estudo foi elaborado a partir de 
uma analise documental e um estudo 
comparativo das diretrizes curriculares 
para o curso de Pedagogia, mais 
especificamente voltadas à formação 
do professor do ensino Fundamental I, 
apresentadas em dois países distintos 
em termos de desenvolvimento 
econômico. As regiões específicas 
escolhidas para este estudo foram o 
Estado de São Paulo, Brasil e a 
Província de Ontário, Canadá.  
Caracterizar duas realidades distintas 
no que tange à formação acadêmica do 
professor do ensino fundamental I e 
levantar se há a existência, em ambos 
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os territórios, de outros modelos de 
formação que possibilitem a atuação 
como professor neste campo, além da 
formação acadêmica. 
 
A escolha dos dois territórios se deu a 
partir da vivência e atuação da autora 
como professora do ensino 
fundamental na província de Ontário e 
o seu interesse em explorar os pontos 
onde os territórios escolhidos se 
diferem. 
Outro fator a ser considerado na 
escolha dos territórios é o fato de o 
Canadá fazer parte dos países do 
Commonweath, com parâmetros de 
educação elevados. 
GARCIA et al (2011) conceitualiza o 
Commonwealth como 

 
(...) uma organização internacional com 
54 membros independentes. Essas 
nações cooperam dentro de um quadro 
de valores e objetivos que foram 
ratificados na declaração de Singapura. 
Isso inclui: a promoção da democracia, 
direitos humanos, liberdade individual, 
comércio livre, multilateralismo e paz 
no mundo.” 

 
 

A escolha de um dos países do 
Commonwealth para este estudo trará  
uma perspectiva diferenciada na 
questão comparativa. 
Através do ato de comparação 
definimos nossa posição na maioria 
das situações que requerem o ato de 
julgamento. No caso de um estudo 
comparativo sobre a educação, Phillips 
(2000) apresenta que a aprendizagem 
envolvida pode colaborar para que haja 
uma compreensão maior do sistema 
educacional do qual fazemos parte 
hoje.  

 

2. Procedimentos Metodológicos 

Pesquisa documental de abordagem 
qualitativa. 
Levantamento bibliográfico para 
apresentação do contexto da formação 
acadêmica em pedagogia nos dois 
territórios. 
Coleta de dados das jurisdições 
educacionais no Brasil e no Canadá a 
partir de análise documental de 
material encontrado em ministérios e 
autoridades oficiais de educação. 
Análise documental e estudo 
comparativo das diretrizes curriculares 
voltadas à formação acadêmica do 
pedagogo, mais especificamente do 
professor que atuará no ensino 
fundamental I, a partir de análise de 
programas universitários de diferentes 
instituições encontrados em sites e na 
forma impressa. 
O universo da pesquisa consiste nos 
territórios da província de Ontário, 
Canadá e do estado de São Paulo, 
Brasil, tendo como foco central as 
políticas adotadas pelas instituições de 
nível superior voltadas à formação do 
Pedagogo e as diretrizes 
recomendadas pelos órgãos públicos 
de ambas as jurisdições voltadas ao 
mesmo contexto. 

3. Considerações Parciais 

O Brasil possui um sistema organizador 
central (MEC) enquanto o Canadá 
possui um sistema regulatório local. 
O Canadá não possui um sistema 
federal ou nacional de Educação, 
resultando na criação de um 
departamento de Educação 
independente em cada província para 
lidar com o ensino.  
Em contraste, o Brasil possui um 
Ministério da Educação Nacional que 
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coordena as diretrizes políticas, 
currículo e avaliação de todo o país.  
Este contexto fornece campo favorável 
para um estudo comparativo pois os 
dois territórios apresentam histórias 
distintas na construção histórica da 
educação e formação de educadores. 

4. Desenvolvimento Regional e 
Educação 

Em contraste com uma compreensão 
de desenvolvimento centrada no PIB, o 
conceito de desenvolvimento humano é 
direcionado ao desenvolvimento da 
liberdade humana e aumento do 
potencial humano em geral. Sen (2002) 
apresenta que a educação básica é um 
componente crucial do 
desenvolvimento humano. “Not 
surprisingly, it has given a central place 
to basic education as a critically 
important component of human 
development.” (Sen, 2002)   

A educação possui um papel relevante 
tanto no desenvolvimento humano, 
como também na promoção dos 
direitos humanos. Para Sen (2002), o 
conceito de desenvolvimento humano 
foi elaborado a partir da necessidade 
de expandir a liberdade e capacidade 
humana em geral. A educação básica 
possui um papel central nesta equação, 
sendo considerada como um 
componente crítico para o 
desenvolvimento humano.  

O índice de desenvolvimento humano, 
cuja elaboração recebeu contribuição 
de Amartya Sen, apresenta a 
alfabetização e escolaridade como 
sendo aspectos centrais à expansão da 
capacidade humana e esta é 
considerada como parcela significante 
nos indicadores de desenvolvimento 
humano:  

The Human Development Index, which 
I was privileged to help construct for 
Mahbub ul Haq, gives a major place to 
literacy and schooling as being central 
to the expansion of human capability 
and as part and parcel of the aggregate 
indicators of human development. 
Amartya Sen, 2002 

 
 
Considera-se neste trabalho o 

desenvolvimento humano como parte 
integrante do conceito de 
desenvolvimento regional. Para discutir 
desenvolvimento humano foi escolhido 
aqui o aspecto da educação básica 
como facilitador de desenvolvimento. 
Ainda que houvesse uma análise do 
desenvolvimento regional 
exclusivamente pelo aspecto 
econômico, a necessidade por uma 
educação básica continuaria a 
representar papel significativo por 
interferir diretamente na dinâmica de 
empregabilidade da população local. 
Sen (2002) observa que a educação 
básica proporciona a possibilidade de 
crescimento profissional à população, 
possibilitando o alcance a melhores 
empregos e melhor remuneração. Esta 
consideração é particularmente crítica 
em um mundo em processo de rápida 
globalização onde as demandas se 
apresentam cada vez mais exigentes 
rumo a uma equiparação aos padrões 
globais.  
O autor apresenta ainda outros 
aspectos importantes sobre educação 
básica como agente de 
desenvolvimento: 

 
Basic schooling can be central to 
human security for several distinct 
reasons. First, as already discussed, 
illiteracy and innumeracy are forms of 
insecurity in themselves. So the first 
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and most immediate contribution of 
successful primary education is a direct 
reduction of one form of deep rooted 
insecurity.  Amartya Sen, 2002 

 
 

Para Sen (2002), o analfabetismo e a 
incapacidade de cálculo geram 
situações extremas de insegurança 
humana. A insegurança humana 
gerada pelo analfabetismo e a 
incapacidade de cálculo deixa o 
indivíduo vulnerável em uma sociedade 
que cada vez mais é gerida pela mídia 
e comunicação, e sendo assim, a 
contribuição mais importante da escola 
primária está na redução desta 
vulnerabilidade humana atuando como 
agente promotor do estabelecimento da 
segurança dos direitos humanos.  
Outro aspecto a ser considerado é a 
função política da educação. Uma das 
grandes contribuições da educação 
básica ao desenvolvimento regional é o 
fato desta proporcionar um melhor 
engajamento do indivíduo nos 
acontecimentos sociais, uma maior 
habilidade de envolvimento nas 
questões políticas e na defesa dos 
interesses do indivíduo como 
representante da população local.  
Sen (2002) apresenta que “illiteracy 
can also muffle the political voice of the 
underdog and thus contribute directly to 
their insecurity.” – o analfabetismo 
pode também abafar a voz política dos 
desfavorecidos e assim contribuir 
diretamente para sua insegurança.   
Neste caso, a educação básica possui 
não só a função de alfabetização e 
desenvolvimento da capacidade de 
cálculo, mas também como construtora 
e facilitadora de conceitos de 
cidadania, a ser refletidos no indivíduo 
a partir de seu modo de agir e 
representar seu papel social.  

Além dos aspectos já mencionados 
acima, a educação básica carrega 
também a possibilidade de acesso aos 
direitos legais ao indivíduo. O 
analfabetismo atua como agente 
excludente da população ao acesso, 
compreensão e utilização da literatura 
jurídica a seu favor. Uma população 
sem acesso às leis se torna vulnerável 
e sem segurança.  
Para Sen (2002), “when people are 

illiterate, their, ability to understand and 
invoke their legal rights can be very 
limited. This can, for, example, be a 
significant barrier to illiterate women to 
make use even of the rather limited 
rights that they do actually have. The 
legal rights of widows can also be 
frequently violated”.  – Quando as 
pessoas são analfabetas, sua 
habilidade de compreensão e de 
invocação de seus direitos legais pode 
ser muito limitada. Isto pode, por 
exemplo, ser uma barreira significante 
para mulheres analfabetas usarem 
mesmo os direitos já limitados que elas 
têm acesso. O quadro de direitos legais 
pode ser também violado com 
frequência.  
A educação básica também exerce 
importante papel no empoderamento e 
emancipação social feminina.  
Sen (2002) observa que muitos 
trabalhos acadêmicos nos últimos anos 
trouxeram claras evidências sobre 
como o respeito e consideração ao 
bem estar da mulher é altamente 
influenciado por variáveis como a 
habilidade desta mulher em levantar 
própria renda, encontrar emprego fora 
de casa, ter direitos de posse e ser 
participante educada nas decisões 
pertinentes à família e à sociedade. 
Tais aspectos podem parecer, 
inicialmente, aleatórios e diversos, 
mas, quando analisados 
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profundamente pode-se perceber que 
todos são relacionados a uma 
contribuição positiva à voz e atuação 
da mulher através da independência e 
empoderamento. 
O autor apresenta que até mesmo a 
desvantagem de sobrevivência da 
mulher comparada ao homem nos 
países em desenvolvimento cai 
bruscamente, sendo que algumas 
vezes são até eliminadas, conforme há 
progresso no acesso à educação 
básica.  
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Resumo 
 A proposta da presente pesquisa é 
analisar os efeitos de sentido do 
discurso ambiental presente nas 
campanhas publicitárias da marca     
Macboot, com olhar às campanhas e 
às vozes dos indivíduos que com a 
marca interagem, e que desencadeiam 
no desenvolvimento social.  

Palavras chave: Branding. Discurso 
ambiental e comunicação publicitária. 
Desenvolvimento social. Macboot.  

 

Abstract  

 The proposal of this research is to analyze 
the effects of environmental discourse, 
which is present on Macboot’s advertising 
campaigns and is show throught campaigns 
and the voices of the individuals that 
interact with the brand, and that triggers in 
a social development. 

Keywords: Branding. Environmental 
Discourse and advertising communication. 
Social         Development. Macboot. 

1. Introdução 

O interesse pelo desenvolvimento da 
investigação surgiu pela prática da 
pesquisadora, como docente na área 
de Marketing e Moda, e tem relação 
com a constatação, empírico pessoal, 
da multiplicação de marcas de moda no 
mercado com investimentos de 
branding voltados a valores sociais e 
ecológicos. Desta forma, reflete-se 
sobre os efeitos de sentido do caminho 
escolhido pelas marcas, por meio da 
análise do discurso ecológico e as 
consequências no desenvolvimento 
social. 
O local da pesquisa é a cidade de 
Franca/SP, especificadamente, a 
indústria calçadista, como campo de 
observação e segmento econômico 
escolhidos para a pesquisa. A escolha 
pela indústria de calçados tem relação, 
tanto com sua representatividade, 
como a produto moda, quanto com seu 
destaque na economia nacional.  

Os calçados são parte de um vasto 
universo de produtos do setor da moda; 
sendo assim, são utilizados como 
forma de expressão da identidade dos 
indivíduos e retratam os ideais e a 
cultura da sociedade na qual estão 
inseridos. Espelham o tempo e o 
comportamento social vigente, 
auxiliando na construção de modelos 
pré-estabelecidos de conduta, através 
de suas tendências e propostas em 
design e      comunicação. É um 
produto que tem interface direta com o 
desenvolvimento, nas várias vertentes. 
Por estar envolto em um mercado 
pleno de marcas e projetos, e, portanto, 
uma elevada concorrência, a busca por 
uma singularidade torna-se primordial 
no setor calçadista. Contudo, já são 
muitas as marcas nacionais do ramo 
que, na busca por este diferencial, 
rendem-se às tendências em gestão e 
comunicação pautadas em valores, 
intensificando suas campanhas 
publicitárias, em torno de temas 
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expressivos aos discursos atuais e 
propondo ações de responsabilidade 
socioambiental. 
Sem fugir à tendência, tendo em vista a 
relevância da indústria calçadista, para 
a economia nacional e o destaque do 
polo de Franca neste contexto, é 
possível identificar distintas estratégias 
de branding tomadas pelas empresas 
do polo, com o intuito de diferenciar e 
destacar suas marcas, pontuando 
atenção sobre estratégias pautadas em 
valores contemporâneos.  
Nesse sentido, seleciona-se a marca     
Macboot como estudo de caso para a 
presente pesquisa. O branding da 
marca está fundamentado sob a 
temática de sustentabilidade ambiental, 
e ramifica-se por meio de ações 
pontuais de marketing e comunicação, 
tanto em mídia off-line, quanto online. 
No processo de seleção da marca 
levou-se em conta, sobretudo, o 
pioneirismo e a inovação da Macboot 
em seu discurso ecológico no polo 
calçadista de Franca, propagando-o 
por seus diferentes canais e 
absorvendo-o como papel central de 
suas ações de comunicação, como 
parte de sua essência. 

A Macboot é uma marca já 
estabelecida e reconhecida no cenário 
local e nacional. Produz calçados da 
linha adventure, cujo foco está na 
prática de esportes de aventura, 
constantemente relacionados com a 
interação harmônica entre indivíduos e 
natureza. Há 26 anos no mercado, a 
empresa foi uma das pioneiras no setor 
calçadista local a introduzir o discurso 
ambiental como eixo de sua gestão. 
Atualmente cria, apoia e dissemina 
projetos de cunho ambiental, travando 
um discurso de preservação da 
natureza e perpetuação das espécies. 

A escolha da valorização ecológica, por 
parte da marca, acompanha os 
discursos ideológicos atuais; afinal, as 
mudanças vividas pelas marcas em 

geral, na contemporaneidade, refletem 
as transformações que as sociedades 
vivenciam ao longo dos anos. Assim, a 
comunicação, por meio da linguagem, 
media a relação do homem e do 
mundo. 

Visto que a sustentabilidade ambiental 
é pauta frequente desde a década de 
60, quando iniciam os estudos acerca 
do resultado da ação dos indivíduos e 
organizações no meio ambiente, e 
quando se destaca o termo 
desenvolvimento sustentável, este 
torna-se um referencial para as marca, 
que parecem preocupadas em criar e 
vender histórias que se adequem aos 
temas, à experiência, à vivência e aos 
valores de seus consumidores, que 
estão diretamente inseridos nas 
incertezas do contexto em que vivem e, 
portanto, também buscam por sentido, 
principalmente em discursos veiculados 
pela mídia. 

Conectando seu branding a valores e 
crenças, com a proposta de alavancar 
seus negócios, e gerando benefícios 
diretos ao seu entorno ambiental, as 
marcas parecem estar construindo um 
valor simbólico junto aos 
consumidores, e agregando 
diferenciais à sua gestão. 

É por meio de reflexões e inquietações 
que tangenciam estes valores e as 
escolhas mercadológicas das marcas, 
que se elabora o problema central da 
presente pesquisa: 
Quais os efeitos do discurso ambiental, 
promovido pela marca Macboot e 
aparentes em sua comunicação 
publicitária, no desenvolvimento? 
Existe uma absorção do discurso, por 
parte dos indivíduos que com a marca 
interagem? 
Observa-se que a tecnologia e a 
globalização instituíram novos formatos 
de comunicação, com consequentes 
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modificações no relacionamento das 
marcas com os indivíduos. Mais 
conectados uns aos outros e 
estabelecendo mútuas trocas, estes 
passam a compartilhar ideias, sonhos e 
propostas de valor. Por meio deste 
pressuposto, surgem outros 
questionamentos: é possível que exista 
desenvolvimento para a marca que 
adota a sustentabilidade ambiental 
como essência de seu branding? Ou ao 
menos é viável entender se os 
indivíduos que com esta empresa 
interagem, sentem-se motivados a 
agregar, de maneira positiva, à causa 
ecológica?  
Sendo assim, como hipóteses à 
questão da pesquisa, encontram-se as 
seguintes suposições:  
 a empresa que investe e define 
estratégias de branding ambiental é 
geralmente avaliada, de forma positiva, 
por seus colaboradores e por seus 
consumidores; 
 a questão do respeito ambiental 
agrega valor à marca Macboot; 
 há, por parte dos consumidores 
segmentados, maior interesse por 
produtos cuja marca declara-se 
ambientalmente responsável;  
 os consumidores e os 
funcionários da marca estão envolvidos 
no discurso de responsabilidade 
socioambiental;  
 valores como credibilidade, 
confiança e lealdade estão presentes 
na interação entre a marca com ações 
de branding ambiental, consumidores e 
funcionários, e podem produzir um 
valor agregado, auxiliando em seu 
desenvolvimento e, consequentemente, 
servindo de referência a ações de 
outras indústrias do polo de calçados 
de Franca/SP. 
Assim, o objetivo geral desta 
investigação é investigar, por meio da 
marca Macboot, a relação entre o 
branding ambiental e o 
desenvolvimento no setor calçadista 
francano, com ênfase na comunicação 
da marca, por meio de um valor 
agregado à sustentabilidade ecológica. 

Na abordagem do tema, faz-se 
necessário ainda destacar os objetivos 
específicos: 1)  discutir e abordar 
conceitos teóricos acerca dos temas 
marcas, branding, sustentabilidade e 
desenvolvimento; 2) retratar a 
relevância do setor calçadista para a 
economia nacional e local; 3) investigar 
experiências de branding centrado na 
sustentabilidade ambiental, tanto no 
setor calçadista nacional quanto local; 
4) pontuar a investigação sobre a 
marca Macboot; 5) identificar os 
elementos que caracterizam a marca     
Macboot, bem como discutir a temática 
da sustentabilidade ambiental 
conectada à gestão, com foco nos 
discursos produzidos, nas campanhas 
publicitárias e no posicionamento dos 
indivíduos que interagem com a marca, 
e, por fim, investigar a conexão entre a 
associação da marca com a 
sustentabilidade ambiental e o 
desenvolvimento social. 

Importante mencionar que não se 
pretende, na presente pesquisa, 
analisar a prática produtiva da marca 
Macboot e sua conexão com a 
sustentabilidade ambiental ou 
ecológica, nem ao menos adentrar 
outros âmbitos da marca. Pretende-se 
analisar pontualmente seu discurso 
publicitário com enfoque ecológico e 
seus efeitos no desenvolvimento social. 
Assim sendo, não há a pretensão de 
encontrar resultados que destaquem a 
marca como sustentável ou 
ambientalmente responsável, os 
argumentos citados estão fora da 
busca e análise desta pesquisa. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a 
relevância do presente trabalho é o 
apontamento da necessidade de uma 
educação para a comunicação 
publicitária, enquanto elemento difusor 
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de valores sociais e que, de certa 
forma, promove a constituição de 
subjetividades e define práticas sociais. 
Além disso, destacar outras formas de 
conciliar o crescimento econômico com 
ações de sustentabilidade, no mercado 
da moda, o que pode gerar um 
desenvolvimento que respeite o 
ambiente e as pessoas. Refletir ainda 
sobre empreendimentos que envolvam 
o mercado da moda local e o 
desenvolvimento, buscando 
generalizar, por meio da divulgação 
científica, o caso de sucesso da marca 
Macboot. 

2. Marcas: apontamentos históricos 
e teóricos 

Neste capítulo, reúnem-se 
apontamentos sobre o histórico das 
marcas e questões que modificam sua 
atuação no contexto social 
contemporâneo, destacando conceitos 
centrados, sobretudo, no poder 
semiótico das marcas, que através 
suas ações, ressignificam o consumo 
de seus produtos e serviços, o que 
seguramente desencadeia outros 
olhares sobre o desenvolvimento, 
especialmente o ecológico. 
 
2.1 Histórico e conceito da marca na 
contemporaneidade. 
 
O caminho percorrido pelas marcas, 
seus produtos e serviços, naturalmente 
acompanham a evolução do marketing, 
o qual passa por transformações 
relacionadas ao contexto social 
vigente, que farão emergir novos 
olhares para a atuação das marcas no 
espaço social. 

Diversos autores descrevem a 
evolução do marketing relacionando-o 
com a Revolução Industrial, a 
Revolução Industrial Tecnológica e a 
Revolução Informacional. 

Na perspectiva de Kartajaya, Kotler e     
Setiawan (2010), o marketing divide-se 

em 3 fases, que os autores 
reconhecem como: marketing 1.0, 
marketing 2.0 e marketing 3.0. 

A evolução proposta pelos autores 
passa pelo enfoque no produto e, 
posteriormente no consumidor, o que 
demonstra a articulação das marcas e 
seus projetos de marketing durante um 
longo período. Porém, para Semprini 
(2010, p. 42), é vivenciada uma 
mudança na manifestação das marcas 
que, pode ser identificada em três 
aspectos: “a necessidade de variar 
suas mensagens, a diversificação dos 
instrumentos e a vontade de estreitar 
laços com os destinatários”. 

Os laços estreitam, e as marcas 
parecem assumir nova postura social. 
A disseminação das marcas como 
entidades sociais encontrava seu 
espaço, e as organizações começavam 
a se tornar difusoras de projetos e 
discursos pertinentes ao contexto 
vigente. 

Levando em conta o volume de marcas 
no mercado e suas ações em 
desenvolvimento, Semprini destaca 
que: 

[...] a expansão das marcas 
não se deve ser entendida 
só como desenvolvimento 
puramente quantitativo 
(número de marcas, 
importância das marcas, 
volume de negócios 
realizados), mas também 
como evolução qualitativa e 
metamorfose, como 
aplicação de seu papel e 
transformação de sua 
influência sobre o espaço 
social [...] (2010, p. 35). 

Contudo, a conduta das marcas supõe 
um livrar-se dos produtos, extrapolando 
de vez seus limites e deixando que 
suas outras dimensões se tornem o 



138 

Luz, N M M.; Oliveira, S F P. DISCURSO AMBIENTAL NA GESTÃO DA MARCA MACBOOT: 
efeitos de sentido da comunicação publicitária no desenvolvimento social. In: Pires, D. F. 
(Org.). 9o. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 141-154p.; 226p. 
 

núcleo constitutivo para estimular, 
requisitar e seduzir os consumidores 
(SEMPRINI, 2010). 

Para Balbino (2014, p. 76), “as marcas 

ampliaram a complexidade do seu 
caráter [...], dando lugar a um fundo 
comunicacional primado por uma maior 
subjetividade”. Na construção de sua 

subjetividade, discursos que 
ressignificam o consumo dos produtos 
e engrandecem a relação de marcas e 
compradores trazem à tona temáticas 
relevantes à situação social do mundo 
na contemporaneidade. 

O argumento da modificação da 
performance das marcas, ligado a um 
certo espaço de tempo, igualmente 
encontra suporte na perspectiva de 
Lipovetsky (2004) que denomina 
“hipermodernidade” a vivência atual. O 

autor reconhece que existe uma 
exacerbação dos preceitos modernos 
que se relacionam de maneira diferente 
com o tempo, com a ação do indivíduo 
e com o consumo. Descreve a vivência 
na atualidade como a ideologia do que 
reconhece por “sociedade-moda”, que 

cultua o novo, o efêmero, fazendo das 
transformações uma necessidade 
constante. 

Ainda, de acordo com Lipovetsky 
(2004), a hipermodernidade é 
referenciada por uma lógica dual, que 
posiciona o consumo e o indivíduo no 
tempo, expondo a complexidade da 
existência de ambos em um período 
marcado pelo movimento, pelas 
transformações, pela fluidez, em que 
seus conceitos aparecem tanto de 
forma positiva quanto negativa e em 
que, mais do que vivenciar de forma 
intensa o presente, as preocupações 
advindas do futuro tornam-se 
cotidianas, por isso a vivência do 

presente de forma reflexiva. Há, 
segundo o autor, uma intensa 
insegurança com o que está por vir, o 
que auxilia na formulação de novas 
práticas para vislumbre de um novo e 
diferente futuro, práticas que requerem 
tempo para execução, fator que o 
indivíduo deste contexto não detém. 
Para o autor, cuja visão em relação ao 
contexto aproxima-se do positivo, ainda 
que vivencie um mundo guiado pelo 
consumo, os indivíduos ainda gozam 
de certa autonomia. O que farão desta 
autonomia refletirá no futuro que se 
aproxima e, para Lipovetsky (2004, p. 
45) “o futuro da hipermodernidade 

depende da sua capacidade de fazer a 
ética da responsabilidade triunfar sobre 
os comportamentos irresponsáveis”. 

Pode-se, com isso, estar vivenciando, 
ainda que de maneira lenta, a aparição 
de um novo olhar para o mundo, que 
se relaciona com a atuação do 
consumo e dos indivíduos?  

Não é essa a visão exata de Lipovetsky 
(2004) que, como dito, trata da 
ambiguidade deste período, mas pode 
ser parte da visão de gestores de 
grandes empresas do mercado 
contemporâneo, como é o caso de 
Carvalhal (2016).  O autor afirma que 
sim, que se está vivenciando uma nova 
etapa, descrita por ele como sendo de 
ruptura à situação limite em que nos 
colocamos. Refere-se a uma nova era, 
uma era de celebração da vida, onde 
reside a necessidade de se rever 
valores, conceitos e a relação dos 
indivíduos com a vida, com o consumo 
e com o outro. O autor expõe que essa 
“nova era” recebe o olhar de diferentes 

autores, sobre diferentes perspectivas, 
mas que todos teriam uma conexão.  
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Os astrólogos chamam de 
“era de aquário”, os 

economistas de 
“capitalismo consciente”, os 

filósofos de a “era do 

conhecimento”, os nerds 
intelectuais de a “era 

caórdica ou digital”, os 

humanistas de “revolução 

humana” (um novo 

humanismo) e os varejistas 
de “crise” (CARVALHAL, 

2016, p. 47). 

As perspectivas reforçam a valorização 
do ser, a relevância da consciência 
coletiva, de uma mudança nas 
prioridades, nas escolhas, no olhar 
para com o mundo, na ênfase em uma 
sociedade mais colaborativa, mais 
cooperativa e que se utiliza do 
compartilhamento de ideias, de objetos, 
de experiências para transformar suas 
vidas. 

Ainda que Carvalhal (2016) auxilie na 
construção desta pesquisa, não se 
pretende utilizar da visão do autor 
como uma verdade estabelecida. 
Considera-se que o autor tenha um 
olhar positivo para com as marcas 
contemporâneas, o mercado e os 
indivíduos, um olhar de um profissional 
de marketing, muitas vezes, pautado 
na construção de histórias sedutoras, 
mas que colaboram com o estudo de 
forma pontual.  

É na busca pela retomada dos valores 
que Kartajaya, Kotler e Setiawan 
(2010) indicam a chegada da terceira 
fase do marketing, conhecida como 
3.0. Observando que os consumidores 
extrapolam a centralidade do ato da 
compra, na contemporaneidade, e se 
debruçam inclusive sobre conteúdos 
coletivos e relevantes ao contexto 

social, as marcas modificam suas 
estratégias e passam a ter, “nos 

valores das organizações, o objetivo de 
tornar o mundo melhor. É hora de 
escolher se a marca investirá em ética, 
na solidez, no respeito, no 
autoritarismo, no egocentrismo, no 
refinamento ou na simplicidade” 

(KARTAJAYA; KOTLER; SETIAWAN, 
2010, p. 49).  

Adentra-se, assim, ao que aos autores 
reconhecem como a “era do valor” e do 

marketing colaborativo. Destacado, por 
Carvalhal (2016), como resposta a um 
novo modelo econômico, a nova era 
parece identificar-se com os verbos 
compartilhar, cooperar, colaborar e 
cocriar (geração dos makers), tendo 
nestes, respostas para as mudanças 
no grau e na natureza das relações 
entre marcas e consumidores, entre 
marcas e colaboradores, entre marcas 
e mercado. 

Por meio de uma constatação empírica, 
é possível notar que há, nos discursos 
atuais, uma tendência social de 
valorização da vida em todas suas 
formas e de compartilhamento de 
experiências e vivência. Os discursos 
coletivos abordam inúmeras questões 
sociais, dentre elas, a conexão com a 
natureza e o significado de sua 
preservação, o respeito aos indivíduos, 
às suas escolhas e crenças e o 
respeito à vida que, aliados ao poder 
de disseminação dos meios 
tecnológicos atuais, propagam-se, de 
maneira eficaz e propõem uma nova 
visão de mundo.  

Presume-se, com isso, que a chave 
para o sucesso das marcas 
contemporâneas está na pretensão de 
uma gestão mais humana, que trabalhe 
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os novos valores de maneira eficaz e, 
acima de tudo, de forma coerente. 

As empresas devem 
alcançar os consumidores 
como seres humanos 
plenos, feitos de alma, 
coração e espírito. [...] 
embora ofereça 
desempenho e satisfação 
com os produtos, deve ser 
vista como algo que realiza 
aspirações emocionais e 
pratica a compaixão de 
alguma forma. Não deve 
apenas prometer 
rentabilidade e retorno aos 
seus acionistas atuais e 
futuros, mas também 
sustentabilidade. Precisa 
tornar-se uma marca 
melhor, que faz a diferença 
para seus funcionários 
atuais e futuros 
(KARTAJAYA; KOTLER; 
SETIAWAN, 2010, p. 40). 

Uma evolução baseada nos valores 
compartilhados, como resposta e 
adequação à sociedade hipermoderna 
Lipovetsky (2004), à geração da 
tecnologia, da informação, que visa 
ressignificar a comunicação das 
marcas, seus produtos, sua visão e 
com isso divulgar a concepção dos 
valores econômicos e sociais das 
marcas perante o mercado, de acordo 
com a demanda dos indivíduos do meio 
em que vivem. 

Frente à questão, as marcas 
respondem, reforçando sua força 
ideológica e traçando mudanças 
profundas em sua comunicação e no 
tom das mensagens postas, 
contemplando a própria imagem com 
valores. Passam a escolher seus 

caminhos, pautadas em mensagens 
cujas associações elevam a 
subjetividade, contestando um mercado 
repleto de mensagens publicitárias e de 
concorrentes e construindo uma 
interação com seu público. Neste 
ponto, Semprini (2010) relata que a 
marca contemporânea subordinou os 
produtos a uma identidade capaz de 
compartilhar seu projeto de sentido, 
dando à comunicação das marcas a 
denominação de motor semiótico no 
suporte de seus vínculos. 

 

2.2 Marcas e Semiótica: a busca pelo 
sentido 

Tratamos da mudança de paradigmas 
e de diferentes perfis assumidos pela 
marca no contexto atual. Destaca-se, 
neste ponto, o que Semprini (2010) 
descreve como a natureza simbólica e 
semiótica da marca, capaz de produzir 
sentido a seus consumidores. A 
semiótica está presente e auxilia na 
compreensão da cadeia de significação 
posta por uma marca em qualquer das 
suas expressões ou manifestações, 
como reconhece Semprini (2010). 

É pertinente pensar que, para projetar 
sentido, a marca deve conhecer 
firmemente os elementos que se 
destacam no contexto social 
contemporâneo, para que saiba centrar 
suas ações sob aspectos relevantes e, 
com isso, traçar propostas e narrativas 
interessantes e atrativas ao nicho de 
mercado em que atua. 

Vincular o sentido é amplificar a 
identidade da marca, buscar em sua 
essência aquilo que pode, através de 
sua comunicação, ou de qualquer um 
dos seus elementos, designar um 
propósito para uma relação verdadeira 
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com o consumidor. Como nos coloca 
Carvalhal (2014, p. 14), “gostamos das 

marcas por aquilo que elas 
representam. Sendo assim, quanto 
mais significado elas tiverem, mais 
fortes e inspiradoras serão”. 

Aaker (2007, p. 73) relata que a 
identidade 

[...] proporciona sentido, 
finalidade e significado à 
marca. É central para a 
visão estratégica da marca 
e impulsiona uma das 
dimensões principais do 
valor de marca: as 
associações, que compõem 
o coração e o espírito da 
marca. 

O significado, a essência, o sentido 
compõe a identidade da marca. Com 
isso, tem conexão com seu 
posicionamento perante o mercado, 
não somente na projeção atual da 
marca, mas também na visão que ela 
pretende criar sobre si.  

A identidade é, para Semprini (2010, p. 
114), “o que define, em poucas 

palavras, a missão, a especificidade e 
a promessa da marca”. Faz parte do 

projeto de sentido que a marca propõe 
na sua relação e em tudo que faz.  

As marcas envolvem significados que, 
assim como os seres humanos, 
acumulam de experiências, vivências, 
trocas com consumidores, com 
colaboradores, da visão de mundo e 
também, como dito, do contexto social 
em que estão inseridas. São questões 
que permeiam o vínculo que a marca 
estabelece com seu público, e 
ressignificam os produtos consumidos, 
transportando compradores de 

produtos, para defensores das ideias e 
propostas da marca. 

Nota-se, com isso, a necessidade de 
um cuidado, por parte das marcas, em 
sua gestão e comunicação, na 
estruturação de sua identidade e na 
construção de sentido, que deve refletir 
os valores socialmente responsáveis. 

Dada a discussão, para o presente 
trabalho, marca é um bem de uma 
empresa, por meio da qual se divulgam 
a missão e os valores de confiança e 
credibilidade, através de sentidos 
produzidos por linguagens que mediam 
a relação homem e mundo. 

3. Branding: administrando o 
intangível 

A gestão de marcas, ou o branding, 
trabalha, sobretudo, no intuito de 
potencializar a imagem corporativa, 
criar e manter relações significativas 
com os consumidores, através de 
estratégias de comunicação e ações 
pertinentes à construção de uma 
proposta de marca.  

Branding significa dotar 
bens e serviços com o 
poder da marca [...] e diz 
respeito a criar estruturas 
mentais e ajudar o 
consumidor a organizar o 
seu conhecimento sobre os 
produtos de modo a tornar 
sua tomada de decisão 
mais clara e, nesse 
processo, gerar valor à 
empresa (KELLER; 
KOTLER, 2012, p. 259). 

Pode-se conceber o branding como um 
guia ao consumidor, que, de acordo 
com Timoty e Calvins (2006), o sugere 
como viver a marca.  
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A gestão auxiliará, sobretudo, em uma 
administração ampla, tanto dos 
componentes tangíveis, quanto dos 
ativos intangíveis da marca. Para 
Camargo e Rosa (2010, p. 75), “o 

branding aborda questões como: 
concepção, conceito, personalidade, 
desempenho e atuação. Portanto, 
estabelece uma relação entre mercado, 
público-alvo, produto, comunicação e 
identidade”. 

Pode-se identificar, na colocação das 
autoras, a relevância de um esforço 
que permeie diferentes instâncias das 
empresas, na obtenção de vantagens 
competitivas sólidas e na construção 
de uma identidade capaz de espelhar 
em uma imagem coerente. 

Keller e Kotler (2012) apontam que o 
sucesso das estratégias de branding e, 
consequentemente, a criação de um 
valor agregado para a marca, depende 
principalmente da crença do 
consumidor nas significativas 
diferenças que existem entre marcas 
de uma mesma categoria de produtos. 
A relação entre o empenho e o 
benefício adquirido transforma-se, aos 
poucos, em uma relação subjetiva, 
impregnada de emoções, sensações, 
sentimentos. 

O conceito de branding, que 
acompanha o histórico das marcas, 
evoluiu de forma qualitativa no último 
século, passando de uma gestão 
pautada na diferenciação a partir dos 
atributos funcionais e posteriormente 
emocionais, a uma gestão 
contemporânea, quando se adicionam 
valores compatíveis com o contexto, 
que enaltecem o indivíduo na 
construção de sua própria identidade e, 
consequentemente, encaminham os 

gestores a novas propostas de 
identidade para as marcas. 

Pode-se constatar que o branding se 
tornou uma ferramenta importante na 
diferenciação entre marcas, capaz de 
designar valores agregados aos 
produtos, de inibir a concorrência e de 
auxiliar no projeto e nas propostas das 
marcas, bem como na formatação de 
uma imagem favorável. É essencial 
notar a relevância dos gestores, 
funcionários e colaboradores na 
concretização das ações de branding. 
Sem uma efetiva participação ou 
compreensão desses indivíduos, não 
existirá coerência nos projetos da 
marca. 

3.1 Branding Interno 

Uma das primeiras e destacadas 
estratégias do branding, é ter os 
funcionários e parceiros como 
defensores da marca e de seus 
valores. Se para Lindstrom (2007, p. 
112), branding significa “criar laços 

emocionais entre a marca e o 
consumidor”, podemos transpor e 

compreender o branding interno como 
criador de laços emocionais capazes 
de ligar a marca aos funcionários. 

 A conexão possibilita a fixação dos 
preceitos da marca por parte dos 
funcionários, e alimentam a formatação 
de uma identidade forte, que será 
sustentada também nas relações de 
respeito, admiração e na compreensão 
do vasto universo da empresa. 

Se nem mesmo os funcionários 
acreditarem na essência das 
promessas das marcas, qual será a 
coerência de suas ações e quem 
poderá acreditar? Afinal, Kartajaya, 
Kotler e Setiawan (2010, p. 81) 
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argumentam que “os empregados são, 

na realidade, os consumidores mais 
próximos das práticas da empresa”, 

portanto, reconhecem e avaliam seus 
valores de forma naturalizada. Com 
isso, a importância na coerência das 
atitudes e propostas das marcas, 
desde seu ambiente interno. Para 
Carvalhal (2014, p. 327), 

os que estão no topo da 
organização (donos, sócios, 
fundadores, CEOs) também 
fazem branding não só com 
as tomadas de decisão, 
mas quando transmitem 
seus valores (mesmo que 
de forma não intencional) 
em suas atitudes e 
posturas. 

A informação interna auxilia na 
construção de uma autêntica e sólida 
imagem para a marca e determina o 
comportamento e as atividades 
pertinentes a cada indivíduo perante a 
empresa, bem como a 
responsabilidade e a missão 
estabelecida pela própria organização.  

Em resumo, o branding interno é capaz 
de estimular a propagação da essência 
da marca, de sua missão e de seus 
valores com verdades vivenciadas 
desde seu interior, portanto, auxilia no 
estabelecimento da identidade de 
marca de forma coerente, resultando 
em uma imagem corporativa sólida e 
positiva. 

3.2 Identidade de Marca 

Para AAKER, identidade  

é um conjunto exclusivo de 
associações com a marca 
que o estrategista de 

marcas ambiciona criar ou 
manter. Essas associações 
representam aquilo que a 
marca pretende realizar e 
implicam promessas aos 
clientes, feita pelos 
membros da organização, 
[...] que devem ajudar a 
estabelecer um 
relacionamento entre marca 
e cliente, por meio de uma 
proposta de valor [...] (2007, 
p. 74). 

As associações conectam os 
consumidores às estratégias das 
marcas e aos valores por elas 
propostos. 

 A proposta de valor ramifica-se a partir 
das manifestações da marca, que, para     
Semprini (2010, p.138), são “todos os 

elementos que veiculam e exprimem o 
projeto de marca”. Através de 

estratégias e práticas voltadas ao mix 
de marca, tanto no produto, quanto na 
distribuição, preço ou comunicação, é 
possível exprimir o projeto de forma 
concreta, lembrando que o projeto, 
aqui, está voltado ao sentido que as 
marcas propõem à sua identidade e, 
consequentemente à vida de seus 
trabalhadores e de seus consumidores. 

A identidade da marca é um dos 
diferenciais que influenciam 
diretamente a venda dos produtos, 
visto que o consumidor, no ato da 
compra, não está adquirindo apenas o 
produto físico, mas uma série de 
promessas, benefícios e atributos 
associados a ele, bem como a inserção 
em um determinado grupo. 

3.3 Valor agregado às marcas 

O valor designado às marcas passa 
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pelo crivo de suas propostas enquanto 
motor semiótico. Não por acaso 
discorre-se, na contemporaneidade, 
sobre o efeito multiplicador que os 
valores intangíveis causam na 
reputação das marcas no mercado 
financeiro, e é por este viés que segue 
o presente subitem, ainda em 
construção. 

4. Desenvolvimento e 
sustentabilidade ambiental 

O presente capítulo discute e reflete 
acerca do conceito de 
desenvolvimento, bem como suas 
diferentes perspectivas. Procura-se, 
sobretudo, entendê-lo como 
mobilizador de vontades e aspirações 
por mudanças, que podem auxiliar de 
maneira positiva na formatação de 
novos paradigmas sociais e individuais. 
Não se tem a pretensão de mensurá-lo 
de forma dinâmica na análise seguinte, 
e sim de pontuar diferentes olhares 
individuais (empresariais ou não) sobre 
o mundo, o bem-estar social, a 
autonomia dos indivíduos, o sistema 
econômico, o consumo, e a relação dos 
seres humanos com a natureza.  
Para tanto, conceitua-se neste capítulo, 
a sustentabilidade ambiental ou o 
desenvolvimento sustentável, como 
fator presente na atuação das marcas 
contemporâneas, não somente na 
concepção de seus produtos e 
serviços, mas também em seu discurso 
publicitário e em sua gestão de marca. 
 
4.1 Desenvolvimento em 
transformações 

Propõem-se, nesta pesquisa, um olhar 
para o desenvolvimento como uma 
transformação, sobretudo nas esferas 
sociais e ambientais, que vão do trato 
individual, da ação de empresas 
isoladas, ao coletivo. Um percurso de 
singularização, porém de forma 
abrangente, trazendo à tona a 
importância de que o desenvolvimento 

seja um processo, um movimento com 
pequenas e constantes mudanças, 
realizadas por ações de diferentes 
atores em prol de um benefício mútuo, 
de uma melhoria de sentido, de 
significado e de posição, que pode 
estar presente em qualquer de seus 
âmbitos, mas que segue na constante 
busca pela evolução do quadro social e 
ambiental. 

4.1.1. Em transição: O consumo e o 
sujeito contemporâneo 

O subitem reflete sobre a modificação 
na conduta do sujeito contemporâneo, 
relacionando-a ao consumo.  

Retrata, inclusive, a aparição do termo 
“consumo consciente”, amplamente 

discutido e mencionado na 
contemporaneidade. Reflete, ainda, 
sobre a modificação dos sujeitos, com 
base em sua autonomia, trazendo à 
tona a capacidade de cada indivíduo 
em modificar o plano social, partindo da 
colocação de Sen (2010a) em que não 
somos somente pacientes, mas 
também agentes. 

 

4.1.2. Em transição: Sustentabilidade 
Ambiental: um valor para as marcas 
contemporâneas 

Rever conceitos e propor um olhar 
pautado na autonomia e 
responsabilidade individual, mais ético 
ao mundo dos negócios, ao 
capitalismo, ao marketing, parece 
transformar gradativamente o discurso 
das marcas, e é assunto usual na 
atualidade. 

Neste ponto, analisa-se como se dá a 
atuação das marcas com veio 
ambiental, utilizando-se da perspectiva 
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de Kartajaya, Kotler e Setiawan (2010, 
p. 183) que indicam três diferentes 
papéis assumidos pelas marcas frente 
a este tema: 

O inovador ambiental: 
inventa/inova produtos que 
têm o potencial de salvar o 
meio ambiente - produtos 
que não agridam o meio 
ambiente e sejam corretos 
ecologicamente [...] tanto 
em seu processo de 
produção quanto para 
serem descartados. Em 
geral atuam nos setores de 
química/biotecnologia/ 
energia/alta tecnologia, já 
que essas habilidades são 
necessárias à invenção e à 
produção de produtos com 
essas características. 

O investidor ambiental: 
investem, através de 
compra ou gasto, em 
alguma coisa que ofereça 
possíveis retornos, sob a 
forma de juros, receita ou 
valorização. Não se 
arriscam tanto em esforços 
ambientais como os 
inovadores, porque o 
negócio verde não é a 
missão essencial de sua 
empresa. No entanto 
compartilham da visão de 
um mundo mais verde e 
mais sustentável. Busca 
retornos financeiros e 
também em sua imagem e 
aumento no valor de marca 
[...]. 

O propagador ambiental: 
Sua missão, além do 
negócio, é criar consciência 

entre grupos de usuários, 
empregado e o público 
sobre a importância de se 
proteger o meio ambiente. 
Procuram embaixadores do 
meio ambiente, 
disseminando os valores de 
proteção da Terra junto aos 
empregados e 
consumidores. 

O argumento apoia a compreensão de 
que as marcas podem envolver-se 
sobre o conceito de sustentabilidade de 
diferentes maneiras, de acordo com 
suas habilidades e seu propósito, mas 
que de todo modo estarão reforçando 
sua essência na defesa do valor e este 
é um ponto de destaque para a 
presente pesquisa. 

Posterior aos capítulos citados e já 
construídos seguem dois capítulos 
ainda em andamento. O primeiro deles 
apresenta a indústria calçadista 
nacional e local, demonstrando o 
posicionamento econômico e 
justificando sua escolha como corpus 
de análise para pesquisa. Ressalta-se 
o calçado como um produto do setor 
moda, justificando seu caráter efêmero 
e adaptativo. Neste âmbito, descrevem-
se projetos e estratégias de branding 
com enfoque ambiental, tanto de 
domínio nacional, quanto local, para, 
no capítulo seguinte, passar à pesquisa 
de campo. 

 O último capítulo refere-se ao 
desenvolvimento da pesquisa 
propriamente dito, bem como seus 
resultados e discussões. 

5. Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos 
envolvem uma pesquisa bibliográfica, 
cuja fundamentação teórica sobre 
marcas e branding, encontra-se nas 
perspectivas de Aaker (2007), 
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Carvalhal (2014; 2016), Kartajaya, 
Kotler e Setiawan (2010), Semprini 
(2010), dentre outros. Posteriormente, 
discussões que abarcam o 
desenvolvimento são propostas sob a 
ótica de Sen (2010a), Sen (2010b) 
Guattari e Rolnik (1999), Lipovetsky 
(2004), Mackey e Sisodia (2013), e 
auxiliam na construção de um conceito 
para a presente pesquisa. Adentra-se à 
questão sustentável com olhar às 
perspectivas de   Hawken, Lovins, 
Lovins (2007), Sachs (2004) e Veiga 
(2005).  
Também são discutidos conteúdos 
relacionados aos calçados e à moda, 
por meio da visão de Godart (2010), 
Lipovetsky (2009), Avelar (2011) e 
Andrade (2012). 
A pesquisa é de natureza qualitativa e 
apresenta-se por meio de um estudo 
de caso da marca Macboot, onde são 
exploradas as estratégias de branding 
ambiental, destacados por meio da 
comunicação publicitária da marca, 
apresentada em forma de discurso.  
Em análise documental, centra-se 
atenção sobre a comunicação 
publicitária, traçando um panorama 
geral, e investigando de forma 
complementar, por meio de uma 
análise discursiva, o filme 
documentário intitulado “Conexão 
Terra”, bem como peças de 
comunicação selecionadas pelo 
gerente de marketing da empresa, 
como ícones das ações publicitárias, 
que partem para os slogans utilizados 
pela marca: “respeite seu planeta” e 
“plante uma árvore”.  
Contudo, na tentativa de responder a 
problemática da pesquisa e encontrar 
os valores presentes na interação entre 
marcas e indivíduos, recorre-se a uma 
entrevista semiestruturada, junto aos 
gestores (diretor da empresa e gerente 
de marketing); 3 funcionários (sendo 
um representante comercial da marca, 
um funcionário do setor produtivo e um 
funcionário do setor administrativo); e 3 
consumidores (sendo 2 consumidores 
finais e 1 lojista), todos residentes em 
Franca e região). 

Propõe-se, inclusive, analisar a história 
de vida do proprietário da marca, 
Marcos Aurélio da Silva, com o intuito 
de compreender o caminho tomado na 
gestão e a conexão pessoal com a 
sustentabilidade ambiental. 

6. Considerações Parciais 

Levando em conta que a pesquisa 
segue em andamento, deixando por vir 
o capítulo que descreve o setor 
calçadista, a análise e o estudo de 
caso da marca Macboot, bem como os 
resultados, considera-se precoce, até o 
dado momento, a elaboração de uma 
conclusão acerca do tema abordado. 
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Resumo 
As plantas do Cerrado possuem grande 
potencial extrativista para produção de 
fitoterápicos. Desse modo busca-se 
melhor compreensão a cerca das 
espécies da flora do Cerrado com 
potencial econômico e medicinal. 

Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica do 
Rio Canoas, Cerrado, Fitoterápicos, 
Extrativismo, Desenvolvimento 
Socioambiental. 

Abstract 
Cerrado plants have great extractive 
potential for the production of phyto-
therapeutics. In this way, a better 
understanding of the species of 
Cerrado flora with economic and me- 
dicinal potential is sought. 
 
Keywords: Canoas River Basin, 
Cerrado, Phytotherapics, Extrativism, 
Socio-Environmental Development.  

1. Introdução 

A demanda por recursos naturais tem 
provocado um esgotamento do nosso 
planeta, e o modo de vida atual do ser 
humano pode estar ameaçado. Mas 
será que essa afirmativa é tão 
ameaçadora quando a tentativa de 
controlar a demanda sobre os recursos 
oferecidos pela natureza?  

Essas questões há muito tempo vem 
sendo pronunciadas, e muitos 
pesquisadores tentam encontrar as 
respostas que possam nortear a 
humanidade para um rumo mais 
sustentável. E na qual se questiona a 
falsa ideia de que o progresso 
econômico pode ser alcançado por 
todos, e levanta a preocupação em 
relação ao futuro dos países chamados 
subdesenvolvidos e a grande 

dependência dos países altamente 
industrializados por recursos naturais.  

Existe a necessidade de o 
desenvolvimento ser encarado como a 
disposição de se basear em agentes 
livres e sustentáveis, que expandem 
suas capacidades na busca do padrão 
de vida adequado e valorizado por si.  

O Brasil é o país detentor de grande 
parte da biodiversidade mundial, muitas 
espécies vegetais nativas apresentam 
potencial econômico que já foram 
reconhecidos tanto na esfera rural 
quanto na científica, ficando claro que o 
Brasil possui oportunidade para 
estabelecer um modelo de 
desenvolvimento próprio através do 
uso sustentável de seus recursos 
seguindo os princípios básicos 
desenvolvimento socioeconômico e 
conservação ambiental. 
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São duas maneiras oportunas de 
aproveitamento das espécies nativas 
do Cerrado: o extrativismo não 
madeireiro, que se mostra mais 
promissor; e a domesticação de 
espécies nativas. 

Assim, como objetivo deste estudo e 
sua relevância é ser uma pesquisa 
interdisciplinar com viés no 
desenvolvimento econômico social e 
sustentável, reconhecendo a 
capacidade de promover o 
desenvolvimento socioambiental aliado 
a preservação da natureza, e dos 
recursos naturais com potencial 
econômico para produção de 
fitoterápicos. No caso, o uso extrativista 
das plantas medicinais da Bacia 
Hidrográfica do Rio Canoas-SP, 
realizando um levantamento florístico e 
fitossociológico, e irá relacionar as 
espécies endêmicas apontando as 
espécies ameaçadas da flora 
medicinal, propor plano de manejo de 
uso das plantas, associado a um plano 
de educação ambiental para as 
espécies conhecidas e propor 
estratégias de conservação, proteção 
das espécies.  

O presente estudo busca oferecer uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa de 
natureza aplicada com objetivos 
descritivo, exploratório. E no decorrer 
da pesquisa, irá se valer de 
procedimentos experimentais em 
campo, estudos bibliográficos e 
documentais. O método de 
procedimento será histórico 
comparativo estatístico, com 
observação direta intensiva através de 
coleta de dados em campo em equipe 
com anotações em fichas de campo. O 
Referencial Teórico se baseia em Sen 
(2003), Meadows (1972), Furtado 
(1975), Parron et. al. (2008). 

2. Referencial Teórico 

A economia de um país pode ser 
prejudicada devido à demora na 
resposta de recursos naturais para sua 
demanda, o que pode frustrar muitos 
objetivos pessoais e mundiais 
(MEADOWS, D. L. et. al., 1972), mas 
será que essa afirmativa é tão 
ameaçadora quando a tentativa de 
controlar a demanda sobre os recursos 
oferecidos pela natureza? E quais 
seriam as consequências em modificar 
o meio de vida humano para novos 
padrões? E ainda sim, quais as 
necessidades morais e sociais que 
esse novo modo de vida poderia 
acarretar?  

Essas questões foram levantadas pelo 
grupo de cientistas do M.I.T 
(Massachusetts Institute of Technology) 
chamado de Clube de Roma no 
relatório “Limites do Crescimento” de 

1972, no qual foi liderado por Dennis L. 
Meadows. Esse documento relaciona a 
questão do crescimento da população 
humana e o crescimento do capital 
financeiro e suas implicações na 
capacidade do homem de 
sobrevivência devido ao esgotamento 
de recursos naturais.  

No livro “O Mito do Desenvolvimento 
Econômico” de 1974, Celso Furtado diz 

que quando se estuda determinado 
assunto forma-se bloqueios que 
impede a observação sobre outros 
pontos de vista, dando uma impressão 
da realidade de forma subjetiva. No 
caso, ele analisou a falsa ideia de que 
o progresso econômico, dado naquela 
época principalmente, poderia ser 
alcançado por todos (essa falsa ideia 
também é explicada por Maluf (2000) 
como efeito vazamento do 
crescimento). Naquele momento a 
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grande maioria dos economistas se 
propôs a elaborar esquemas sobre o 
acúmulo de capital baseado no 
progresso tecnológico, sem que suas 
consequências fossem levadas em 
consideração. No livro de Celso 
Furtado (1975) levanta a preocupação 
em relação ao futuro dos países 
chamados subdesenvolvidos, e a 
grande dependência dos países 
altamente industrializados por recursos 
naturais. Furtado (1975) indaga assim 
como o M.I.T. sobre o que aconteceria 
com o mundo se todos os povos da 
Terra buscassem o mesmo modelo de 
desenvolvimento econômico baseado 
na retirada de produtos naturais, 
embora que Furtado (1975) coloca que 
é errôneo pensar que um país 
subdesenvolvido como o Brasil 
chegaria ao padrão de consumo de um 
país desenvolvido como os Estados 
Unidos tão facilmente, pois o fenômeno 
do subdesenvolvimento tem que ser 
levado em consideração, e este 
fenômeno poderia ter sido mais uma 
variável que não foi analisada no 
Relatório pelo grupo de cientistas do 
M.I.T.  

Maluf (2000) diz, que assim que o 
desenvolvimento é visto como 
industrialização e que isso seria uma 
ferramenta de modernização da 
sociedade, pois leva a avanços 
materiais e acaba por induzir 
transformações sociais baseado na 
capacidade tecnológica, ele concorda 
com Furtado, que embora traga certa 
melhora na condição básica de vida 
não necessariamente modifica a 
condição de subdesenvolvimento de 
uma região, acabando por ser assim 
apenas um processo de mimetismo 
social, onde o padrão daquilo que deve 

ser desejado tem que ser imitado dos 
países desenvolvidos.  

Amartya Sen (2003) em seu livro 
Desenvolvimento como Liberdade 
coloca aqui a questão social dentro da 
prerrogativa do desenvolvimento, a 
liberdade que ele propõe é peça 
fundamental para que o 
desenvolvimento ocorra, diminuindo o 
abismo entre as escolhas e 
oportunidades, e para isso é 
necessário que haja oportunidades em 
educação, saúde que complementam 
as chances individuais de 
desenvolvimento, que abrange também 
no que ele chama de cinco liberdades 
instrumentais como: liberdade política, 
facilidade econômica, oportunidade 
social, garantia de transparência e 
segurança protetora. Ele lembra que a 
industrialização e o avanço da 
tecnologia podem contribuir para a 
liberdade humana, (já que o espólio do 
desenvolvimento é a liberdade que 
remove fontes de privação como 
pobreza, falta de oportunidade 
econômica, intolerância) mas existem 
outros fatores que influenciam nas 
capacidades efetivas do ser humano 
dentro do desenvolvimento econômico, 
como o processo político e social assim 
como os valores e costumes de 
determinado local.  

A pobreza não dever ser vista somente 
como baixo nível de renda, mas, 
contudo deve ser encarado como 
inadequadas chances de 
desenvolvimento das capacidades, 
como baixa escolaridade e péssima 
condição de saúde, que afetam a 
conquista de renda. Embora não se 
deve cair no simplismo motivando o 
acesso a educação e saúde com foco 
no aumento de renda e perdendo o 
sentido do desenvolvimento voltado 
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para as pessoas, pois superar 
problemas de opressão e violação das 
liberdades faz parte atualmente do 
processo de desenvolvimento, assim 
como promover o desenvolvimento é a 
capacidade de se basear em agentes 
livres e sustentáveis que expandem 
suas capacidades na busca do padrão 
de vida adequado e valorizado por si. 

Celso Furtado (1975) coloca que é 
mais importante em primeiro momento 
atentarmos para desigualdade social 
dentro dos países periféricos do que a 
desigualdade que existe entre países 
centros e periféricos dentro do sistema 
econômico. Sabe-se que a parcela da 
população em um país periférico que 
consegue reproduzir o padrão de 
consumo de um país centro é mínima, 
mas o que acontecerá se o fenômeno 
do desenvolvimento econômico chegar 
a todas as sociedades do planeta, 
efetivando o meio de vida de países 
ricos? Certamente a pressão exercida 
pela população humana sobre os 
recursos levaria o próprio sistema 
econômico ao declínio, e é certo que 
não se deve ignorar a peculiaridade do 
fenômeno do subdesenvolvimento 
(Furtado 1975), como se para se tornar 
desenvolvido seria necessário 
simplesmente passar por etapas 
determinadas, embora que o processo 
de industrialização nos países 
subdesenvolvidos, que absorveram 
subsidiarias de países centros, os 
levaram a reproduzir os padrões de 
consumo de nações ricas, tendendo a 
concentração de renda. O fato é que as 
economias subdesenvolvidas nunca 
farão efetivamente parte do 
desenvolvimento econômico, sendo 
isso um simples mito, que afasta e 
distorce a visão para as necessidades 

coletivas, agravando as desigualdades 
dentro dos países não desenvolvidos. 

Os pesquisadores do MIT conseguiram 
demonstrar que o processo de 
crescimento econômico na forma como 
ocorre hoje está sujeita a aumentar a 
diferença entre as nações mais ricas e 
pobres, assim como Celso Furtado 
(1975), diz que esse fenômeno é 
potencializado pela concentração de 
capital nos países mais ricos por conta 
do próprio processo de 
retroalimentação positiva do 
crescimento econômico. Desse modo, 
há o questionamento de quantas 
pessoas e quanta riqueza o nosso 
planeta poderá suportar e produzir.  

 

O Brasil é o país detentor de grande 
parte da biodiversidade mundial (por 
volta de 15% a 20%), sendo que de 
plantas superiores o país detêm 24%, 
se destacando no potencial para o uso 
na produção de fitoterápicos, remédios 
caseiros e outros medicamentos 
(Ministério da Saúde, 2016). Porém 
esse potencial biológico não está 
sendo aproveitada, atualmente restam 
somente 7% da Mata Atlântica original, 
a Amazônia já possui 17% desmatado 
e o Cerrado contem 50% de seu 
território ocupado por pastagens e sua 
devastação ainda não foi totalmente 
computada, o que deixa em duvida a 
real situação desse bioma (Ministério 
do Meio Ambiente, 2003), sendo que, o 
desmatamento é a prática mais comum 
da humanidade seguido do escasso 
processo de revegetação, e 
representando o manejo de recursos o 
maior desafio atualmente para a 
sociedade (PARRON et. al., 2008). 
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 Muitas espécies vegetais nativas 
apresentam potencial econômico que já 
foram reconhecidos tanto na esfera 
rural quanto na científica, sendo que 
muitas apresentam mais de uma forma 
de utilização se tornando ainda mais 
vantajosas economicamente. Estudos 
apontam mais de 110 espécies com 
potencial para a alimentação humana e 
animal (58 espécies frutíferas, sendo 
que esse número poderia saltar para 
100), medicina e fármacos, tinturas e 
corantes, ornamentação, produção de 
madeiras, e inclusive para produção de 
biocombustíveis, mostrando a 
importância, sobretudo do 
conhecimento do uso tradicional 
dessas espécies em grupos humanos 
locais. (PARRON et. al, 2008). 

O que fica claro é que o Brasil possui 
oportunidade para estabelecer um 
modelo de desenvolvimento próprio 
através do uso sustentável de seus 
recursos seguindo os princípios 
básicos desenvolvimento 
socioeconômico e conservação 
ambiental da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB), na qual o 
país é signatário, e desse modo gerar 
riquezas e inclusão social (Ministério da 
Saúde, 2016). Ainda mais que a 
necessidade de consciência ecológica, 
parece ser hoje mais do que nunca 
aparente, e isso se comprova no fato 
da crescente pressão que o mercado 
consumidor proporciona exigindo 
produtos que agridem menos o meio 
ambiente (PARRON et. AL., 2008). 

O caráter predatório do uso e ocupação 
do Cerrado devido a agropecuária é 
insustentável em longo prazo, e gera 
muitos impactos socioambientais 
negativos, e somente propor 
programas de preservação não é 
suficiente, existe a necessidade de 

proporcionar através de programas de 
sustentabilidade,  formas de uso do 
recurso que pode gerar capital e 
desenvolvimento sem prejuízo a 
biodiversidade. Os outros biomas do 
Brasil como Caatinga, Pantanal, Mata 
Atlântica e Amazônia possuem 
programas consolidados do governo 
para conservação ambiental, e para o 
Cerrado até 2003 não havia projetos 
especiais orientados para a 
sustentabilidade. (Ministério do Meio 
Ambiente, 2003).  

A Política e Programa Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 
2016, propõe que a agricultura familiar 
deveria ser olhada com mais afinco, 
pois esse tipo de prática representa 
85,1% de estabelecimentos, que 
proporcionam renda e empregos. 
Incluir a agricultura familiar na cadeia 
de produção de fitoterápicos poderia 
significar melhor distribuição de 
riquezas geradas nas cadeias 
produtivas, além de ter potencial de ser 
uma estratégia para se enfrentar as 
desigualdades regionais, servindo 
como ferramenta para impulsionar a 
inserção econômica em áreas onde há 
baixo dinamismo econômico (Ministério 
do Meio Ambiente, 2003). 

No livro, Cerrado: desafios e 
oportunidades para o desenvolvimento 
sustentável, da EMBRAPA (2008), diz 
que existem vários estudos que visam 
diminuir o impacto humano no meio 
ambiente, aproveitando as espécies 
nativas com valor econômico, utilizando 
áreas de revegetação e reserva legal 
aliado ao princípio da estratégia do 
“Cerrado em Pé” que aproveita os 

recursos sem prejuízo ao meio 
ambiente. São duas maneiras 
oportunas de aproveitamento das 
espécies nativas do Cerrado: o 
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extrativismo não madeireiro e a 
domesticação de espécies nativas. 

A primeira é mais comum entre as 
populações locais, que se baseia na 
coleta ou apanha de produtos como a 
madeira, látex, sementes, frutos entre 
outros, porém essa coleta se dá sem 
muita tecnologia associada e por 
tempos determinados durante o ano. 
As espécies mais comuns de 
exploração da forma extrativista são os 
frutos da Mangaba (Hancornia 
speciosa), as fibras do Buriti (Mauritia 
flexuosa), o óleo da Copaíba 
(Copaifera langsdorffii), a amêndoa do 
Pequi (Caryocar brasiliense), a casca 
do Angico (Anadenanthera colubra) e a 
casca do Barbatimão (Stryphnodendron 
adsringens). Segundo o IBGE (2006) 
citado por Parron et. al. (2008) a 
produção de Mangaba, fibras de Buriti 
e o óleo de Copaíba vêm diminuindo ao 
longo do tempo, embora não haja 
dados oficiais de produção dentro das 
áreas do Cerrado, a exceção seriam as 
amêndoas do Pequi na qual sua coleta 
vem aumentando significativamente. O 
potencial desses produtos no mercado 
interno e externo se deve ao aumento 
pela demanda de espécies nativas por 
sabores exóticos, porém o comércio 
local e regional dessas espécies não é 
computado, deixando uma lacuna na 
verdadeira dinâmica comercial desses 
produtos.  

O extrativismo tem potencial para o uso 
sustentável do recurso natural, e a 
vantagem do extrativismo é o fato das 
espécies já estarem adaptadas as 
condições de clima e solo, diminuindo a 
dependência de insumos e manejo de 
pragas (TURINI e MACÊDO, 2013), e 
poder atuar na melhoria das condições 
econômicas de certas populações 
locais. Mas quando a demanda desses 

produtos começa a ultrapassar a 
capacidade da natureza de repor, se 
inicia as preocupações em relação a 
manutenção das espécies nativas, 
portanto, o extrativismo pode ser de 
caráter sustentável, ou predatório, 
diminuindo a quantidade de recarga de 
sementes e frutos que servem inclusive 
de alimento para animais, que também 
atuam na dispersão dessas espécies, 
além do fato que o coletor acaba por 
escolher os melhores indivíduos, 
deixando para a natureza populações 
inferiores, revelando assim a 
importância em realizar técnicas que 
permitam a exploração programada 
desses recursos. O uso sustentável por 
outro lado garante os níveis adequados 
de recursos para a manutenção da 
biodiversidade que seja 
economicamente viável e socialmente 
justo (PARRON et. al., 2008).  

Os desafios do extrativismo se 
esbarravam na falta de legislação que 
regulamentavam essas práticas até o 
“Novo Código Florestal” de 2012 

(PLANALTO, 2017) (PARRON et. al., 
2008) ser promulgado, agora o 
problema está na conscientização 
efetiva do mercado consumidor em 
assumir sua responsabilidade na 
obtenção desses produtos (PARRON 
et. al., 2008), e na escassa quantidade 
de pesquisa em manejo sustentável, 
cultivo e impacto do extrativismo sobre 
as espécies, talvez devido ao 
imediatismo imposto nas academias, e 
baixo incentivo para os pesquisadores 
estudarem as espécies nativas (MING, 
et. al, 2003). É importante a realização 
de pesquisas de coleta de dados que 
fomentem o conhecimento sobre o ciclo 
de vida desses organismos, como a 
localização da espécie na paisagem, a 
disponibilidade de flores, frutos e 
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sementes durante o ano, estrutura 
populacional da vegetação, densidade 
de populações e formas de 
propagação, assim como conhecer as 
pragas e doenças, e propor medidas 
mitigadoras quando a quantidade de 
indivíduos da espécie estiver em 
declínio (PARRON, et. al. 2008) (MING, 
et. al, 2003), pois dependendo da 
região onde a planta se encontra 
haverá a necessidade de manejo 
adequado, uma planta que situa no 
interior de uma floresta merece estudo 
diferenciado por exemplo de plantas 
que situam-se nas bordas da mata, 
além de que o conhecimento tradicional 
sobre o uso das plantas devem ser 
considerados em pesquisas, pois se 
revela um grande avanço para os 
estudos etnobotânicos (MING, L. C., 
2003). 

O extrativismo em contra ponto a 
domesticação de espécies se aplica 
melhor devido ao fato de não ser todas 
as espécies que se consegue 
domesticar ou ter seus derivados 
químicos sintetizados, além do 
extrativismo ter caráter mais cultural 
que econômico, levando em 
consideração os valores tradicionais 
das populações locais (PARRON, et. 
al. 2008). Até mesmo porque o manejo 
extrativista adequado acaba por ser 
uma forma de domesticação, a medida 
que vai se conhecendo a dinâmica 
biológica do organismo (MING et. al. 
2003). Ademais, para a proteção da 
atividade extrativista é necessário 
políticas públicas que estabeleçam 
formas de comercialização, assim 
como a Lei Pró-Pequi de 2001 no 
estado de Minas Gerais que 
implementou uma política pública para 
o incentivo ao cultivo, extração, 
consumo e transformação do pequi e 

outros frutos de forma sustentável, 
assim a derrubada da árvore e a coleta 
de fruto fora de época se tornou 
proibida (TURINI e MACÊDO, 2013). 
Assim como é necessário políticas que 
ajude na distribuição, e inserção dos 
produtos no mercado (PARRON, et. al. 
2008), e no controle da flutuação dos 
preços durante o ano, como a Política 
de Garantia do Preço Mínimo para a 
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) que 
está beneficiando famílias do litoral 
Norte do estado da Paraíba, além de 
estar garantindo o extrativismo do baru 
e buriti (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2017). 

Já a domesticação de espécies é 
considerada uma forma de evolução 
conduzida pelo homem na qual são 
selecionadas populações mais 
adequadas as necessidades humanas 
através de técnicas e ações, sendo 
essas intencionais ou não. Essas 
técnicas de melhoramento e seleção 
genética não é recente, data-se por 
volta 9 mil anos a.C. as primeiras 
modificações ocorridas, no caso da 
cevada e do trigo. O aumento da 
população humana com o surgimento 
das primeiras aldeias e cidades 
modificou a demanda por alimentos, 
fazendo com que o humano procurasse 
reduzir a quantidade de plantas que 
eram originalmente utilizadas no 
consumo reproduzindo apenas para as 
espécies que eram mais produtivas, 
por isso, por mais diverso que seja a 
biodiversidade, são poucas as espécies 
que foram ao longo do tempo 
selecionadas para utilização humana. E 
no Brasil a grande maioria das plantas 
utilizadas são de origem estrangeira, 
talvez por conta da recente colonização 
do território e pouco conhecimento das 
espécies locais, aliado a dominação da 
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cultura europeia que somente cultivou 
no Brasil espécies que eram de seu 
interesse (PARRON, et. al, 2008), 
embora haja algumas iniciativas sobre 
o estudo da domesticação de plantas 
nativas, essas são escassas e 
incipientes (MING, et. al., 2008). 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

A Sub-bacia hidrográfica do Rio 
Canoas tem área de 662,95 km², 
perímetro de 135 km, e apresenta 57 
km de comprimento do curso de água. 
Faz parte da Bacia Hidrográfica dos 
rios Sapucaí Mirim/Grande, que tem o 
seu comitê (CBH-SMG, Comitê de 
Bacia Hidrográfica-Sapucaí 
Mirim/Grande) integrado por 23 
municípios, dentre os quais Franca é a 
sede da Secretaria Executiva.  A área 
de contribuição da Bacia Hidrográfica 
do Rio Canoas é de 451 km² no estado 
de São Paulo e 214 km² no estado de 
Minas Gerais (SigRH, 2016), 
(BERTELLI et.al., 2014). 

Em análise do livro “Como elaborar 
projetos de pesquisas” de Antônio 

Carlos Gil (2002), o presente estudo 
busca oferecer uma pesquisa 
quantitativa, que propõe a organização 
de dados em tabelas, apresentando 
uma ordenação lógica e fácil para 
redação. E oferece uma pesquisa 
qualitativa onde é possível fazer uma 
avaliação entre as observações e 
interpretações dos dados, à medida 
que a pesquisa avança. Esse estudo 
tem natureza aplicada com objetivos: 
experimental, através da coleta de 
informações em campo e análises 
quantitativos de dados, busca informar 
quais espécies de plantas se 
encontram na região, números 

quantitativos referentes a densidade de 
suas populações, valores de 
importância; portanto esse estudo 
também tem objetivo descritivo, pois 
tem intenção de delinear a real 
situação das populações vegetais da 
região da Bacia Hidrográfica do Rio 
Canoas quanto a categoria de ameaça 
que se encontram e associar com o 
potencial extrativista para o 
desenvolvimento socioambiental; e por 
fim, esse estudo após todos os 
levantamentos descritivo, tem objetivo 
de propor explicações para a relação 
da situação da vegetação e seu 
potencial ou não do uso extrativista 
para fins de produção de 
medicamentos fitoterápicos. E no 
decorrer da pesquisa, irá se valer de 
procedimentos em campo para coleta 
de informações, e estudos 
bibliográficos e documentais para 
validação de hipóteses. Então o 
método de procedimento irá ser 
histórico comparativo estatístico, com 
observação direta intensiva através de 
coleta de dados em campo em equipe 
com anotações em fichas de campo.  

Desse modo trabalho se baseia no 
levantamento fitossociológico, que tem 
por finalidade conhecer 
qualitativamente e quantitativamente o 
universo florestal e prover meios de 
preservação, conservação, ou 
determinar corretamente o uso 
recreativo e/ou econômico. Para tanto, 
é estipulado pelo IBGE (2012) 
detalhamentos dos inventários 
florestais, especificando seus objetivos. 
No caso desse trabalho será realizado 
levantamento florestal de 
reconhecimento, que visa conhecer 
áreas de uso recreativo e lazer, por 
tanto passível conservação por lei, e 
uso para sistemas de agricultura. 
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Normalmente esse tipo de 
levantamento se baseia em um número 
baixo de intensidade de amostra e a 
expectativa de erro se baseia na casa 
dos 20% ou mais. A técnica de 
amostragem é não-aleatória seletiva, 
que seleciona as unidades de forma 
arbitrária, porém previamente 
escolhidas através de mapas ou em 
campo. Essa forma de escolha das 
áreas ocorre quando há a necessidade 
de encontrar lugares mais 
representativos (IBGE, 2012), no caso 
desse estudo, a região da Bacia 
Hidrográfica do Rio Canoas se 
encontra bastante devastada pela 
agricultura restando poucos 
remanescentes florestais, que ainda 
sofrem com as queimadas clandestinas 
não naturais, intencionais ou não, e 
como o objetivo do estudo é fazer 
levantamento de áreas savânicas 
dentro de uma área de transição entre 
o Cerrado e Mata Atlântica, foi 
necessário escolher as regiões de 
coletas, embora tenha sido incluída 
áreas de domínio de espécies de Mata 
Atlântica pois existem plantas que 
participam naturalmente dos biomas 
cerrado e mata atlântica, por se tratar 
de uma área de tensão ecológica.  

Os grupos florestais se agrupam de 
diferentes formas no terreno, existindo 
métodos diferentes para a coleta dos 
vegetais. No caso, de acordo com 
IBGE, 2012, o melhor método para 
esse estudo é o de quadrados ou 
parcelas, na qual consiste em 
identificar as árvores dentro da área 
delimitada, onde alguns grupamentos 
florestais se encontram em colônias e 
outros não, o tamanho da parcela 
também foi escolhido de acordo com os 
critérios do IBGE, 2012, na qual coloca 
que o tamanho deve ser suficiente para 

conter em torno de 30 árvores 
escolhidas pelo método aleatório, 
embora que nesse estudo optou-se por 
fazer levantamento de todos os 
indivíduos dentro do quadrado, o que 
resulta no final mais do que o número 
de árvores por parcela proposta pelo 
IBGE (2012), e que não necessite de 
muito tempo para ser realizado devido 
aos custos, mas que englobe a maior 
variedade possível.   

Portanto, será realizado levantamento 
florístico através do método de 
parcelas múltiplas, com o objetivo de 
fazer a quantificação da composição 
florística, estrutura, funcionamento, 
dinâmica e distribuição da vegetação. 
Serão demarcadas 30 parcelas com 
medidas de 10m X 10m, distribuídas 
aleatoriamente, sendo em áreas de 
composição de Cerrado em várias 
fisionomias e em vários estágios de 
regeneração na região da Bacia 
Hidrográfica do Rio Canoas. Serão 
considerados indivíduos de hábitos 
arbóreos, arbustivos, e herbáceos, e 
para cada indivíduo amostrado será 
anotado características gerais e 
coletado amostras de material 
vegetativo e/ou reprodutivo para 
posterior identificação taxonômica 
usando literatura especializada e 
comparação com exsicatas. No 
levantamento fitossociológico será 
estimado o índice de diversidade e os 
seguintes parâmetros: densidade 
relativa (DR); frequência relativa (FR); 
dominância relativa (DoR) por área 
calculada a partir da área basal de 
cada indivíduo arbóreo a 1,30 m do 
solo; índice do valor de importância 
(IVI) e de cobertura (IVC) segundo 
Muller- Bomboise Ellenberg (1974) 
citado por Teixeira et. al (2004). Os 
parâmetros quantitativos serão 
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calculados pelo programa FITOPAC. 
Os materiais utilizados no 
levantamento florístico serão: GPS 
Garmin 60 CSX, fitas zebradas e 
balizas para demarcar as parcelas em 
campo, guilhotina e tesoura de poda 
para coleta de material vegetal, trena 
de 50 m, pranchetas, câmera 
fotográfica Canon 5D Mark II, materiais 
de proteção como chapéus e perneiras, 
lupa e uma ficha técnica para anotação 
das características dos vegetais como 
o de indivíduos com mais de 10 cm  de 
DAP (diâmetro na altura do peito), 
altura dos indivíduos arbóreos, hábito, 
quantidade por espécies, e outras. 
Será usada bibliográfica pertinente ao 
levantamento das espécies e as 
exsicatas serão mandadas à Institutos 
de Botânica. 

Após os levantamentos florístico, será 
feito comparação das espécies 
analisadas com os Livros de Lista 
Vermelhas de Espécies Ameaçadas 
(SP, MG, e Brasil e internacionais), e 
levantamento fitossociológico para se 
avaliar as populações dos indivíduos, o 
estado de conservação das espécies 
de plantas encontradas nos 
remanescentes. Será feito discussão 
dos Mapas temáticos das distribuições 
das parcelas, biomas e ecossistemas e 
as influencias socioeconômicas para o 
uso e ocupação do solo, e dos 
remanescentes de vegetação nativas. 

4. Resultados Parcial/Final 

 

Foram colhidas 80% parcelas, parte do 
material botânico foi identificado e 
comparado em livros de espécies 
ameaçadas. Até o momento não 
encontramos plantas na categoria de 
risco de extinção, embora devido a 

grande fragmentação do habitat (o que 
já era esperado) as espécies em 
questão podem entrar na categoria de 
risco de extinção localmente, o que 
abre brechas para novos estudos 
dentro da área de fitossociologia do 
Cerrado do Nordeste Paulista e 
Sudoeste de Minas Gerais. Em relação 
ao uso medicinal, as espécies 
analisadas até o momento que se 
destacam no potencial para uso 
fitoterápico e extrativismo são: Xylopia 
aromatica (pimenta de macaco), 
Bauhinia rufa (pata de vaca), Caryocar 
brasiliense (pequi), Byrsonima 
intermedia (murici), Miconia rubiginosa 
(quaresmeira branca), 
Stryphnodendron adstringens 
(barbatimão verdadeiro), Qualea 
grandiflora (pau terra), Baccharis 
trimera (carqueja) (MARONI, 2006) 
(PARRON et. al, 2008). A medida que 
novas plantas forem colhidas e 
identificadas poderão surgir novas 
espécies com potencial extrativista 
medicinal. 

5. Considerações Parcial/Final 

 

Até o presente momento os resultados 
da pesquisa se mostram satisfatória e 
dentro dos parâmetros esperados para 
espécies coletadas. Ainda existe a 
necessidade de complementação no 
referencial teórico, incluindo mais 
pesquisadores dentro da área de 
desenvolvimento socioambiental, para 
corroborar o uso sustentável da 
agricultura no Brasil. Pretende-se 
incluir na discussão Sachs e acordos 
firmados pelo Brasil como a Agenda 
21, e legislações pertinentes. E para 
corroborar a ideia do potencial 
medicinal das espécies do Cerrado, 
ainda pretende-se colocar os 
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conhecimentos de farmacognosia 
(parte da farmacologia que trata das 
drogas ou substâncias medicinais em 
seu estado natural, antes de serem 
manipuladas) e os aspectos políticos, 
legais, econômicos e técnicos da 
produção de fitoterápicos. 
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Resumo 
 Busca através da contextualização e 
de estudos habitacionais a inserção da 
habitação social no desenvolvimento 
socioeconômico regional. Caracteriza 
as condições socioeconômicas da 
população contemplada, descreve a 
influência das metodologias de 
implantação dos conjuntos 
habitacionais e, seu impacto para o 
desenvolvimento de determinadas 
regiões. Utiliza a pesquisa exploratória, 
qualitativa e de campo, aplicadas na 
implantação dos conjuntos 
habitacionais. 
Palavras-Chave: Desenvolvimento 
Regional, Habitação social, Conjuntos 
Habitacionais. 

Abstract 
  
It seeks through the contextualization 
and housing studies the insertion of 
social housing in regional socio-
economic development. It characterizes 
the socioeconomic con-ditions of the 
con-tempered population, describes the 
influence of the methodologies of 
implementation of the habitat sets, and 
their impact on the development of 
certain regions. It uses exploratory, 
qualitative and field research, applied in 
the implementation of housing projects. 
Keywords: Regional Development, 
Social Interest Housing, Housing Sets.  

1. Introdução 

O surgimento de 
questionamentos sobre habitações de 
interesse social em todo o mundo se 
exacerbou após a segunda guerra 
mundial em um momento histórico de 
conflitos entre povos de diferentes 
etnias, juntamente com outro grande 
acontecimento tecnológico. Porém a 
Revolução Industrial modifica 
totalmente o modo de ver as cidades 
trazendo grande parte da população 
rural para viver em conjunto com várias 
famílias de diferentes classes sociais, 
religiosas e culturais. O êxodo rural 
aconteceu com rapidez espantosa 
trazendo para as cidades que cresciam 
de forma desordenada problemas 
sanitários e urbanísticos sem 
infraestrutura para receber tamanha 
demanda populacional em tão pouco 

tempo. Assim surgem questionamentos 
entre profissionais relacionados a área 
de deixar o pensamento individualista 
buscando o compreendimento da 
sociedade pensando no coletivo, 
construindo nos séculos XVIII e XIX 
para novos clientes coletivos 
constituídos basicamente de 
trabalhadores nas indústrias e 
escritórios. (KOPP, 1990). 

A pesquisa objetiva analisar, 
demonstrar os impactos da 
implantação habitação social no 
desenvolvimento socioeconómico e seu 
impacto regional, trazendo o histórico 
das habitações sociais no mundo para 
o âmbito nacional, estadual até o 
panorama regional, caracterizar as 
condições socioeconômicas da 
população residente; demonstrar quais 
as interferências socioeconômicas mais 
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afetadas e qual a abrangência de cada 
implantação; contextualizar o impacto 
da implantação dos conjuntos 
habitacionais no desenvolvimento local; 
pontuar as metodologias de 
implantação e demonstrar os valores 
investidos na área.   

Os apontamentos deverão subsidiar a 
concepção de estudos regionais de 
forma a observar o desenvolvimento 
regional, englobando a sociedade de 
modo totalitário no processo de 
ocupação e pós ocupação dos 
conjuntos habitacionais existentes, 
trazendo consigo o convívio social para 
as referidas unidades e a questão da 
qualidade ambiental para perto da 
população afetada e seu entorno.  

2. Referencial Teórico 

As grandes transformações 
ocorridas no século XVIII através de 
novas tecnologias e principalmente a 
maior liberdade da população de 
cidades antes finitas, ocasionaram 
grandes transformações territoriais e 
locacionais urbanas.  Segundo 
Frampton (2008), a cidade finita como 
era a que existia na Europa ao longo 
de quinhentos anos precedentes foi 
transformada, no período de um 
século, através da interação de uma 
quantidade de forças técnicas e 
socioeconômicas, muitas emergiam 
pela primeira vez na segunda metade 
do século XVIII. Com destaque do 
ponto de vista técnico, para as 
inovações como a produção em massa 
de trilhos de ferro, inventada em 1767 
por Abraham Darby, e a semeadeira 
mecânica para plantio em linha de 
Jethro Tull. 

Com a motivação para a 
produção em massa e substituição de 
métodos arcaicos de produção, a 
população industrial crescia  e 
necessitada cada vez mais de 

alimentos e em menor espaço de 
tempo.  

Ao mesmo tempo de acordo 
com FRAMPTON (2008), a indústria 
têxtil doméstica auxiliava na 
sustentação da economia agrária da 
primeira metade do século XVIII, 
transformando-se rapidamente em 
1764 pela máquina de fiar de James 
Hargreaves, aumentando muito a 
capacidade de fiação individual e 
depois pelo tear a vapor de Edmund 
Cartwright, que foi utilizado pela 
primeira vez na produção fabril em 
1784. 

Segundo BENEVOLO (1976), 
quando a população aumentou todas 
as quantidades aumentaram, sendo 
construídas estradas mais amplas, 
canais mais largos e profundos, 
crescendo de forma rápida o transporte 
por água e terra, aumento ao mesmo 
tempo a migração, gerando a 
necessidade de construção de novas 
casas em números jamais vistos 
anteriormente. 

Todas as modificações na 
sociedade partindo do aumento de 
tecnologia industrial e nas 
telecomunicações, trouxeram consigo 
obrigações maiores para o poder 
público que por sua vez modifica sua 
maneira de construir, construindo 
espaços mais amplos que 
comportassem o atendimento a esse 
novo número populacional. 

Com a Revolução industrial os 
principais centros europeus 
aumentaram consideravelmente a sua 
população, com isso significativas 
transformações aconteceram no modo 
de vida e na moradia de grande parte 
daqueles habitantes. Conjuntura que 
resultaria em mudanças significativas 
no uso do solo e na paisagem das 
cidades, afirma ALMEIDA (2007).  

As condições sanitárias e 
habitacionais neste período de 
crescimento da indústria foram de 



162 

Kanazawa, R K.; Fadel, B. A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 
2017. 167-178p.; 226p. 
 

maneira precária, deixando marcas no 
crescimento das cidades, 
principalmente na questão de higiene. 

‘‘Alguns dos melhoramentos 
higiênicos dependem da indústria; 
por exemplo, a melhoria na 
alimentação é devida aos 
progressos no cultivo e no 
transporte, e a limpeza pessoal é 
favorecida pela maior quantidade 
de sabão e roupas íntimas de 
algodão a preço razoável; as 
moradias tornam-se mais 
higiênicas graças à substituição da 
madeira e da palha por materiais 
mais duráveis, e ainda mais pela 
separação entre a casa e a oficina; 
as redes de esgotos e de águas 
mais eficientes tornam-se possíveis 
pelo progresso da técnica 
hidráulica etc. As causas decisivas, 
porém, são provavelmente os 
progressos da Medicina, que 
produzem efeitos também nos 
países europeus não 
industrializados onde, de fato, a 
população aumenta no mesmo 
período através do mesmo 
mecanismo.’’ (BENEVOLO, 1976, 
p. 22). 

As acomodações desse 
crescimento tão rápido levaram a 
transformações que velhos bairros em 
áreas miseráveis, sendo construídas 
moradias baratas e cortiços, dada 
principalmente a carência de transporte 
municipal, tentando assim proporcionar 
de forma menos onerosa possível, 
alojar o maior número possível de 
habitações rudimentares, o mais 
próximo dos centros produtivos. Tais 
habitações devido a suas lotações não 
detinham condições mínimas de luz e 
ventilação, não possuíam espaços 
abertos, péssimas instalações 
sanitárias que eram externas e de uso 
comum, gerando uma acumulação de 
excrementos e lixo e a inundações, 
provocando doenças como 
tuberculose, surtos de cólera na 
Inglaterra e na Europa Continental 
entre 1930 e 1940, afirma FRAMPTON 
(2008). 

‘‘Essas epidemias tiveram o efeito 

de precipitar reformas sanitárias e 

pôr em prática algumas leis mais 

antigas sobre a construção e a 

manutenção de conturbações 

densas. Em 1833, as autoridades 

londrinas determinaram que a Poor 

Law Commission, presidida por 

Edwin Chadwick, investigasse as 

origens do surto de cólera em 

Whitechapel. Disso resultaram o 

relatório de Chadwick, Na Inquiry 

into the Sanitary Conditions of de 

Labouring Population in Great 

Britain [Investigação sobre as 

condições sanitárias da população 

trabalhadora na Grã- Bretanha] 

(1842), a Comissão Real sobre o 

Estado das Grandes Cidades e dos 

Bairros Populosos de 1844 e por 

fim, a Lei da Saúde Pública de 

1848. Essa lei, junto com outras, 

tornavam as autoridades locais 

legalmente responsáveis pelo 

esgoto, a coleta de lixo, o 

fornecimento de água, as vias 

públicas, a inspeção de 

matadouros e o enterro dos 

moradores. Medidas semelhantes 

ocupariam Haussmann durante a 

restauração de Paris entre 1853 

1870.’’ (FRAMPTON, 2008, p. 15). 

 

 

Em resposta aos problemas 
sociais e sanitários desse momento 
histórico surgiram as iniciativas para a 
reforma da cidade industrial, com os 
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anseios de ordenar o crescimento e 
criar melhores condições de 
infraestrutura. Surgem propostas de 
ordenamentos urbanos construídos por 
reflexões que se desdobram no 
imaginário, sendo modelos de cidades 
industriais, situando-se na dimensão 
utópica, de um conjunto de filosofias 
políticas e sociais Owen, Fourier, 
Considérant, Proundhon, Ruskin, 
Morris ou reais utopias Cabet, 
Richardson e Moris, sendo distinguidos 
por uma maior riqueza de detalhes ou 
menos, havendo projeções espaciais 
de imagens de cidades futuristas, 
segundo CHOAY (1992). 

Os modelos e teorias mais 
significativos do ponto de vista da 
inovação, poderia citar a Teoria dos 
Paralelogramos de Owen; os 
Falanstérios idealizados por Charles 
Fourier, o qual influenciou 
significativamente  nos séculos 
seguintes a produção de habitação 
coletiva na Europa e na América, a 
Cidade Industrial de Tony Garnier, e o 
modelo de implantação muito utilizado 
no período de pós-guerra para 
reconstrução das cidades europeias, a 
Cidade Jardim de Howard. 

Owen elabora um modelo onde a 
convivência seria a base da 
comunidade, pequenas cidades para 
uma população restrita, trabalhando 
coletivamente no campo e na oficina, 
sendo auto suficiente, sem todos os 
serviços abrangidos na própria cidade. 
O número de habitantes deveria ser 
entre 800 a 1200 preferencialmente, as 
áreas de cultivo seriam de 800 a 1500 
acres por pessoa, cultivadas com 
enxada e arado, afirma BENEVOLO 
(1976). 

Charles Fourier pensava em 
uma sociedade não repressiva e que 
dependeria do estabelecimento de 
comunidades ideais ou ‘‘falanges’’, em 
‘‘falanstérios’’, onde a sociedade viveria 
se relacionaria seguindo os princípios 

fisiológicos fourieriano da ‘‘atração 
passional’’, afirma FRAMPTON (2008). 

Tais construções eram 
projetadas para serem implantadas em 
campos abertos, com a sua economia 
predominante agrícola e suas áreas 
centrais seriam destinadas para 
funções públicas. 

Segundo BENEVOLO (1976), 
Fourier acreditava em uma propriedade 
inteiramente coletiva, onde os homens 
abandonassem as cidades e se 
recolheriam em falanges de 1.620 
indivíduos e alojados em edifícios 
coletivos construídos especialmente 
para as referidas habitações. A vida 
seria dividida como em um hotel com 
os idosos alojados no pavimento térreo, 
as crianças em mezaninos e os adultos 
nos pavimentos superiores, todos os 
serviços seriam centralizados e 
coletivos, tais edifícios deveriam ser 
simétricos, com três pátios e grande 
quantidade de entradas. 

Em 1898 com a publicação do 
livro ‘‘Garden Cities of Tomorrow’’, 
nasce o conceito de ‘‘Cidade Jardim’’ 
na Inglaterra, publicado por Ebenezer 
Howard, tendo como objetivo 
solucionar problemas de insalubridade 
e pobreza encontrados na cidade de 
Londres, o isolamento de tais cidades 
seria realizado por grandes cinturões 
arborizados e as habitações  amplas, o 
conceito seria  uma estratégia para o 
desenvolvimento regional almejando 
conter o fluxo migratório para as 
cidades, o transporte público seria 
eficiente. Howard especificou até 
mesmo a análise para implantação dos 
locais  que fossem servidos por belas 
paisagens e ar puro, servindo assim de 
polos de atração para novos 
moradores, afirma ALMEIDA (2007). 

As cidades jardins seriam 
projetadas em formato concêntrica, 
circundada por via férrea. 
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‘‘Garden City, which is to be built 
near the centre of the 6,000 acres, 
covers an area of 1,000 acres, or a 
sixth part of the 6,000 acres, and 
might be of circular* form, 1,240 
yards (or nearly three-quarters of a 
mile) from centre to circumference. 
(Diagram 2 is a ground-plan of the 
whole municipal area, showing the 
town in the centre; and Diagram 3, 
which represents one section or 
ward of the town, will be useful in 
following the description of the town 
itself — a description which is, 
however, merely suggestive, and 
v/ill probably be much departed 
from.) 

Six magnificent boulevards—each 
120 feet wide—traverse the city 
from centre to circumference, 
dividing it into six equal parts or 
wards. In the centre is a circular 
space containing about five and a 
half acres, laid out as a beautiful 
and well-watered garden ; and, 
surrounding this garden, each 
standing in its own ample grounds, 
are the larger public buildings—
town hall, principal concert and 
lecture hall, theatre, library, 
museum, picture-gallery, and 
hospital. 

The rest of the large space 
encircled by the " Crystal Palace 
" is a public park, containing 145 
acres, which includes ample 
recreation grounds within very 
easy a-ccess of all the people.’’ 
(HOWARD, 1902, p. 22). 

Segundo HOWARD (1992), as 
cidades jardins teriam uma arquitetura 
e design variado, e as habitações 
poderiam ter caráter coletivo através de 
seus jardins e até mesmo cozinhas 
comunitárias, seguindo critérios 
sanitários estabelecidos pelas 
autoridades municipais devendo estes 
ser rigorosamente seguidos. 

O convívio em comunidade e a 
liberdade nas construções residenciais 
de diferentes estilos arquitetônicos 
seriam encorajados. 

Outro marco histórico para o 
cenário habitacional social no mundo 
foi a primeira guerra mundial, 
envolvendo quase todos os países 
europeus e as maiores potencias do 
mundo, conforme afirma POLETO 
(2011), certamente sem os grandes 
conflitos ocorridos a história da 
arquitetura moderna e a produção 
habitacional seria outra. A preocupação 
com racionalidade dos materiais, 
métodos de industrialização da 
construção, emprego de elementos 
padronizados e pré-fabricados, no 
cenário urbanístico os espaços 
coletivos abertos em oposição a 
importância dos espaços privados foi 
os dos principais aspectos que 
influenciaram a construção de milhares 
de moradias, com relação pela 
demanda do processo de 
industrialização e em áreas devastadas 
pela Primeira-Guerra Mundial. Tais 
processos levaram a construção de 
milhares de unidades na Europa no 
Segundo Pós-Guerra, por intermédio 
de programas habitacionais de 
reconstrução. 

‘‘A ideia de um congresso 

internacional de arquitetura de 
vanguarda foi proposta pela primeira 
vez pelo arquiteto soviético El Lissitzky, 
o qual convidou Le Corbusier para se 
associar a ele na realização de um 
congresso internacional de arquitetura 
em Moscou em 1924 (Mumford, 2000). 
Divergências políticas entre arquitetos 
marxistas e outros mestres europeus 
fizeram com que o Congrés 
Internationaux d’Architecture Modern, 

CIAM, fosse fundado quatro anos 
depois, em 1928, na Suiça, com 24 
arquitetos representando oito países 
europeus – Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Espanha, França, Holanda, Itália e 
Suiça, que assinaram um documento 
conjunto ao final do encontro, a 
‘‘Declaração de La Sarraz’’. Além dos 

signatários da Declaração, diversos 
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outros arquitetos e convidados 
participaram do congresso.’’ (POLETO, 

2011, p. 07). 

Vários fatores estiverem ligados 
a fundação dessa organização 
internacional que defendesse os 
preceitos da nova arquitetura, como o 
episódio da eliminação de Le Corbusier 
e Pierre Jeanneret pelos membros do 
jurí ligados a Ecole des Beux-Arts, no 
concurso para sede da Liga as Nações 
em 1927, no mesmo ano os principais 
arquitetos alemães e convidados da 
Áustria, Bélgica, França e Holanda se 
reuniram na mostra de habitação 
Deutsche Werkbund 
Weissenhofsiedlung, em Stuttgart. 
Promovendo a arquitetura de 
vanguarda nos países europeus nas 
décadas de 20 e 30 do século passado, 
sendo importante citar a iniciativa de 
Ebenezer Howard em 1913, com a 
criação do Internacional Federation for 
Housing and Planning (IFHP), 
objetivando discutir as melhores 
localidades para aplicação dos 
conceitos de cidade jardim, realizando 
até o ano de 1928, conferências em 
Paris, Londres, Bruxelas, Gothenburg, 
Amsterdam, Nova York e Viena, 
propagando os ideias do modelo de 
cidade jardim, segundo POLETO 
(2011). 

No segundo congresso dos 
CIAM de 1929, em Frankfurt a 
habitação social se torna um polêmico 
tema, as casas isoladas no lote são 
descriminadas, se tornando os 
conjuntos habitacionais unifamiliares 
assumem uma posição de modelo 
adequada para o novo modelo de 
sociedade. 

 

‘‘Junto a estes agrupamentos são 
incluídos equipamentos públicos 
complexos identificados com a 
política socialdemocrata. No ano de 
1925 a administração municipal de 
Frankfurt convida para assumir o 
posto de arquiteto chefe Ernest 
May que havia trabalhado na 

Inglaterra com Unwin, seguidor das 
ideias de Howard sobre as cidades 
jardins. May inicia um programa 
baseado na economia no projeto e 
na construção que resultou no 
incrível número de 15 mil unidades 
habitacionais sob a sua direção.’’ 
(SILVA, 2006, p. 17). 

No Brasil o estado foi obrigado 
a intervir nas questões habitacionais, 
devido as condições sanitárias, a 
deterioração das condições de vida na 
cidade foi provocado pelos 
desempregados e pelos trabalhadores 
mal remunerados, por falta de 
habitações populares e devido ao 
crescimento desordenado das cidades. 
O poder público teve como prioridade o 
controle sanitário das habitações, as 
legislações e os códigos de posturas,  
participação direta em obras de 
saneamento das baixadas, urbanização 
da área central e implantação de rede 
de água e esgoto BONDUKI (2017).  

‘‘Nos últimos quinze anos do século 
XIX, higienistas, médicos e 
engenheiros já começaram a 
clamar pela criação de leis e 
serviços sanitários similares aos 
existentes na Europa. E, tendo 
obtido o apoio da opinião pública, 
conseguiram fazer com que o 
Estado desse prioridade à 
questão.’’ (BONDUKI, 2017, p. 36). 

Em um primeiro momento no 
Brasil foi emergente a produção de 
vilas construídas por companhias 
privadas, chamadas vilas operárias de 
empresas ou núcleo fabril, destinadas a 
abrigar seus operários. Segundo 
BONDUKI (2014), a emergência dessa 
tipologia habitacional possui vertentes, 
como a filantropia dos empresários que 
se importavam com a harmonia entre 
capital e o trabalho, juntamente com a 
possibilidade de atração de novos 
operários e controle permanente da 
burguesia. 

As construções buscavam 
proximidade com as fontes de energia 
e às indústrias, o que se tornaria um 
processo de urbanização de pequenos 
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núcleos providos de serviços e 
equipamentos, sabendo que em vários 
casos as indústrias eram distantes da 
malha urbana. 

Segundo BONDUKI (2014), com 
o país com características  de 
economia agrário-exportadora, 
favoreceram a produção de unidades 
habitacionais pelo poder privado, sendo 
estimulado pelo próprio Estado através 
de incentivos ficais, segurança jurídica 
para que os laçadores de imóveis e o 
não cumprimento de muitas normas 
sanitárias e edilícias, a produção de 
casas para aluguel foram estimuladas 
impulsionadas pelo baixo risco no 
investimento e principalmente pela falta 
do controle do estado na regulação dos 
valores de aluguéis e da valorização 
imobiliária. 

‘‘As companhias mutuárias e 

sociedades imobiliárias, 
entidades privadas que 
administravam a poupança de 
cidadãos preocupados com a 
aposentadoria, edificaram vilas 
maiores. As mútuas, após a 
aprovação da lei federal 
regulamentando seu 
funcionamento, passaram a 
concentrar grande volume de 
recursos, aplicados, com 
frequência, na construção de 
casas de aluguel que garantiam 
segurança, rentabilidade e 
valorização imobiliária. Exemplo 
desse tipo de empreendimento 
foram três vilas edificadas pela 
Companhia Economizadora 
Paulista. A mais conhecida e 
documentada, construída entre 
1908 e 1910, no Bairro da Luz, 
em São Paulo, foi denominada 
Vila Economizadora.’’ 

(BONDUKI, 2014, p. 26). 

A falta da proteção estatal e os 
baixos salários fizeram com que a 
classe operária tivesse que realizar a 
difícil escolha entre morar em 
condições precárias ou se alimentar, 
assim o cortiço, como era denominado 
surgia como um opção habitacional 
estigmatizada. 

As construções eram realizadas 
com materiais da pior qualidade 
possível, com a ausência de 
instalações hidráulicas e saneamento, 
aumentando de maneira considerável o 
lucro dos investidores desse tipo de 
habitação embora condenado, proibido 
e ameaçado de demolição, na primeira 
década do século XX, se tornou a 
habitação mais comum dos 
trabalhadores, segundo BONDUKI 
(2014). 

‘‘Para prevenir epidemias e 
doenças contagiosas, o governo 
criou um forte aparato sanitário, 
formado por delegados, policiais e 
inspetores. O alvo central de 
fiscalização eram as moradias 
coletivas, consideradas os 
principais focos de propagação de 
doenças infecciosas e, ainda, de 
difusão de ideias anarquistas, 
potencialmente revolucionários. O 
serviço sanitário, estruturado pelos 
estados, foi o primeiro órgão 
público que atuou nas moradias 
populares, penetrando nos 
cômodos de cortiços com uma 
visão controladora e repressiva, 
tanto nos aspectos sanitários como 
nos morais e políticos”. (BONDUKI, 
2014, p. 30). 

As primeiras iniciativas do 
Estado com relação área habitacional 
foram marcadas pelas transformações 
que resultaram do trabalho livre e da 
República, sabendo que foram em um 
primeiro momento somente no campo 
de legislações sanitárias e isenções 
fiscais, seguindo o exemplo da Europa. 
Assim a ação do Estado no campo de 
produção habitacional foi restrita 
apenas a iniciativa de Pereira Passos, 
prefeito do Distrito Federal com a 
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remodelação do centro do Rio de 
Janeiro em 1905, e a implantação do 
Bairro Hermes da Fonseca, sendo uma 
iniciativa inovadora para a época, 
afirma BONDUKI (2014). 

A era Vargas marcou o 
surgimento da habitação social no 
Brasil, sendo instituídos grandes 
marcos regulatórios e institucionais que 
seguiriam as tendências internacionais, 
que recomendava que o Estado 
exercesse o controle do mercado de 
locação, produção e ou locação, afirma 
BONDUKI (2014). 

‘‘Nesse período foram criados seis 
Institutos: IAPM (marítimos), IAPB 
(bancários), IAPC (comerciários), 
IAPI (industriários), IAPETEC 
(condutores de veículos e 
empregados de empresas de 
petróleo) e IAPE (estivadores). 

As CAP’s ofereciam garantia de 
aposentadoria e pensão, 
assistência médica e auxílio funeral 
para os funcionários da empresa. O 
Decreto Federal n° 19.469, de 
17/12/1930, estabeleceu a 
possibilidade de investimento das 
suas reservas em construção de 
casas para seus associados. No 
caso do IAP’s, que seguia o 
mesmo padrão das CAP’s no 
investimento de suas reservas, a 
regulamentação de fato para a 
atuação na produção habitacional 
se deu com o Decreto Federal n° 
1.749, de 28/06/1937, que cria 
suas Carteiras Prediais, permitindo 
a utilização de 50% das reservas 
acumuladas para a produção de 
habitação. Além disso, o decreto 
também estabelecia redução da 
taxa de juros para 6% ao ano(não 
mais 8%), dilatação dos prazos de 
pagamento de 10 para até 25 anos, 
medidas que implicaram na 
ampliação da demanda para esse 
benefício”. (FARAH, 1983, p. 46). 

A FCP (Fundação da Casa 
Popular) foi instituída em 1946, sendo 
muita criticada em seu projeto inicial. O 
Decreto-lei 9.777, versava sobre as 
novas atribuições, objetivos e fontes de 

recursos da fundação, podendo ser 
utilizados para financiamento de 
materiais de construção, construção de 
equipamentos urbanos, projetos de 
urbanização, construções de núcleos 
rurais, habitações para aluguel ou 
moradia e até mesmo pesquisas, 
ampliando de forma significativa sua 
atuação,    segundo POLETO (2011). 

 Com a reestruturação do corpo 
técnico da fundação em 1952, a 
rejeição da fundação na adoção de 
programas coletivos foi deixada de lado 
e deu espaço a experiência mais 
importante da agência, o Conjunto 
Residencial Presidente Getúlio Vargas, 
conhecido com Deodoro. 

‘‘Em agosto de 1964, foi criado pela 
lei nº 4.380 um importante 
instrumento de política habitacional 
e urbana: o Banco Nacional da 
Habitação e o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo. A função 
do banco era responder ao intenso 
processo de urbanização brasileiro, 
principalmente oferecendo o 
financiamento da casa própria a 
amplos setores de classe média. 
Como resultado indireto, os 
financiamentos disponibilizados 
para o programa habitacional e 
para as obras de urbanização 
sustentaram uma política de 
empregos entre as classes mais 
baixas, absorvendo uma parte da 
população provinda da migração 
rural-urbana. E principalmente as 
atividades de construção 
impulsionariam uma parte do setor 
empresarial, movimentando o ciclo 
produtivo e o mecanismo de 
acumulação privado das elites 
brasileiras. (KOURY, 2014, p.01). 

 

Em 1964 é criado o BNH 
(Banco Nacional da Habitação) que 
surge para suprir uma lacuna criada no 
ano golpe militar deixada pela antiga 
IAP’s que agora não teriam seu foco na 

construção civil e sim no pagamento de 
aposentadorias ao trabalhador. Para o 
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BNH o importante era produção 
maciça, construindo unidades pelo 
método pré-frabricado, a quantidade 
estava em primeiro lugar o projeto 
arquitetônico não era importante, o 
banco servia-se de fundos do FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço) e INPS (Instituto Nacional de 
Pensão e Saúde), em resumo 
BONDUKI, (2011) afirma que a atuação 
do BNH foi determinante para que 
conjunto habitacional se tornasse 
sinônimo de moradia de má qualidade. 

Na década de 1980 com o 
aumento de moradores em favelas na 
capital, a Companhia de Habitação de 
São Paulo (Cohab, criada em 1965), 
construiu 138 mil unidades, sendo este 
seu período de maior atividade. 

‘‘Após a redemocratização, em 
meados da década de oitenta, as 
cidades passaram a ter maior 
participação nas politica 
habitacional. “Com maior 
conhecimento local e participação 
da comunidade, boas iniciativas 
surgiram, como mutirões e políticas 
de autogestão. Mas sempre em 
pequena escala”... “A saída é 
construir moradia com que a 
pessoa se identifique, como foi feito 
nos primeiros anos. Depois, houve 
retrocesso. Ainda hoje o país paga 
por isso”. (KOURY, 2011, p.52). 

No ano de 1967, é iniciada a 
produção de unidades habitacionais no 
Estado de São Paulo pela CECAP - 
Companhia Estadual de Casas 
Populares. 

A CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - 
empresa do Governo Estadual, 
vinculada à Secretaria da Habitação, é 
o maior agente promotor de moradia 
popular no Brasil. Tem por finalidade 
executar programas habitacionais em 
todo o território do Estado, voltados 
para o atendimento exclusivo da 

população de baixa renda - atende 
famílias com renda na faixa de 1 a 10 
salários mínimos. 

A Empresa hoje conhecida 
como CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - foi 
fundada em 1949 e já teve vários 
nomes: CECAP, CODESPAULO e 
CDH. Recebeu sua atual denominação 
em 1989. (CDHU, 2017). 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para isso utilizou-se da 
pesquisa exploratória, qualitativa e de 
campo, aplicadas na implantação dos 
conjuntos habitacionais no perímetro 
urbano, selecionados entre os de maior 
número de unidades e de população. 

Optou-se pela pesquisa exploratória, 
qualitativa e de campo, por 
proporcionar uma maior relação na 
identificação do problema com vista a 
torná-lo mais explicito ou constituir 
hipótese (Gil, 2002). Em relação ao 
procedimento técnico a pesquisa será 
bibliográfica, em relação ao referencial 
teórico e levantamento de campo, para 
a análise dos conjuntos habitacionais 
na região de Franca. 

4. Resultados Parcial/Final 

 

Os investimentos na região 
administrativa de Franca na área de 
habitação foram realizados em sua 
maioria na década de 90. Todos os 
conjuntos construídos exerceram 
influência no desenvolvimento regional, 
os estudos almejam contribuir na 
exemplificação e detalhamento dos 
efeitos diretos e indiretos tendo como 
ponto de origem o início das obras e o 
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pós ocupação das unidades 
habitacionais. 

5. Considerações Parcial/Final 

Através das pesquisas, realizadas até o 
momento, foi demonstrada a 
complexidade do tema analisado. As 
dificuldades relacionadas por todos os 
profissionais envolvidos com as 
condições habitacionais de interesse 
social no mundo é enorme, não só 
acadêmica mas econômica e politica. 
Até o presente momento o trabalho 
demonstrou as principais origens dos 
empreendimentos e posteriormente 
demonstrará os investimentos de 
âmbito nacional e estadual, para que o 
estudo tenha embasamento para 
futuras discussões e de como devem 
ser as futuras produções de unidades 
de forma socialmente sustentável. 
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Resumo 
Existe uma relação 
bidirecional/multidirecional entre 
desenvolvimento e saúde. Assim, objetiva-
se caracterizar um serviço de urgência e 
emergência em ginecologia e obstetrícia, 
discutindo políticas públicas e 
desenvolvimento regional. 

Palavras-Chave: Ginecologia e 
obstetrícia, Pronto-Socorro, 
Desenvolvimento regional, Saúde materna. 

Abstract 
 There is a bidirectional/multidirectional 
relationship between development and 
health. Thus, the objetive is to characterize  
an urgency and emergency department in 
gynecology and obstetrics, discussing 
public policies and regional development. 
Keywords: Gynecology and Obstetrics, 
Emergency Medical Services, Regional 
Development, Maternal Health 

 

1. Introdução 

O Hospital Materno Infantil (HMI) do 
Hospital das Clínicas (HCII) atende nas 
especialidades de pediatria, 
ginecologia e obstetrícia e terapia 
intensiva neonatal e pediátrica. Possui 
título de “Hospital Amigo da Criança” 

desde 2002, seguindo as diretrizes do 
Ministério da Saúde e sendo referência 
no cuidado em saúde da criança e da 
mulher.  

Na área de saúde da mulher, possui 16 
leitos de internação relacionados à 
ginecologia e 20 leitos relacionados à 
obstetrícia (alojamento conjunto), com 
a realização de uma média de 110 
partos/mês, com aproximadamente 
70% das vias de parto sendo cesáreas.  

O setor de obstetrícia recebe 
majoritariamente casos de internação 
de gestação de alto risco provenientes 
tanto do ambulatório de gestação de 
alto risco como do pronto socorro, 

alocados fisicamente no mesmo 
complexo estrutural. O ambulatório de 
gestação de alto risco possui uma 
média de 200 atendimentos mensais de 
patologias variadas, incluindo 
síndromes hipertensivas, diabetes 
gestacional ou prévia, doenças 
reumatológicas, cardiopatias, má 
formação fetal, dentre outras. O serviço 
de urgência e emergência hospitalar 
(Pronto Socorro), por sua vez, presta 
atendimento 24h/dia, 7 dias por 
semana, contando com 11 profissionais 
médicos em sua escala de plantão, 
bem como 5 residentes em ginecologia 
e obstetrícia, com média de 
atendimento mensal de 
aproximadamente 1000 casos, 
compondo-se mais de 80% por queixas 
obstétricas.  

Neste contexto geral, o recorte do 
presente artigo será feito no setor de 
urgência e emergência ginecológica e 
obstétrica do HMI. O Conselho Federal 
de Medicina, desde 1995, define como 
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urgência a ocorrência imprevista de 
agravo à saúde com ou sem risco 
potencial de vida, cujo portador 
necessita de assistência médica 
imediata; e como emergência a 
constatação médica de condições de 
agravo à saúde que impliquem em risco 
iminente de vida ou sofrimento intenso, 
exigindo portanto, tratamento médico 
imediato (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 1995). Dessa maneira, 
sabe-se que o pronto socorro deve 
organizar a atenção às urgências e 
emergências nos hospitais atendendo à 
demanda espontânea e/ou referenciada 
e funcionando como retaguarda para os 
outros pontos de atenção às urgências 
de menor complexidade (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2013) Todavia, muitas 
vezes além desse atendimento original, 
o PS do HMI presta-se a atender 
mulheres com quadros percebidos 
como urgências mas incompatíveis com 
tal situação; pacientes não aderentes à 
atenção primária e/ou especializada; e 
as urgências sociais. A isso soma-se a 
superlotação, inclusive com internações 
realizadas em leitos virtuais no próprio 
PS e agrava-se por problemas 
organizacionais como, por exemplo, a 
falta de triagem de risco, o que 
determina o atendimento de todos os 
casos que buscam por atendimento, 
sem qualquer avaliação prévia da 
pertinência da queixa para o tipo de 
serviço procurado, podendo acarretar 
prejuízo aos pacientes e não atender ao 
princípio do SUS de equidade. Merece 
lembrança também a falta de materiais 
e insumos, fazendo, muitas vezes, com 
que investigação e tratamento 
preconizados e baseados em evidência 
científica não sejam instituídos 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).  

A partir de tal contexto, surge a 
indagação: o perfil sociodemográfico e 
de adoecimento das mulheres que 
buscam atendimento de urgência e 
emergência no hospital materno infantil 
é condizente com o nível de atenção 
terciário, bem como com as políticas 
públicas vigentes? 

Ao responder essa pergunta, o estudo 
contribuirá, antes de mais nada, para 
estabelecer um panorama geral do 
serviço prestado pelo Pronto Socorro 
do Hospital Materno Infantil, bem como 
para maximizar a alocação de recursos 
financeiros, identificar pontos de 
possíveis melhorias no fluxo 
assistencial de urgência/emergência em 
saúde da mulher no município e na 
rede de atenção à saúde, ampliar o 
conhecimento de todos os atores 
envolvidos na prestação e na gestão do 
serviço e por fim, e não menos 
importante, contribuirá como incentivo 
para criação de uma agenda comum de 
objetivos e metas a serem alcançados, 
agregando o maior número de agentes 
envolvidos e interessados, para um 
atendimento digno da população e 
benefício dos trabalhadores, já que 
tendo claro o serviço prestado, existe 
uma maior possibilidade de articulação 
e implementação de ações de melhoria 
cabíveis. 

Ao levar-se em conta que para o 
desenvolvimento local é necessária a 
efetivação da cidadania e que esta 
inclui a capacidade de exercer os 
direitos políticos, civis e ambientais, 
com espaço efetivo de integração entre 
os cidadãos, entre governantes e 
governados, destaca-se a importância 
desse estudo, pois como é possível 
exercer participação efetiva nesse 
cenário da saúde e, mais 
especificamente, no de urgência e 
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emergência em ginecologia e 
obstetrícia, sem conhecimento da 
realidade da assistência local nesse 
setor? Como pode o governo estar ao 
alcance de todos, se as informações 
não estão? (AKERMAN, 2005). 

Dessa forma, objetiva-se explorar a 
influência de um serviço de urgência e 
emergência em ginecología e 
obstetricia no desenvolvimento regional 
e mais especificamente, caracterizar o 
serviço de urgência e emergência de 
referência da região escolhida, bem 
como problematizar a aplicação das 
políticas públicas relacionadas ao 
setor, discutir o direito à saúde a partir 
das dimensões de acesso verificadas e 
por fim, relacionar a caracterização do 
serviço com o desenvolvimento 
regional. 

2. Saúde e Desenvolvimento 

Entende-se saúde como direito humano 
fundamental e como o maior recurso 
para o desenvolvimento social, 
econômico e pessoal, sendo 
influenciado por fatores políticos, 
econômicos, sociais, culturais, 
ambientais, comportamentais e 
biológicos (CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL SOBRE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE, 1ª, 1986). 
Assim, o conceito de saúde contempla 
minimamente quatro dimensões, sendo 
elas a física, a mental, a espiritual e a 
social.   
A Organização das Nações Unidas 
(ONU), em setembro de 2015, pactuou 
os novos objetivos de desenvolvimento 
sustentável global, com intenção de 
implantação plena da agenda em 2030, 
sendo o início em 01 de janeiro de 
2016. Os objetivos foram traçados por 
meio de consulta pública por dois anos, 
envolvimento da sociedade civil e 

demais partes interessadas e tem como 
prioridades de desenvolvimento a 
erradicação da pobreza, a saúde, a 
educação, a segurança alimentar e 
nutricional, mas traz consigo outros 
aspectos importantes, como igualdade 
de gênero e o empoderamento de 
mulheres e meninas. A Agenda explicita 
a necessidade do respeito aos direitos 
humanos, incluindo o direito ao 
desenvolvimento (ONU, 2015). 
Ao falar-se em desenvolvimento, sabe-
se que existe uma relação bidirecional 
ou mesmo multidirecional com a saúde, 
ou seja, a saúde pode influenciar 
positiva ou negativamente no 
desenvolvimento social e econômico, 
assim como ambos podem exercer o 
mesma influência  sobre ela 
(AKERMAN, 2005). 
Ao, por exemplo, vivenciarmos a 
epidemia da obesidade e necessidade 
de combate desse transtorno, a 
redução do consumo de produtos 
industrializados, ricos em sódio, açúcar 
ou gorduras pode gerar mudanças 
econômicas. O mesmo ocorre com o 
combate ao tabagismo, por meio de 
legislação antifumo e campanhas, que 
além da diminuição do consumo do 
produto, pode gerar economia de 
recursos a quem cessa o uso 
(AKERMAN, 2005).  Outro exemplo 
seria o impacto do desmatamento e 
poluição do ar na qualidade de vida, no 
desencadeamento de patologias e no 
meio ambiente, evidenciando assim, as 
intersecções do desenvolvimento e a 
saúde. 
Pode-se encontrar inúmeras outras 
correlações da saúde com o 
desenvolvimento, tais como (GADELHA 
et al, 2011): 

a. Vertente associada ao 
bem-estar e qualidade de vida, com 
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interação íntima com condições de vida 
e determinantes sociais.  

Portanto, apresenta-se 
como área transversal para o 
desenvolvimento econômico e social, 
fazendo pontes com os demais 
condicionantes de desenvolvimento; 

b. Fator de interferência 
na expectativa de vida e no capital 
humano, captado pelos indicadores 
matemáticos de desenvolvimento. 
Dessa maneira, a saúde tem o 
potencial de impactar nos investimentos 
tanto locais, quanto regionais ou 
nacionais; 

c. Sistema que gera 
renda, emprego e inovação, com 
impacto na globalização associada à 
revolução tecnológica, já que, 
potencialmente, forma um complexo 
econômico de atividades relacionadas à 
microeletrônica, biotecnologia, química 
fina, nanotecnologia, mecânica de 
precisão, etc. Sendo a inovação 
aspecto crítico no desenvolvimento 
regional, este sistema mostra-se 
relevante; 

d. Política relacionada ao 
sistema de proteção social, com 
responsabilização do Estado sobre o 
cuidado dos indivíduos. Política esta 
que apresenta divergência e conflitos, 
pois ao mesmo tempo que ordena um 
acesso universal, convive com o setor 
privado forte e atuante, bem como 
torna-se secundária frente à 
liberalização da economia; 

e. Setor que gera 
disputas políticas para definição de 
suas diretrizes, já que movimenta 
quantidade expressiva de recursos e 
relaciona-se à polarização de 
interesses de reguladores, provedores 
e usuários; 

f. Setor que engloba 
relação entre as esferas municipais, 

estaduais, nacionais e sociedade e 
apresenta-se como meio para 
construção de um espírito de nação; 

g. Área fulcral para 
integração com países fronteiriços. A 
faixa de fronteira representa 30% do 
território nacional e figura-se como meio 
de cooperação entre estados dos 
diferentes países, já que tais regiões 
sofrem carências importantes, pois 
estão geograficamente à margem do 
centro político do país e de cada estado 
pertencente, bem como apresentam 
questões diplomáticas específicas.  
Assim, a saúde permite determinar 
novos fluxos de investimentos e 
delimitar a rede urbana no aspecto 
territorial; permite o envolvimento de 
uma cadeia produtiva de produtos e 
serviços com impacto econômico, social 
e organizacional e por fim, organiza a 
política, dando um enfoque territorial 
com a mitigação das desigualdades 
entre regiões, quando bem 
implementada. Em relação à 
delimitação da rede urbana, a saúde 
determina a capacidade de polarização 
das cidades, com hierarquização 
desses espaços em escalas diversas, 
pois apresenta-se como um bem de 
consumo coletivo. 
Dessa forma, a saúde deveria ocupar 
um espaço estratégico nas políticas 
públicas, pois pode ser considerada 
como pedra angular do 
desenvolvimento sustentável e sua 
relevância em todas as políticas é 
reforçada pelas conseqüências das 
políticas públicas nos sistemas de 
saúde, determinantes da saúde e bem-
estar (CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE, 2013). Entretanto, a existência 
de vários conflitos de interesse gera 
distúrbios em sua priorização, muitas 
vezes a restringindo apenas à sua 
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correlação com o desenvolvimento 
humano e não ao econômico. Isso gera 
uma dissonância do que é preconizado 
com o que é instituído no SUS, abrindo 
um abismo entre teoria, prática e 
desenvolvimento. Fluxos e interesses 
nacionais e internacionais, portanto, 
culminam em desigualdades sociais, 
gerando desunião entre o social e o 
econômico, com impactos assimétricos 
na implementação dos princípios e 
diretrizes do SUS e distanciamento da 
justiça social. 

3. Descentralização, Regionalização 
e Hierarquização x Desenvolvimento 

O artigo 198 da Constituição Federal 
traz: 

As ações e serviços 
públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um 
sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes 
diretrizes:  

I. Descentralização, com 
direção única em cada esfera 
de governo; 

II. Atendimento integral, 
com prioridade para as 
atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços 
assistenciais;  

III. Participação da 
comunidade. 

 Parágrafo único - o 
Sistema Único de Saúde será 
financiado com recursos do 
orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras 
fontes” (BRASIL,1988). 

 
A existência ou não de um nível mínimo 
de aglomeração populacional e de 

demanda gera a necessidade de 
determinados serviços na área da 
saúde. Todavia, a existência de uma 
rede de serviços com uma distância 
plausível para o acesso, determina o 
que é essencial ter ou não em uma 
determinada região. A estruturação da 
rede deve articular diferentes 
localidades, com graus diferentes de 
serviços urbanos e complexidade, 
formando uma região de saúde.  Esse 
arranjo territorial permite, também, 
suprimir as múltiplas carências e 
desigualdades de determinados locais, 
bem como uma maior otimização da 
aplicação de recursos, com a existência 
dos acordos intermunicipais e inter-
regionais de prestação de serviço.  
Assim, a regionalização busca garantia 
de acesso aos serviços de saúde e uso 
racional dos recursos, com gasto 
otimizado de acordo com a 
hierarquização. Todavia, a minimização 
das desigualdades ainda permanece 
restrita, com pouca articulação das 
políticas sociais, econômicas e de 
saúde para consolidação das regiões 
de saúde com sustentabilidade 
(GADELHA et al, 2011). 
Em congruência com a Constituição 
Federal, a Lei Orgânica de Saúde de 
1990 apresenta, dentre outros 
princípios, a descentralização político-
administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo, enfatizando a 
descentralização para os serviços 
municipais e a regionalização e 
hierarquização da rede de serviços de 
saúde (BRASIL, 1990). Entende-se, 
portanto, como descentralização a 
gestão do sistema de saúde como 
responsabilidade dos municípios, com 
transferência de recursos financeiros 
pela União, além de cooperação 
técnica; e como regionalização a 
articulação entre gestores estaduais e 
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municipais na implementação de 
políticas, ações e serviços de saúde 
qualificados, descentralizados, 
garantindo acesso, integralidade e 
resolutividade na atenção à saúde da 
população, de tal forma que os serviços 
básicos sejam disseminados e os  
especializados mais concentrados 
(PAIM, 2009). Com o incremento da 
municipalização, o SUS foi instituído, 
bem como o acesso à saúde, todavia, 
esse aspecto gerou uma fragmentação 
com diversos mini sistemas isolados em 
municípios com pouca capacidade 
institucional.  Os serviços prestados 
distinguem diferentes tipos de cidades, 
as quais podem oferecer a atenção 
primária à saúde, sendo esta de 
dimensões locais, bem como serviços 
de níveis macrorregionais ou nacionais, 
como centros especializados de alta 
complexidade. Contudo essas relações 
hierárquicas têm ocorrido 
fundamentalmente em níveis 
intraestaduais, sem uma lógica 
territorial mais abrangente, a qual se 
prestaria para minimizar a concentração 
espacial e a exclusão social existente 
no Brasil (GADELHA et al, 2011). 
Para que a articulação regional ocorra, 
os estados devem assumir o papel de 
coordenador, para que a articulação 
regional seja efetiva na formulação e 
implementação de políticas. Entretanto, 
com a municipalização, os estados 
assumiram inadvertidamente um papel 
coadjuvante na organização e 
planejamento de todo sistema, 
reduzindo o olhar territorial ampliado, o 
que permite que não sejam 
considerados adequadamente aspectos 
econômicos, políticos, sociais e 
culturais, fluxos de populações e 
condicionantes macroestruturais na 
criação de políticas regionais 
integradas, pautando-se apenas na 

visão de território como área geográfica 
delimitada onde uma população está 
inserida (GADELHA et al, 2011). 
Assim, em 2005, como forma de ajustar 
as arestas e implementar um modelo de 
atenção congruente ao preconizado 
pelo SUS, foi instaurado o Pacto pela 
Gestão, com metas de gestão 
consensadas, partindo-se de uma 
mudança no modelo de atenção 
prestada, com organização do SUS em 
redes de atenção à saúde, com 
articulação de diferentes espaços 
territoriais (BRASIL, 2005). O Pacto 
apresenta-se com metas de gestão 
reafirmando aquilo que já deveria estar 
ocorrendo. 
As redes de atenção à saúde devem 
integrar as ações da promoção da 
saúde, da atenção básica à saúde, da 
atenção especializada ambulatorial e 
hospitalar, da vigilância em saúde e da 
gestão do trabalho e educação na 
saúde, reconhecendo a Atenção Básica 
como centro estruturante do sistema, 
com serviço direcionado à promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação, envolvendo o indivíduo e a 
coletividade, o singular e o familiar em 
sua abordagem (BRASIL, 2005). 
Apresentam como portas de entrada, 
ou seja, serviços de atendimento inicial 
à saúde dos usuários do SUS, a 
atenção primária, a atenção de 
urgência e emergência, a atenção 
psicossocial e especiais de acesso 
aberto, todavia, novas portas de 
entrada podem ser criadas, 
considerando as características da 
Região de Saúde (BRASIL, 2011).  
A formalização do Pacto é instituída por 
um Termo de Compromisso que 
contempla os compromissos sanitários 
e as responsabilidades e compromissos 
de gestão, os quais devem ser 
monitorados por cada esfera de 
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governo, de acordo com a lei de 
responsabilidade sanitária. Quatro são 
os eixos que orientam o compromisso 
sanitário e de gestão (BRASIL, 2005):  

 I. A redução das 
desigualdades em saúde;  

II. Ampliação do acesso 
com qualificação e humanização da 
atenção;  

III. Redução dos riscos e 
agravos;  

IV. Aprimoramento dos 
mecanismos de gestão, financiamento 
e controle social. 
Dentre os compromissos sanitários, 
alguns apresentam-se com interesse 
específico para este trabalho, sendo 
eles: 

1. Redução da 
mortalidade materna e infantil, com a 
efetivação do pacto já firmado entre os 
gestores, garantindo o acesso ao 
atendimento humanizado e de boa 
qualidade, ao pré-natal, parto e 
puerpério e às ações de vigilância; 

2. Controle de 
hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes; 

3. Garantia de acesso à 
atenção básica universal e de boa 
qualidade, com a oferta do conjunto de 
ações integrais, resolutivas e 
humanizadas e com incorporação e 
realização das ações de saúde bucal, 
mental e saúde dos trabalhadores, 
estas na atenção básica e 
especializada; 

4. Redução da 
morbimortalidade por causas externas e 
garantia do acesso imediato às 
urgências e emergências. 
Para que se efetivem, propõem-se a 
constituição de regiões de saúde, as 
quais podem se organizar em regiões 
intraestaduais, intramunicipais, 
interestaduais e em regiões fronteiriças, 

de forma regionalizada e hierarquizada, 
envolvendo o acesso universal, a 
equidade, a integralidade e a 
resolutividade, com racionalização de 
gastos e otimização de recursos, como 
já idealizado na década de 90 (BRASIL, 
2005). Para que seja instituída uma 
região de saúde, ela deve conter no 
mínimo ações e serviços de atenção 
primária, urgência e emergência, 
atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar 
e de vigilância em saúde (BRASIL, 
2011). 
A regionalização, portanto, envolve 
alguns pressupostos: Subsidiariedade, 
Cooperação, Coesão Regional, 
Responsabilização, Territorialização e 
Flexibilidade (BRASIL, 2005). 
Entende-se por subsidiaridade a não 
transferência para uma esfera 
subsequente daquilo que a esfera 
anterior é capaz de exercer; por 
cooperação a existência de articulação 
e pactuação para o desenvolvimento de 
ações e serviços, incluindo co-
financiamento; como coesão regional o 
envolvimento de todos os atores e 
instituições para o estabelecimento de 
objetivos de ação regional e meios para 
alcançá-los; por responsabilização, o 
compromisso entre gestores para o 
enfrentamento dos problemas de saúde 
da população em um determinado 
território; por territorialização o 
estabelecimento de critérios claros para 
espacialidade regional; e por fim, por 
flexibilidade, a capacidade de 
comportar a heterogeneidade territorial, 
a distribuição desigual dos serviços e 
as dimensões continentais do país  
(BRASIL, 2005). 
Para o reconhecimento das regiões de 
saúde e construção das redes de 
atenção à saúde há participação das 
Comissões Intergestoras Regionais 
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(CIR),  Bipartites (CIB) e Tripartites 
(CIT), sendo a CIT, no âmbito da União, 
vinculada ao Ministério da Saúde para 
efeitos administrativos e operacionais; a 
CIB, no âmbito do Estado, vinculada à 
Secretaria Estadual de Saúde para 
efeitos administrativos e operacionais e 
CIR, no âmbito regional, vinculada à 
Secretaria Estadual de Saúde para 
efeitos administrativos e operacionais, 
devendo observar as diretrizes da CIB 
(BRASIL, 2011). 

Dessa forma, as comissões 
intergestoras pactuarão a organização 
e o funcionamento das ações e serviços 
de saúde integrados em Rede de 
Atenção à Saúde, incluindo: 

I - aspectos 
operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, de 
acordo com a definição da 
política de saúde dos entes 
federativos, consubstanciada 
nos seus Planos de saúde, 
aprovados pelos respectivos 
Conselhos de saúde;  

II - diretrizes gerais 
sobre Regiões de Saúde, 
integração de limites 
geográficos, referência e 
contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços 
de saúde entre os entes 
federativos; 

III - diretrizes de âmbito 
nacional, estadual, regional e 
interestadual, a respeito da 
organização das redes de 
atenção à saúde, principalmente 
no tocante à gestão institucional 

e à integração das ações e 
serviços dos entes federativos; 

IV - responsabilidades 
dos entes federativos na Rede 
de Atenção à Saúde, de acordo 
com o seu porte demográfico e 
seu desenvolvimento 
econômico-financeiro, 
estabelecendo as 
responsabilidades individuais e 
as solidárias; e 

V - referências das 
regiões intraestaduais e 
interestaduais de atenção à 
saúde para o atendimento da 
integralidade da assistência 
(BRASIL, 2011). 

  

Transpondo tais informações para a 
realidade a qual o presente trabalho se 
relaciona, tem-se que: 

O município de Marília faz parte da 
Rede Regional de Atenção à Saúde 10 
(RRAS 10), que é composta pelo IX 
Departamento Regional de Saúde de 
Marília com 62 municípios situados nas 
regiões de saúde de Adamantina, 
Assis, Marília, Ourinhos e Tupã, 
totalizando uma população de 
1.077.491 habitantes, sendo 544.334 
mulheres e 533.15 homens (DATASUS, 
2012). A região de saúde de 
Adamantina é composta pelos 
municípios de Adamantina, Flórida 
Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, 
Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, 
Pracinha, Sagres e Salmourão; a de 
Assis por Assis, Borá, Cândido Mota, 
Cruzália, Florínia, Ibirarema, Lutécia, 
Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista, 
Pedrinhas Paulista, Platina e Tarumã; a 
de Marília por Álvaro de Carvalho, 
Alvinlândia, Campos Novos Paulista, 
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Echaporã, Fernão,  Gália, Garça, 
Guaimbê, Guarantã, Júlio Mesquita, 
Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, 
Oscar Bressane, Pompéia, Quintana, 
Ubirajara e Vera Cruz; a de Ourinhos 
por Bernardino de Campos, Canitar, 
Chavantes, Espírito Santo do Turvo,  
Ipaussu, Óleo, Ourinhos,  Ribeirão do 
Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio 
Pardo, São Pedro do Turvo, Timburi; e 
a de Tupã por Arco-Íris, Bastos, 
Herculândia, Iacri, Parapuã, Queiroz, 
Rinópolis e Tupã. 

4. Saúde da mulher e suas interfaces 
com o desenvolvimento 

A saúde materna é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável e para as 
gerações futuras. A má saúde materna 
é medida por mortalidade e morbidade 
(GRAHAM et al, 2016) e relaciona-se 
com a qualidade da atenção prestada à 
mulher, incluindo desde o planejamento 
familiar e a assistência pré-natal até o 
puerpério (SILVA, 2016). A mortalidade 
materna é definida como: 

a morte de uma mulher durante 
ou até 42 dias após o término 
da gravidez, independente da 
duração e local da gravidez, por 
qualquer causa relacionada ou 
agravada pela gravidez ou sua 
gestão, mas não devido a causa 
acidentais ou incidentais (WHO, 
2012). 

 
Entretanto, a análise dos dados torna-
se difícil, pois quase dois terços dos 
nascimentos e uma maior proporção de 
óbitos maternos não são registrados ou 
são mal classificados, e dados 
populacionais sobre a morbidade 
materna, natimortos e resultados do 
recém nascido são particularmente 
escassos (GRAHAM et al, 2016).  Em 

relação à RRAS 10, tem-se os 
seguintes dados: 

 
Tabela 1 – Número de óbitos maternos 
por região de saúde segundo o ano. 

 
Fonte: DATASUS. 

 
As transições demográficas e 
epidemiológicas, relacionadas às 
econômicas e políticas, afetam 
desproporcionalmente a saúde, os 
direitos e os papéis das mulheres 
devido especificidades biológicas e de 
gênero. O aumento da expectativa de 
vida associado à transição demográfica 
e à mudança de papéis das mulheres 
são dois fatores importantes ligados à 
idade mais avançada no primeiro 
nascimento e, portanto, ao aumento da 
prevalência e ao impacto de 
complicações obstétricas e doenças 
não-transmissíveis (GRAHAM et al, 
2016). Fala-se em transição obstétrica, 
que reflete uma tendência secular de 
passagem de um padrão de alta 
mortalidade materna para baixa 
mortalidade materna, de predominância 
das causas obstétricas diretas de 
mortalidade materna para uma 
proporção crescente de causas 
indiretas associadas às doenças 
crônico-degenerativas, envelhecimento 
da população materna e modificação da 
história natural da gravidez e do parto 
para um padrão de institucionalização 
da assistência, aumento das taxas de 
intervenção obstétrica e eventual 
excesso de medicalização (SOUZA, 
2014). 
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De qualquer maneira, sabe-se que 98% 
das mortes maternas são preveníveis 
com medidas de saúde precoces e de 
qualidade, portanto, sua ocorrência 
caracteriza uma violação do direito 
reprodutivo das mulheres e caracteriza-
se como a ponta do iceberg dos 
problemas relacionados à gravidez 
(VICTORA, 2011; GRAHAM, 2016). 
A razão de mortalidade materna (RMM) 
é definida como número de óbitos 
maternos, por 100 mil nascidos vivos de 
mães residentes em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado 
(VERMELHO, 2003). Os valores da 
RMM apresentam-se estáveis no Brasil 
desde 1996, com aproximadamente 50 
mortes por 100 mil nascidos vivos 
(VICTORA, 2011). Em números 
absolutos, em 2015, isso representou 
1.738 óbitos maternos, sendo 214 na 
região Norte, 580 na Nordeste, 631 na 
Sudeste, 166 na Sul e 147 na Centro-
oeste, o que reforça a hipótese de 
subnotificação, pois o Sudeste 
apresentou maiores taxas, sendo a 
região mais bem provida de serviços 
médico-hospitalares. Foram registrados 
no mesmo ano 179 óbitos 
maternos tardios, sendo a maioria (61) 
também na região Sudeste (DATASUS, 
2015). 

5. Urgência e emergência em 
ginecologia e obstetrícia  

Este capítulo ainda será desenvolvido, 
entretanto será composto por aspectos 
que envolvem a Rede de Atenção de 
Urgência do Município, pactos sobre os 
fluxos assistenciais, políticas publicas 
relacionadas, bem como pelos aspectos 
específicos da urgência e emergência 
ginecológica e obstétrica. 

 

6. Procedimentos Metodológicos 

Será realizado um estudo 
observacional, transversal, quantitativo, 
por meio de um levantamento 
retrospectivo dos atendimentos do 
pronto socorro registrados no sistema 
informatizado do Hospital Materno 
Infantil (HMI) do Município de Marília no 
período de 01/julho/2016 a 
01/julho/2017, relacionados ao público 
feminino. 
O serviço de urgência e emergência do 
HMI provê atendimento pediátrico, 
ginecológico e obstétrico 24h por dia à 
população proveniente do IX 
Departamento Regional de Saúde de 
Marília, com 62 municípios situados nas 
regiões de saúde de Adamantina, 
Assis, Marília, Ourinhos e Tupã, sendo 
o centro de referência da região.  Neste 
estudo serão abordados apenas 
aspectos relacionados à saúde da 
mulher, excluindo-se, portanto, os 
pediátricos. A busca do serviço pode 
ocorrer por demanda espontânea, por 
encaminhamentos dos pronto-
atendimentos da cidade ou por 
encaminhamento dos serviços de 
saúde dos municípios integrantes da 
RRAS. 
Todas as mulheres que chegam ao HMI 
passam por uma classificação de risco 
realizada por um profissional da 
enfermagem, o qual categoriza o motivo 
da procura por gravidade da situação, 
em não grave (verde), urgência 
(amarelo) e emergência (vermelho). 
O atendimento é registrado em 
prontuário eletrônico, realizado por um 
profissional médico especialista em 
ginecologia e obstetrícia, por um 
médico residente em ginecologia e 
obstetrícia ou por um estudante do 5º 
ano de medicina, sendo que nas duas 
últimas situações, ocorre supervisão do 
atendimento pelo médico especialista 
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de plantão. Os casos são priorizados de 
acordo com a categorização da 
classificação de risco, sendo atendidos 
primeiro os classificados em vermelho, 
depois os amarelos e, por fim, os 
verdes. De acordo com a queixa e 
diagnóstico, as mulheres podem ser 
liberadas com orientações e/ou 
medicações a serem usadas em casa; 
podem ser submetidas a exames 
complementares no local; podem 
receber medicações no local, sendo por 
fim liberadas com alta hospitalar; ou 
internadas no serviço.  Para isso, como 
já mencionado, o HMI possui 20 leitos 
de internação obstétrica com 
alojamento conjunto e 16 leitos de 
internação ginecológica, além de 2 
leitos de pré parto,  totalizando 38 
leitos. 
Serão coletados dados de todas as 
fichas de atendimento obstétrico e 
ginecológico registradas no sistema 
eletrônico no período delimitado. Os 
critérios de exclusão serão definidos 
após verificação de viabilidade de 
coleta de dados com o núcleo de 
tecnologia de informação do hospital. 
As variáveis analisadas serão idade, 
estado civil, escolaridade, ocupação, 
município de origem, classificação de 
risco, tempo de espera para consulta, 
tempo de permanência no PS, motivo 
da busca pelo serviço, código 
internacional de doenças registrado no 
atendimento, exames complementares 
solicitados, medicações prescritas para 
uso no PS, número de consultas que 
geraram internação, tempo de 
internações dessas pacientes 
provenientes do PS, uso de leitos de 
UTI pelas pacientes internadas pelo PS, 
óbito de pacientes internadas pelo PS, 
leitos ocupados, número de 
atendimentos realizados por dia. 

Os dados serão apresentados em 
gráficos e tabelas, com uso de 
estatística descritiva. 
As informações relativas ao município 
de origem, pelo endereço cadastrado 
na ficha de atendimento do PS, das 
pessoas que buscaram atendimento por 
condições sensíveis à atenção básica 
serão georreferenciadas com uso do 
Google Fusion Tables. Serão 
considerados os seguintes CIDs de 
condições sensíveis à atenção básica: 
N70- Salpingite e ooforite; N71- Doença 
inflamatória do útero, exceto o colo; 
N72- Doença inflamatória do colo do 
útero; N73- Outras doenças 
inflamatórias pélvicas femininas; N75 - 
Doenças da glândula de Bartholin; N76- 
Outras afecções inflamatórias da vagina 
e da vulva; O23- Infecção do trato 
urinário na gravidez; O98.1- Sífilis 
complicando a gravidez, parto e o 
puerpério como forma de associação 
com o CID de sífilis congênita.  
Posteriormente, será feito um 
levantamento documental das políticas 
públicas que se relacionam com a 
saúde e o setor de urgência e 
emergência, e a partir dessa literatura, 
será feita a problematização dos 
achados da pesquisa. 
Por fim, a relação de desenvolvimento e 
a caracterização do uso do PS ocorrerá 
à luz dos pensamentos de Amartya 
Sen. 
O projeto será enviado ao Comitê de 
Ética do Centro Universitário Municipal 
de Franca, sendo garantido o sigilo das 
informações dos prontuários das 
pacientes arroladas no projeto.  
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7. Resultados Parcial/Final 

A coleta de dados ainda não foi iniciada 
e por isso não há, até o momento, 
resultados a apresentar. 

8. Considerações Parcial/Final 

Os capítulos ainda serão mais 
explorados, inclusive no tocante ao eixo 
temático de desenvolvimento, 
determinantes sociais de saúde, 
políticas públicas e urgência e 
emergência ginecológica e obstétrica 
propriamente dita. Os títulos dos 
capítulos ainda são provisórios e 
passarão por revisão.   

O uso do georreferenciamento, 
possivelmente, será base para estudo 
posterior, o qual provavelmente 
relacionará os achados com a atenção 
primária à saúde. 

É prudente destacar a dificuldade de se 
encontrar dados oficiais sobre o 
histórico, financiamento e pactuação do 
município em relação à rede de 
urgência e emergência ginecológica e 
obstétrica.  

Aproveita-se a oportunidade para 
esclarecer que há menos de 3 meses 
houve mudança de toda a estrutura da 
dissertação, incluindo o tema e objeto 
de estudo, já que a autora se mudou de 
cidade e passou a fazer residência 
médica em Marília e, assim sendo, 
voltou seu interesse de estudo para a 
área de saúde da mulher. Talvez não 
menos importante, seja a mudança 
praticamente simultânea de orientador, 
já que a professora que anteriormente 
exercia essa função se mudou de 
estado, tendo sido substituída por outra. 
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Resumo: O presente trabalho tem 
como objetivo identificar mulheres com 
mais de sessenta anos de idade que 
retornaram aos estudos e verificar o 
impacto da escolarização na vida 
destas mulheres.  
 
Palavras-chave: Alfabetização de 
Jovens e Adultos; Educação da mulher 
adulta. 

Abstract 
The present study aims to identify 
women over sixty years of age who 
returned to their studies and to verify 
the impact of schooling on the lives of 
these women. 
 
Keywords: Literacy for youth and 
adults; Education of the adult woman. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

  Segundo relatório divulgado 
pela Unesco (2017) a maioria dos 
países descumpriu a meta de reduzir o 
analfabetismo. O Brasil é um dos 100 
de 139 países que não cumpriram a 
meta. Em 2015, o mundo tinha pelo 
menos 758 milhões de analfabetos.   

  Dos 139 países participantes 
de um levantamento de dados da 
Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), só 39, ou 28% do total. 
Comprovaram ter cumprido a meta 4 
do programa Educação para Todos, 
que previa a redução de 50% nos 
índices de analfabetismo até 2015. O 
Brasil está no grupo de 100 países que 
descumpriram a meta.    

  A falta de educação de 
qualidade para jovens e adultos afeta 
mais as mulheres do que os homens. 
Segundo o relatório, “a maioria (63%) 
dos adultos com baixas habilidades de 
alfabetização é formada por mulheres”. 
Além disso, os dados mostram que a 

taxa de meninas fora da escola é mais 
alta que a de meninos: uma em cada 
dez meninas (9,7%) não está na 
educação formal nos 139 países 
participantes da pesquisa, enquanto a 
taxa de meninos fora da escola é de 
8,3%.  

  A Unesco afirma que “a 
educação é essencial para a dignidade 
e os direitos humanos, e é uma força 
para o empoderamento” e que “a 
educação das mulheres também tem 
grandes impactos nas famílias e na 
educação das crianças, influenciando o 
desenvolvimento econômico, a saúde e 
o engajamento cívico de toda a 
sociedade.  Mulheres sofrem mais que 
homens com o analfabetismo, segundo 
relatório da Unesco.  

  Em abril de 2015, o órgão da 
Organização das Nações Unidas- ONU 
anunciou que Cuba foi o único país 
latino-americano a cumprir todas as 
seis metas.   O Brasil, por sua vez, só 
cumpriu duas das seis metas: a 
segunda sobre educação primária, e a 
quinta, sobre a igualdade de gênero. 
Porém, o governo federal contestou as 
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informações da Unesco e afirmou que 
também cumpriu a primeira meta, 
sobre os cuidados com a educação na 
primeira infância. Segundo o relatório 
da Unesco, o Brasil não alcançou a 
meta de reduzir o analfabetismo em 
50%, definido para os períodos entre 
2000 e 2015, estipulado pela meta 4. O 
governo federal afirmou que o Brasil 
avançou no combate ao analfabetismo, 
principalmente entre os jovens, mas 
disse que, entre as pessoas com mais 
de 60 anos, a redução da taxa foi mais 
discreta. 

  Segundo o Censo 
demográfico, nessa faixa etária, a taxa 
era de 14,1% em 2010. O município de 
Franca possui 342.100 habitantes. 
Segundo o censo de 2010, no 
município de Franca, a população 
analfabeta em 2010 era de 7.522 
pessoas; o número de pessoas 
alfabetizadas (2010) chegou a 239.579. 
A taxa de analfabetismo chegou a 
3,04%, enquanto a média nacional era 
de 9,37%.    

  O presente trabalho tem como 
objetivo conhecer e identificar mulheres 
com mais de sessenta anos de idade 
que frequentam o Projeto de 
Alfabetização de Jovens e Adultos e os 
impactos causados na vida destas 
mulheres. 

  Quanto aos objetivos 
específicos a pesquisa pretende 
compreender a trajetória escolar ou a 
ausência da educação escolar na vida 
das mulheres com mais de sessenta 
anos de idade; identificar e reconhecer 
como as mulheres educandas 
percebem o processo educacional que 
estão vivendo; verificar de que forma a 
educação que estão recebendo 
modificam suas vidas e as tornam 
agentes, protagonistas de suas 
próprias vidas em sociedade; refletir 
sobre o impacto da educação de 
mulheres adultas. 

  A pesquisa será de grande 
relevância ao revelar a necessidade de 
investimento em políticas públicas 

voltadas para a Alfabetização de 
Jovens e Adultos com ênfase na 
educação e aprendizagem das 
mulheres. A educação abre portas, 
possibilita o desenvolvimento humano 
que é essencial para o exercício pleno 
da cidadania.    A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº. 
9.394/96), reconheceu que todo 
cidadão brasileiro, sem exceção de 
faixa etária, sexo, religião, etnia ou cor 
tem direito ao ensino se assim o quiser 
e estabelece que:  

 
A Educação de Jovens e 
Adultos será destinada 
àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de 
estudos no ensino 
fundamental e médio na idade 
própria. Os sistemas de ensino 
assegurarão gratuitamente 
aos jovens e adultos que não 
puderam efetuar os estudos 
na idade regular, 
oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as 
características do alunado, 
seus interesses, condições de 
vida e trabalho, mediante 
exames e cursos. O Poder 
Público viabilizará e estimulará 
o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, 
mediante ações integradas e 
complementares entre si 
(LDBEN, 9396/96). 

  

    Segundo Sen (2010) o 
desenvolvimento tem como objetivo 
principal, as conquistas sociais e 
humanas, em que, as pessoas tenham 
condições de escolha qual tipo de vida 
querem, e tenham acesso ao que seria 
basicamente necessário à moradia e 
alimentação, e que o crescimento 
econômico sendo um dos fatores 
importantes para o desenvolvimento, 
deve ser visto como um meio, que 
possibilita a expansão das liberdades 
humanas.   

  A alfabetização serve como 
instrumento vital para permitir que uma 
pessoa empregue conhecimento e 
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informação para sua vida próspera e 
feliz, oferecendo, portanto, uma 
oportunidade para o exercício 
consciente dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais proclamados 
pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. No Brasil, o direito à 
educação é assegurado nos art.6, Art. 
205, Art. 206 e Art. 208 da Constituição 
Federal.    

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Crescimento econômico e 
desenvolvimento humano 
 

    Segundo o documento 
“Educação um tesouro a descobrir: 
educação para o século XXI”, Delors 
(1996), ressalta que o mundo cresceu 
consideravelmente a partir de 1950 sob 
os efeitos da segunda revolução 
industrial, do aumento da produtividade 
e do progresso tecnológico. O produto 
interno bruto mundial passou de quatro 
trilhões para vinte e três trilhões de 
dólares e rendimento médio por 
habitantes mais que triplicou durante 
esse período.  

    De acordo com Delors (1996) o 
crescimento econômico revela-se 
insuficiente para garantir o 
desenvolvimento humano. Assim, o 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento- PNUD, propôs, 
desde o seu primeiro relatório sobre o 
Desenvolvimento Humano, em 1990, 
que o bem-estar humano fosse 
considerado como finalidade a 
finalidade do desenvolvimento.  

    Os indicadores do 
desenvolvimento não deveriam limitar-
se, apenas ao rendimento por 
habitante, mas compreender também 
dados relativos à saúde (incluindo as 
taxas de mortalidade infantil), 
alimentação e nutrição, acesso à água 
potável, educação e ambiente.   

  O desenvolvimento humano é 
um processo que visa ampliar as 
possibilidades oferecidas às pessoas. 
Em princípio, essas possibilidades 
podem ser infinitas e evoluir com o 
tempo. Contudo, segundo o PNUD, em 
qualquer nível de desenvolvimento, as 
três principais possibilidades do ponto 
de vista das pessoas, são ter uma vida 
longa e com saúde, adquirir 
conhecimentos e ter acesso aos 
recursos necessários a um nível de 
vida decente. Na falta destas 
possibilidades fundamentais, muitas 
outras oportunidades permanecerão 
inacessíveis. 

 

2.2. Participação das mulheres na 
educação, alavanca essencial do 
desenvolvimento  
 

  Delors (1996) afirma que, não 
pode passar em silêncio, as 
disparidades de acesso ao 
conhecimento e ao saber, um fato 
preocupante que se observa em todo o 
mundo, mas sobretudo nos países em 
desenvolvimento: a desigualdade entre 
homens e mulheres perante a 
educação.  

  A educação das jovens e das 
mulheres surge, então, tendo em vista 
o que uma minoria delas já conseguiu, 
como condição de participação ativa na 
população nas iniciativas em matéria 
de desenvolvimento.  

  Nas economias de 
subsistência, as mulheres efetuam a 
maior parte dos trabalhos e, em relação 
aos homens, trabalham durante mais 
tempo por dia e contribuem mais para o 
rendimento familiar. Esta disparidade 
de condições entre sexos é uma das 
primeiras causas da pobreza, pois, sob 
diversas formas, impede que milhões 
de pessoas tenham acesso à 
educação, formação de serviços de 
saúde, às creches e a um estatuto 
jurídico que lhes permita a escapar a 
este flagelo (JACOBSON, 1992).  
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2.3. Desenvolvimento como 
liberdade  

 

  Há muito, o termo 
“desenvolvimento” deixou de denotar 
somente fenômenos e processos 
estritamente econômicos, tais como o 
aumento do produto real per capita ou 
o aumento da produtividade dos fatores 
de produção. A partir de 1970 
incorporaram-se ao conceito de 
desenvolvimento diversas noções, que 
passam inclusive, a justificar o 
aparecimento de novas expressões 
associadas ao desenvolvimento como 
“desenvolvimento sustentável” e 
“desenvolvimento humano” 
(PINHEIRO, 2012, p. 8).  

  Amartya Sen não sujeita o seu 
conceito de desenvolvimento como 
liberdade a uma precisão analítica vista 
como um fim em si mesmo. Ao 
contrário, a busca de uma linguagem 
exata com que expressar os conceitos 
é derivada de uma mediação profunda 
sobre os conteúdos conceituais e suas 
aplicações. Segundo Pinheiro (2012), é 
preciso olhar com perspectiva para o 
significado de desenvolvimento em 
dado contexto e procurar elucida-lo 
progressivamente em seus diversos 
aspectos, testando as suas várias 
aplicações.   

  Para o autor, um país é tanto 
mais desenvolvido quanto mais se 
promove a expansão do horizonte de 
liberdade dos seus cidadãos, o que 
significa que eles têm capacidades 
crescentes de ser e fazer aquilo que 
valorizam e que têm razões para 
valorizar. Em vez de enfocar os meios 
de que as pessoas se utilizam para 
obterem o estilo de vida que desejam, 
sendo a renda o principal desses 
meios. A análise de Sen volta-se para 
aquilo que o autor, justificadamente, 
considera os fins do processo de 
desenvolvimento, ou seja, as próprias 
pessoas.   

 

2.4. O direito à alfabetização 
 

  Para Galvão e Di Pierro (2013) 
a alfabetização é um dos pilares da 
cultura contemporânea, pelo valor que 
a leitura e escrita adquiriam no modo 
de vida nas sociedades urbano-
industriais permeadas pela ciência e 
tecnologia, e também por ser uma 
ferramenta que permite o 
desenvolvimento de outras habilidades 
igualmente valorizadas.   

  Nos países centrais do 
desenvolvimento capitalista ocidental, 
ao longo do percurso de construção 
dos direitos civis, políticos, sociais e 
culturais na modernidade, a educação 
elementar, a começar pela 
alfabetização foi reconhecida não só 
como direito básico dos cidadãos, mas 
também como dever e 
responsabilidade dos indivíduos 
perante a sociedade.  

     Para Galvão; Di Pierro (2013), 
o analfabetismo não é percebido como 
expressão de processos de exclusão 
social ou como violação de direitos 
coletivos, que provoca repetidas 
situações de discriminação e 
humilhação, vividas com grande 
sofrimento e, por vezes, 
acompanhadas por sentimento de 
culpa e vergonha.   

              Segundo as autoras a maioria 
dos analfabetos é constituída por 
pessoas oriundas do campo, de 
município de pequeno porte, nascidas 
em famílias numerosas e muito pobres, 
cuja subsistência necessitou da mão de 
obra de todos os membros desde muito 
cedo. O trabalho precoce na lavoura, a 
dificuldade de acesso ou ausência de 
escolas na zona rural impediram ou 
limitaram os estudos dessas pessoas 
na infância e adolescência. Nas 
famílias em que os adultos não 
estudaram, os saberes adquiridos no 
trabalho costumavam ser mais 
valorizados que os conhecimentos 
veiculados pela escola.  
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  Não saber ler e escrever é, 
como outras marcas distintas da 
pobreza, um símbolo da condição de 
subalternidade (MELLO; GOMES, 
1992, p. 21). 

2.5. O conceito de alfabetização 

Segundo Schwartz (2010) o 
conceito de alfabetização tem se 
modificado ao longo do tempo e, 
consequentemente, vem sendo 
avaliado e definido de vários modos. 
Com base nos diversos censos 
demográficos realizados no Brasil 
percebe-se alguns aspectos dessas 
alterações.  

Até 1940, eram consideradas 
alfabetizadas as pessoas que 
declaravam saber ler e escrever e que 
assinavam seu nome para comprová-
lo. A partir dos anos de 1950 e até o 
último censo de 2000, os instrumentos 
de avaliação foram alterados e 
passaram a considerar alfabetizados os 
que se declaravam capazes de ler e 
escrever um bilhete simples 
(SCHWARTZ, 2010, p. 23).  

Mudou-se o enfoque inicial dado 
ao conceito que passou a considerar o 
uso contextualizado da leitura e da 
escrita em um tipo específico de texto.                                               
No sentido etimológico, alfabetizar 
significa “levar a aquisição do alfabeto”, 
o que deixa o termo reduzido a uma 
estratégia mecânica, articulada com a 
habilidade de codificação e 
decodificação de grafemas e fonemas.  

 A autora afirma que o conceito 
de alfabetizado, porém, permite 
múltiplas interpretações, pois enquanto 
para alguns, alfabetizado significa dar 
conta da leitura e escrita de um 
pequeno texto, seja de um bilhete, seja 
de um nome de rua; para outros é 
fundamental a inserção na cultura da 
escrita e nos usos que dela se faz.  

Para Freire (1998), o termo está 
associado à leitura do mundo, já que a 
linguagem e realidade estão 
entrelaçadas, pois, a compreensão do 
texto demanda, a percepção das 
relações existentes entre o escrito e o 
contexto. Sendo assim, é possível 
compreender por que apenas a 
habilidade de codificar e decodificar um 
sistema arbitrário não é suficiente para 
atender a complexidade do conceito de 
alfabetizado.  

Para Moreira (1993), o conceito 
de alfabetização refere-se à habilidade 
de ler e escrever. Ler é ser capaz de 
descentrar de suas ideias e 
pensamentos para acompanhar, 
compreender, analisar, julgar o 
pensamento do outro, buscar o 
significado por trás das palavras, ler 
também as entrelinhas.   

Escrever, elaborar um texto, é 
ser capaz de utilizar o instrumento da 
escrita para representar pensamentos, 
comunica-los, perpetuá-los, defende-
los, compartilhá-los. 

 Escrever e ler são ações que o 
sujeito desenvolve sobre a linguagem 
escrita. Ao escrever, primeiramente o 
autor se volta para o próprio 
pensamento, organizando-o 
mentalmente, sistematizando-o. Para 
concretizar a função da escrita, o 
pensamento tem que sair, ir para fora 
do sujeito.  

Isto não significa que o 
pensamento sempre precede a escrita, 
enquanto escrevermos, pensamos. Por 
isso, a escrita é muito mais do que a 
representação gráfica de um código. 
(SCHWARTZ, 2010, p. 24-25).  

SCHWARTZ (2010) ressalta 
que a escrita está presente em 
inúmeros campos, desde a 
preservação de documentos e da 
memória coletiva, na circulação 
permanente de informação, no 
acúmulo, conservação e partilha de 
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conhecimento, favorecendo o 
intercâmbio e a interação. 

2.6. O preconceito contra o 
analfabeto no Brasil: histórias 
de preconceito  
 

Qual a primeira ideia ou 
expressão que, vem à mente quando 
se ouve a palavra analfabeto? Pessoa 
que não sabe ler ou escrever? Pessoa 
a quem falta letramento e 
alfabetização? Pessoa que não tem 
conhecimento? Pessoa que não 
compreende alguma coisa ou pessoa 
sem instrução?   Incapacidade?  Ser 
incompleto, dependente, perdido, cego, 
coitado, sofredor? O que é aquém da 
sociedade, o excluído, aquele sem 
acesso aos direitos? Durante muitos 
anos esses foram alguns dos adjetivos 
atribuídos àqueles que não sabiam ler 
e escrever. O preconceito imperou. Ser 
analfabeto significava não ter 
conhecimento, não estar informado e, 
até não ser humanizado. 
Características atribuídas ao adulto.  

Na obra “Preconceito contra o 
analfabeto” as autoras Galvão e Di 
Pierro (2013) dividem a história que 
envolve o preconceito contra o 
analfabeto em nove cenas, percorrendo 
fatos históricos envolvendo a questão 
do analfabetismo e, esta pesquisa 
abordará todo este processo histórico. 

 

2.7. Paulo Freire e a Alfabetização 
De Adultos 

 
    Pode-se dizer que Paulo Freire 
(1921-1997) foi um dos grandes 
pedagogos da atualidade, respeitado 
não só no Brasil, mas também no 
mundo, fez importantes contribuições à 
educação popular. Freire se preocupa 
com o contraste entre a pobreza e a 
riqueza resultante de privilégios sociais 
(COUTO p. 16, 2014).  

  Paulo Regulus das Neves 
Freire, nascido em Recife (PE) em 
1921, ganhou universalidade nos 

últimos trinta anos, ultrapassando as 
fronteiras brasileiras e chegando a 
diferentes países, entre os quais Chile, 
Guiné-Bissau, Austrália, Estados 
Unidos, Itália, Nicarágua, Índia, Angola 
e Tanzânia.  

     Freire produziu uma teoria do 
conhecimento que precisa ser 
compreendida a partir do contexto 
sociohistórico que a originou: “O 
nordeste brasileiro, onde, no início da 
década de 60, metade dos seus 30 
milhões de habitantes vivia na cultura 
do silêncio, isto é, eram analfabetos” 
(Gadotti, 1989, p.32).  

 

2.8. Lei de Diretrizes e Base da 
Educação de Jovens e 
Adultos 

 
  De acordo com o Plano 

Nacional de Educação (PNE) vigente 
(Lei 13.005/2014) as metas 8, 9 e 10, e 
respectivas estratégias, estabelecem 
os avanços que devem ser alcançados 
por meio da Educação de Jovens e 
Adultos. As metas estabelecem que:  

  • Meta 8: elevar a escolaridade 
média da população de 18 a 29 anos, 
de modo a alcançar, no mínimo, 12 
anos de estudo no último ano de 
vigência deste Plano, para as 
populações de campo, da região de 
menor escolaridade no País e dos 25% 
mais pobres, e igualar a escolaridade 
média entre negros e não negros 
declarados ao “Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

  • Meta 9: elevar a taxa de 
alfabetização da população com 15 
anos ou mais para 93,5% até 2015 e, 
até o final da vigência deste PNE, 
erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de 
analfabetismo funcional.  

  • Meta 10: oferecer, no 
mínimo, 25% das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos 
ensinos fundamental e médio, na forma 
integrada a educação profissional. 



190 

Silva, R M M; Ribeiro, D F.E Edicação da Mulher Adulta. In: Pires, D. F. (Org.). 9o. Seminários 
de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2017. 191-203p.; 226p. 
 

Também no contexto internacional, o 
Brasil é signatário de compromissos de 
desenvolvimento da educação que 
incluem avanços na EJA.  

 

2.9. A educação formal da mulher 
 

              A comissão de Delors (1996) 
no documento: “Educação um tesouro 
a descobrir: educação para o século 
XXI” chama a atenção para o interesse 
da Declaração da Quarta Conferência 
Mundial sobre as Mulheres, realizada 
em Beijing em setembro de 1995. 
Analisaram as diferentes formas de 
discriminação das jovens e das 
mulheres, especialmente nas áreas de 
educação e formação, e apontaram à 
comunidade internacional vários 
objetivos fundamentais: garantir a 
igualdade de acesso à educação, 
eliminar o analfabetismo feminino, 
melhorar o acesso das mulheres à 
formação profissional, ao ensino 
científico e tecnológico e à educação 
permanente.  

              Delors (1996) ressalta que as 
mulheres se tornaram, em todo mundo, 
agentes econômicos de primeira 
grandeza, ainda que os indicadores 
tenham, muitas vezes, a minimizar ou 
ocultar a sua verdadeira contribuição 
para o desenvolvimento. A educação 
das mulheres e das jovens é um dos 
melhores investimentos do futuro. 
Segundo o autor o objetivo é melhorar 
a saúde pública das famílias, a 
escolarização das crianças ou a vida 
comunitária, é educando as mães e 
promovendo de modo geral, a condição 
feminina que as sociedades terão mais 
probabilidades de ver coroados de 
êxito os esforços.   

  O mundo em que vivemos, 
dominado quase exclusivamente pelos 
homens, tem muito a aprender e a 
esperar a emancipação feminina 
(DELORS, 1996, p. 198).  

   O documento “Educação para 
o século XXI” afirma que a chave para 
a participação de uma comunidade 
continua a ser o esforço da 
contribuição das mulheres para o 
processo de desenvolvimento; 
problema central do desenvolvimento 
humano e que terá cada vez mais 
importância para o futuro. As mulheres 
estão atualmente em inferioridade em 
quase todos os programas de ensino 
superior e na maioria das funções 
administrativas em alto nível, O reforço 
da participação das mulheres, passa 
pela educação. 

  

 

2.10. Taxas de analfabetismo 
 

  Em 2009, dos 14,5 milhões de 
pessoas no Brasil que não sabiam ler 
ou escrever um bilhete, mais da 
metade eram mulheres (51,0%). Dentre 
as mulheres analfabetas, 95,2% tinham 
25 anos ou mais e 45,9% residiam no 
Nordeste. Além deste indicador, e por 
pressão de organismos internacionais, 
o Brasil passou a calcular e divulgar, 
também, o que se vem denominando 
de analfabetismo funcional: o 
percentual de pessoas que não 
ultrapassaram quatro anos de 
escolaridade formal. Em 2009, o 
percentual de analfabetos funcionais 
era de 10,3% para as mulheres e 
11,2% para os homens tendo 15 anos 
e mais (Programa Nacional de Amostra 
de Domicílios- PNAD, 2009).  

  Na atualidade, pode-se contar 
com estudos que se voltaram para a 
análise de dados censitários sobre o 
analfabetismo (FERRARI 1985; IPEA, 
2010; entre outros). Assim, Ferrari 
(1985) assinala uma “tendência 
secular” entre 1872-1980, paradoxal do 
analfabetismo no Brasil, a saber: 
diminuição progressiva das taxas de 
analfabetismo e aumento simultâneo 
do número absoluto de analfabetos, 
indicando uma “fábrica” de analfabetos 
pelo sistema educacional. O censo de 
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1991 já evidenciava uma queda no 
número absoluto de analfabetos, o que 
acentuou nos censos de 2000 e 2010: 
o censo de 200 se referiu a 17,6 
milhões de analfabetos (12,8%) e o de 
2010 a 14,6 milhões (9,0%). 

 

 

Fonte: Censo 2000 e 2010. 

 

2.11. O projeto de alfabetização de 
jovens e adultos- AJA na 
cidade de Franca- SP 

 

  A Alfabetização de Jovens e 
Adultos funciona na cidade de Franca- 
SP há quinze anos e está estruturado 
como Projeto, atualmente são 536 
alunos divididos em 28 salas de aula. 
As salas de aula funcionam em escolas 
municipais, centros de convivência de 
idosos, centro comunitários e 
paróquias.   

  Todo funcionamento recebe 
investimento da Prefeitura de Franca e 
gratuito para todos os estudantes, que 
anualmente recebem kits escolares 

para o estudo. A idade para matrícula é 
a partir de 15 anos. Atualmente, o 
aluno mais jovem tem 16 anos e o mais 
idoso 94 anos. 

  Por ser projeto tem 
flexibilidade quanto ao funcionamento 
das aulas que acontecem de segunda 
a quinta-feira em dois períodos do dia: 
tarde e noite, com duas horas de aula.   

  São 28 professoras PEB I 
efetivas no cargo e que ampliam a 
jornada de trabalho de 30h para 40h. 
As professoras são contratadas 
mediante concurso público. As 
professoras recebem formação 
continuada em serviço para que 
atuarem com o perfil de estudante 
recebido pela Alfabetização de Jovens 
e Adultos (AJA).  

  Segundo Antunes (2002) 
quando deparamos com algo que 
nunca vimos antes ou chegamos a um 
lugar onde nunca estivemos, atiramo-
nos, de pronto, num processo de busca 
do conhecimento. Há várias formas de 
conhecer, mas sem dúvida, esse ato 
não se faz sozinho.   

O ser humano é ser de 
relação, dizia Paulo Freire. Um ser 
caracterizado pela “incompletude’ e 
“inacabamento”. Antunes ressalta que 
o ser humano precisa um do outro para 
se constituir. Educar é promover a 
capacidade de ler a realidade e de agir 
para transformá-la. Assim, a educação 
não pode ser alheia ao contexto, nem o 
conhecimento pode ser construído 
ignorando o saber oriundos das 
experiências e vivências. Daí a 
importância da leitura de mundo. Num 
processo de leitura e releitura do 
mundo, de leitura e de releitura da 
palavra, uma leitura mais crítica do 
mundo e da palavra forma o sujeito, 
que constrói uma visão de mundo e 
que pode, com base nessa visão, não 
apenas vê-lo, entende-lo melhor, mas 
pode, assim fazendo, entender melhor 
como somos capazes de mudar o 
mundo pela ação (ANTUNES, 2002). 
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O gráfico abaixo mostra a 
porcentagem de analfabetos, por 
gênero, na cidade de Franca-SP e, 
nota-se que 59% pertencem ao sexo 
feminino e encontram-se com idade 
superior a sessenta anos; enquanto 
41% pertencem ao sexo masculino. 

 

Fonte: Elaborado pela 
pesquisadora, 2017. 

 

3. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 

3.1. Participantes 
 

  Os participantes da pesquisa 
serão seis mulheres com mais de 
sessenta anos de idade que 
frequentam as aulas em núcleos do 
Projeto de Alfabetização de Jovens e 
Adultos. A escolha da idade se deu a 
partir de pesquisas que mostram que a 
maior taxa de analfabetismo das 
mulheres se dá a partir dos sessenta 
anos. 

  As educandas, na faixa etária 
determinada, serão todas convidadas a 
participarem da pesquisa. Caso haja 
mais de seis interessadas, será 
realizado um sorteio para a seleção. 
Nessa pesquisa, as participantes serão 
identificadas pelos pseudônimos de 
Marias: 

 

3.2. Coleta de dados 
 

  Por tratar-se de educandos em 
processo de alfabetização a entrevista 
é um recurso imprescindível, devido ao 
fato da ausência de leitura e escrita dos 
participantes e também pela 
possibilidade de maior aproximação 
entre participantes e pesquisador.  

Os relatos orais para educandos 
que frequentam a Alfabetização de 
Adultos é um recurso favorável por se 
tratar de resgate de memórias.  

  Os participantes contam as 
vivências e experiências como as tem 
sentido, relatam a cotidianidade na 
forma por eles vivenciadas ou relatam 
legado de antepassados na forma 
como entendeu. Para a história oral, o 
gravador de voz e a filmagem são 
indispensáveis para este tipo de 
registro e tornam-se documentos.   

  Fase I: Serão realizadas 
entrevistas semiestruturadas e 
individuais a partir dos eixos temáticos: 
histórico escolar, processo atual de 
alfabetização e mudanças percebidas 
na vida em cotidiana em sociedade.   

  Fase II: A partir dos eixos 
temáticos: histórico escolar, processo 
atual de alfabetização e mudanças 
percebidas na vida Cotidiana em 
sociedade será realizado um grupo 
focal com as seis participantes para 
investigar os impactos percebidos na 
vida delas, a partir da escolarização.  

 

3.3. Analise dos dados 
 

  Primeiramente, as entrevistas 
serão gravadas em áudio e transcritas 
na integra. Para a análise das 
transcrições, será utilizada uma análise 
de conteúdo segundo os moldes 
propostos por Minayo (2006), que 
consiste em técnicas de análise das 

59% 
41% 
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Feminino
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comunicações, com o intuito de obter 
indicadores que permitam a dedução 
de conhecimentos relacionados às 
condições de produção/recepção 
desses conteúdos.    

  Os dados serão transcritos e 
analisados qualitativamente, tendo 
como base as respostas que remetem 
ao desenvolvimento como liberdade e 
se as participantes desenvolveram a 
condição de agente em sociedade.    

  Ao término da pesquisa serão 
promovidos Seminários, com a 
finalidade, de apresentar os principais 
resultados e discutir a possibilidade de 
implementação de ações ou projetos 
futuros no sentido de melhoria dos 
serviços educacionais prestados aos 
jovens, adultos e idosos em processo 
de alfabetização.  

 

3.4.  Aspectos éticos 
 

  O Projeto original desta 
pesquisa foi encaminhado ao Comitê 
de Ética em Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos, atendendo às 
exigências éticas e científicas da 
resolução nº 466 de 12 de dezembro 
de 2012, do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) que define as diretrizes 
básicas de pesquisas científicas que 
envolvem seres humanos, respeitando 
os princípios da bioética, tais como 
autonomia, não maleficência, 
beneficência e justiça.   

  O Projeto foi aprovado pelo 
referido Comitê (CAAE nº 
65401717.0.0000.5384), sendo que a 
pesquisa só teve início após a 
assinatura e compreensão do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecidos. 
Durante a reunião com os 
participantes, foi feito um 
esclarecimento acerca dos benefícios 
trazidos por esta pesquisa, sejam 
individuais ou coletivos; foram 
indicados quais os procedimentos que 
garantem o sigilo, foi assegurado que 

os instrumentos explorados durante as 
entrevistas não trariam nenhum risco 
ou desconforto, pois a participação foi 
sempre voluntária, com a possibilidade 
de desistência a qualquer momento, 
sem nenhum ônus para o participante.  

  A pesquisadora se 
responsabilizará ainda em fazer a 
devolutiva com os resultados da 
pesquisa para as mulheres 
participantes, pois considera que 
assim, haverá mais respeito a 
autonomia das mesmas. 

4. RESULTADOS PARCIAIS 
 

   Serão realizadas entrevistas 
com seis participantes a partir das 
seguintes categorias de analises: 
trajetória escolar; trajetória profissional; 
os preconceitos enfrentados por ser 
analfabeto; a decisão de entrar na 
escola na maturidade e o impacto da 
educação na vida das mulheres: a 
condição de agente. 

 Em seguida, a conclusão das 
entrevistas individuais, será montado 
um grupo focal com as seis 
participantes com o objetivo de 
perceber nas falas o impacto causado 
a partir da escolarização. 

 

5. CONSIDERAÇÕES 
PARCIAIS 

 

  Para um número muito grande 
de pessoas, a educação de adultos 
significa recuperar a educação básica 
perdida; é de fundamental importância 
para o empoderamento pessoal, bem-
estar econômico, coesão da 
comunidade e desenvolvimento social. 
Contribui para a redução da pobreza e 
do desemprego, qualificação 
profissional, preservação e 
conservação do meio ambiente, maior 
conscientização sobre os direitos 
humanos, apoio aos valores 
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democráticos e ao exercício ativo da 
cidadania, e fortalecimento da 
equidade e igualdade de gênero. Faz-
se necessário aumentar o nível de 
alfabetização de adultos, habilidades 
básicas e competências necessárias.    

  A alfabetização é um direito 
humano e a base para a aprendizagem 
ao longo da vida. Capacita indivíduos, 
famílias e comunidades e melhora a 
sua capacidade de vida. Devido ao seu 
“efeito multiplicador”, a alfabetização 
ajuda a erradicar a pobreza, reduzir a 
mortalidade infantil, conter o 
crescimento populacional, a alcançar a 
igualdade de gênero e assegura o 
desenvolvimento sustentável, a paz e a 
democracia. 
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Resumo 
O presente estudo tem por temática a 
discussão sobre a educação 
problematizadora na formação do 
indivíduo desde os primeiros passos no 
processo de alfabetização, e as 
discussões para o desenvolvimento 
social. 
Palavras chave: Educação Bancária. 
Educação Problematizadora. Pesquisa 
e alfabetização. Plano de ação para a 

pesquisa. Pesquisa e educação 
problematizadora  
 
Abstract 
The present study has as its theme the 
discussions about problematizing education 
in the formation of the individual from the 
earliest stages of the literacy process, and 
the discussions for social development. 
 
Keywords: Banking Education. 
Problematic Education. Research and 
literacy. Plan of action for research. 
Research and problematizing education. 

 

1. Introdução 

As vivências, as leituras realizadas, as 
experiências, as histórias, as 
observações, os acontecimentos dentro 
e fora de sala de aula, despertaram, na 
pesquisadora, um olhar curioso para 
aprofundar conhecimentos sobre essa 
outra criança encontrada na escola, 
que pula, que canta e dança, que se 
alegra, com autonomia para ir e vir, 
participar e perguntar. Uma criança 
transformada e diferente das crianças 
de tempos passados, porém não muito 
distantes, que também tinha toda essa 
alegria, toda essa vivacidade e 
curiosidade, mas assim, sem qualquer 
entendimento ou percepção do que 
talvez pudesse ter ocorrido, algo se 

apagava e era suprimida a luz, a 
energia e a bisbilhotice.  

Assim, estando exposta a observações 
e teorias ainda recentes de estudiosos 
como Paulo Freire, Pedro Demo, 
Moacir Gadotti, Vygotsky, Piaget, Mário 
Sergio Cortella e outros, inicia-se o 
interesse em desenvolver um trabalho 
que apresentasse ou pelo menos 
entendesse essa transformação como 
probabilidade e necessidade de olhar 
cuidadoso e diferente para essa outra 
criança que vinha surgindo, 
oportunizando-a com possibilidades de 
liberdade para o diálogo, para 
questionar, para descobrir o seu mundo 
e o do outro sem medos e punições, 
com respeito, ética e valores, frente a 
outras perspectivas do existir, rumo ao 
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desenvolvimento humano e social. 
Diante dessa conjuntura, brotavam 
indagações como o que seriam as 
qualidades educacionais que realmente 
importavam e que deviam ser 
inventadas, prosperar e permanecer 
para fazer sentindo às verdadeiras 
necessidades humanas em direção a 
um futuro melhor. Nesse contexto esse 
trabalho busca apresentar e 
compreender o lugar da educação 
problematizadora na formação do 
indivíduo para o desenvolvimento 
social. Assim o problema de pesquisa 
está recortado em: Qual o lugar da 
problematização na formação do 
indivíduo para o desenvolvimento 
social? Para resolver o problema de 
pesquisa as hipóteses apresentadas 
irrompem do despertar da curiosidade 
intelectual, do diálogo com outros 
indivíduos questionadores da própria 
situação e realidade, da humanização 
no sentido da busca e/ou mostra do 
saber pela afetividade e emoção, como 
fatores a serem desenvolvidos na 
relação aluno-professor / professor-
aluno, interações sociais que 
constroem aprendizagem, 
conhecimento e sentimentos para a 
constituição de um outro ser humano. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta 
dissertação é refletir sobre a educação 
problematizadora, como forma de 
constituição do desenvolvimento social, 
por meio de práticas educativas 
fundamentadas em pesquisas, com a 
possibilidade de promover as 
habilidades dos educandos em 
observar e agir, de maneira 
emancipada, sobre a própria 
comunidade, garantindo a ela o bem-
estar e uma melhor qualidade de vida. 
Além disso, apresentar um plano de 
ação, em que se sugere, às 

comunidades escolares, uma educação 
para a pesquisa, de forma pontual, 
exequível e envolvente. Seguramente, 
os primeiros passos construídos, com 
solidez e reflexão farão dos estudantes 
críticos da própria comunidade e 
agentes éticos em seu presente e 
futuro, o que articula a proposta do 
trabalho com a linha de pesquisa do 
Programa de Desenvolvimento 
Regional, Desenvolvimento e Políticas 
Públicas. 

Para cumprir o objetivo geral, foram 
estabelecidos os seguintes objetivos 
específicos:  
 teorizar sobre a educação bancária 
e a educação problematizadora; 
 conceituar o que é pesquisa; 
 discutir a relevância da pesquisa na 
formação do educador e do educando; 
 discutir a concepção de 
desenvolvimento social e correções com 
uma educação problematizadora; 
 realizar uma pesquisa de campo 
com estudantes do ensino básico em fase 
de alfabetização e estudantes do AJA – 
Alfabetização de Jovens e adultos, além de 
pais e professores dos respectivos grupos, 
por meio de cinco grupos focais.  
 elaborar um plano de ação, a fim 
de sugerir uma proposta de educação para 
a pesquisa, direcionado às comunidades 
escolares. 

O alicerce para a construção e alcance 
dos objetivos da pesquisa foram 
obtidos através de diferentes olhares e 
perspectivas apresentadas por autores 
desenvolvimentistas e estudiosos da 
educação, que serviram de base para a 
constituição do referencial teórico-
metodológico, em articulação com as 
contribuições da sociologia, da 
antropologia, da filosofia e da 
pedagogia na perspectiva crítico-
dialética.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
que se define inicialmente com apoio 
da compreensão dos fenômenos 
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educativos influenciados por múltiplos 
fatores e constituídos por diversos 
saberes e sujeitos. Posteriormente à 
realização da pesquisa bibliográfica, é 
iniciada uma pesquisa com grupos 
focais, por meio de questionário 
previamente estabelecido, para coleta 
de informações com os participantes 
selecionados. Assim, a pesquisa 
poderá apresentar o trabalho 
atualmente realizado, a partir de 
práticas de investigação, e as 
oportunidades de atuação junto às 
comunidades escolares, por meio da 
sugestão de um plano de ação. 

A Educação transita entre o passado, o 
presente e o futuro. Se, no passado, as 
ideias, as ideologias, a concepção 
social e cultural (educação) eram 
consideradas “certas”, absolutas e 

verdadeiras, atualmente se vive a 
incerteza racional das teorias, das 
concepções de mundo e de valores.  

2. Educação Bancária e Educação 
Problematizadora: embates no 
contexto escolar brasileiro 
contemporâneo 

A proposta do item é refletir, 
pontualmente, sobre abordagens 
educativas, em âmbitos temporal e 
nacional, em que umas são mais 
conservadoras, outras mais liberais, 
mas que desencadeiam em ações que 
podem promover os desenvolvimentos 
humano e social. O foco reside nos 
estudos freirianos em que a presente 
pesquisa se sustenta. 

2.1. Contextos de Inserção 

Para situar a educação e, 
seguidamente, as abordagens de 
ensino, faz-se necessário descrever e 
discutir os contextos sociais em que 

estão ou estiveram inseridas. Trata-se 
de olhar para as culturas pré-
modernas, modernas e pós-modernas. 
Assim, no presente estudo, o termo 
pós-modernidade será usado para 
caracterizar o período atual, em que se 
trata uma luta surda entre o racional e 
o emocional, entre as incertezas e as 
certezas que ainda restam, entre a 
tecnologia e a humanidade. Ou seja um 
período de transição em que para se 
garantir o bem-estar pessoal e coletivo, 
é preciso conhecer o mundo pela 
razão, pela intuição e pelas relações de 
práticas sociais que respondam ou 
busquem responder às demandas 
contemporâneas. 

Nesse sentido, a educação deve ser 
compreendida como formação do 
sujeito capaz gerenciar as incertezas e 
imprevisibilidades da sociedade pós-
moderna. Os embates da educação 
contemporânea são gerais e 
abrangentes e na conjuntura brasileira, 
apresentam marcas, sinais do tempo e 
das condições históricas. A educação 
esteve atrelada às exigências de uma 
sociedade, cujas camadas mais 
favorecidas determinaram rumos e 
tarefas. Para Saviani (1985 p. 56), “as 

elites forjavam, e forjam, a educação 
para reproduzir as elites, ignorando a 
qualificação e a participação do povo 
[…]. O ensino mascara o saber para 

subsidiar o poder”. Assim, almejam-se 
diferentes possibilidades de 
transformação da prática escolar com 
vistas a uma educação que liberte e 
promova leitura crítica do mundo, 
possibilitando ao estudante a 
capacidade de conhecer, interpretar, 
discutir e se apropriar dos diferentes 
sistemas decorrentes da cultura pós-
moderna, como forma de flexibilizar os 
paradigmas da educação no Brasil, 
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conforme as discussões travadas neste 
capítulo. 

Ao analisar pontualmente eventos do 
sistema educacional brasileiro, nota-se 
sua complexidade, considerando que o 
mesmo segue uma linha histórica de 
troca de governos, pensamentos, 
reformas, projetos e revisões em suas 
bases e, sendo cada período único em 
suas especificidades, nenhuma época 
ou objeto histórico pode ser 
comparado. Foram diversas reformas 
desde o período ditatorial, que 
levantaram questionamentos sobre 
práticas docentes, formação do 
professor e grau de atenção 
dispensado pelo Estado na valorização 
de suas funções, bem como do sistema 
de ensino de uma forma geral.  

Para Pourtois e Desmet (1999), a 
maneira de educar e de pensar 
pedagogia na pós-modernidade 
significa examinar um conjunto de 
dimensões de ordem efetiva, cognitiva, 
social e ética, que, formando um 
sistema, constituem o fundamento do 
ato educativo e que as práticas 
educativas precisam levar em conta 
essa totalidade, as incertezas e as 
descontinuidades dos dias atuais.  

 2.2. Educação Bancária 

No item, é discutida a educação 
bancária, terminologia criada por 
Freire, e, que atualmente, é objeto de 
polêmica, ora como abordagem de 
ensino não mais condizente com os 
dias atuais, ora como abordagem 
complementar a outras. 

A educação tradicional ou 
conservadora tem como fundamento 
uma sociedade de soma dos indivíduos 
que devem ser aprimorados para a vida 

social, por meio do processo educativo. 
É também entendida como 
conservadora, porque não idealiza a 
transformação do mundo atual, ou seja, 
não leva em consideração as 
incompatibilidades e as desigualdades, 
pelo contrário, fixam sua reprodução, a 
partir da adequação dos indivíduos ao 
sistema, à vida social. Para Meksenas 
(1988), as tendências conservadoras 
que merecem destaque na 
contemporaneidade são: pedagogia 
tradicional, nova pedagogia e 
pedagogia tecnicista. Conforme 
Libâneo (1990), essas tendências 
pedagógicas, também conhecidas 
como liberais, por se declararem 
neutras, nunca assumiram 
compromisso com a transformação da 
sociedade, embora, na prática, 
procurassem legitimar a ordem 
econômica e social do sistema 
capitalista. Em se tratando da 
pedagogia tradicional, pode-se 
considerar que o aluno vai absorver 
conteúdos e se adaptar ao contexto 
social que o envolve. Assimila os 
conhecimentos acumulados no 
decorrer do seu desenvolvimento no 
estar no mundo.  

O pensamento freiriano de educação 
possuía finalidades, conteúdos e ações 
pautadas na possibilidade da 
humanização e libertação dos sujeitos, 
que foi de relevante contribuição na 
orientação das políticas curriculares. 
Um horizonte de possibilidades para a 
emancipação humana a serviço da 
transformação social. Esse novo olhar 
de teorização para um novo currículo 
buscou superar os fundamentos das 
teorias tradicionais, caracterizadas pela 
aceitação, para um ajuste e adaptação 
da sociedade vigente, na construção de 
uma teoria crítica, pautada no 
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questionamento, na reflexão, no 
processo, na modificação dessa 
sociedade.  

A emancipação humana a serviço da 
transformação social, para Freire 
(1988), trata-se de exercer ativamente 
a cidadania, construir 
democraticamente as alternativas 
possíveis e desejadas. Isso significa 
contrapor-se às formas identificadas 
como educativas que se esgotam ao 
passar conteúdos vazios de sentido 
prático e fora de contexto, com 
afirmação de condutas normatizadas e 
padrões culturais a serem seguidos por 
todos. 

2.3. Educação Problematizadora 

O aspecto fundamental no cenário 
deste outro método pedagógico é fazer 
com que seja eliminada a acumulação 
de conhecimentos produzidos pela 
humanidade e entenda como esses 
conhecimentos se criam. Ou seja, o 
aluno deve conhecer as formas e os 
métodos que lhe permitam chegar às 
informações produzidas e acumuladas 
pela civilização humana. Nessa forma 
de pedagogia, o objetivo fundamental 
diz respeito então, ao ato de ensinar o 
aluno a produzir conhecimento e não 
simplesmente recebê-lo. Assim, uma 
aproximação às propostas realizadas 
por Freire, nas discussões sobre a 
pedagogia do oprimido, ao tratar de 
uma luta de classes, em que o saber 
mais importante para o oprimido é a 
descoberta da sua situação de 
oprimido, numa condição para se 
libertar da exploração política e 
econômica, através da elaboração da 
consciência crítica, passo a passo com 
sua organização de classe.  

Para Freire (2005), a educação 
problematizadora visa à transformação, 
por ser uma educação crítica. Tanto 
professor quanto aluno são 
mediatizados pelo mundo e pela 
realidade que o apreende, da qual 
extraem o conteúdo da aprendizagem. 
Nesta perspectiva, Freire (1991) trata 
da definição dos conteúdos, pois para o 
autor, a ação educativa necessita levar 
em consideração a visão de mundo do 
educando, ou correrá sérios riscos de 
tornar-se uma educação bancária. 
Admite que a definição dos conteúdos 
diz respeito apenas a educador e 
educando, baseados por sua realidade 
histórica. Então, para o autor, é na 
realidade mediatizada e na consciência 
que dela se tem, que irá buscar o 
conteúdo programático da educação.  

3. Problematizando com educadores 
e educandos: o momento da 
pesquisa 

A problematização como estratégia de 
ensino aprendizagem, demanda 
conforme Schön (1992), tanto do 
professor quanto do estudante, uma 
postura crítico-reflexiva contextualizada 
sobre o conteúdo. Tarefa não muito 
fácil para um docente com formação 
voltada para a educação com princípios 
tradicionais. 

Assim, o professor deve colocar-se 
como autor e proativo, na tentativa de 
abandonar o ensino por transmissão, 
um ensino voltado para melhor 
conceito em provas que fecunda um 
estudante de posição passiva e 
mecanicista.  

  Em meio às transformações, existe a 
necessidade de uma educação que se 
adeque a questões inovadoras, 
assegurando conhecimentos e sujeitos 
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preparados para a compreensão do 
mundo e da realidade que o cerca. Há 
pouco tempo, para Cordeiro (2002), no 
processo que se compreende por 
ensino tradicional, predominava a 
abordagem conteúdista, um ensino 
centrado no professor transmissor de 
conhecimento e cultura, com um 
sistema de avaliação que aferia a 
quantidade de informação absorvida 
pelo aluno. Para Freire (2005), uma 
educação para a massa alienada, 
domesticada e passiva, que tinha o 
homem como objeto e não como 
sujeito pensante e questionador. 

A ideia do ensino centrado no 
estudante e o professor como mediador 
implica usar estratégias de parceria, 
despertando a curiosidade do 
estudante, para buscar e construir seu 
próprio conhecimento. Pesquisar, 
selecionar informações, interpretar, 
discutir, negociar significados, 
apresentar-se oralmente, solucionar 
problemas, ou seja, na perspectiva de 
Delors (2012), simplesmente aprender 
a aprender. 

Nesse sentido, a pesquisa em sala de 
aula pode tornar-se uma aliada ao 
processo de ensino-aprendizagem. 
Para Demo (1996, p. 2), “educar pela 

pesquisa tem como condição essencial 
primeira, que o profissional da 
educação seja pesquisador, ou seja, 
maneje a pesquisa como princípio 
científico e educativo e a tenha como 
atitude cotidiana”. Pesquisa como ato 

rotineiro de professor e que não seja 
atividade extemporânea, mas cotidiana.  

O professor tem, por parcimônia, 
observar seu desempenho, pensar a 
respeito das carências manifestadas e, 
voltar-se para si, com uma análise 
crítica e, acima de tudo construtiva de 

sua prática, para assim buscar uma 
possível melhoria e nortear mudanças 
quando necessário. Para Perrenoud 
(2002, p. 30), “a prática reflexiva nos 

remete a dois processos mentais que 
devemos distinguir, principalmente se 
considerarmos seus vínculos", ou seja, 
para o autor, a reflexão é indispensável 
no trabalho docente, pois redireciona a 
concepção de que a prática 
pedagógica deve ser constantemente 
questionada pelo professor, a fim de 
possibilitar a descoberta de novos 
caminhos para melhorar o trabalho por 
ele desenvolvido. 

3.1. A formação do docente em 

pesquisa 

A pesquisa não está alheia às 
tendências de seu tempo histórico, 
seus resultados não se configuram 
como verdade absoluta, mas como 
uma contribuição ao saber já 
sistematizado. Assim, pode-se dizer 
que a pesquisa está inserida no 
cotidiano do homem, na sua dinâmica e 
na solução de seus problemas.  

Dessa forma, as perspectivas de 
ensino/aprendizagem devem ser 
estudadas e entendidas pelos 
docentes, de forma profunda e 
contextualizada, para que possibilitem 
uma postura disposta a outra realidade 
educacional. 

Assim, nota-se que a formação do 
docente em pesquisa perpassa por 
diversos caminhos, pela curiosidade, 
pela reflexão, pela problematização, 
pelos campos universitários, pelos 
processos de formação continuada 
para a adaptação às exigências da 
transformação dos tempos, pela pro 
atividade para produzir e mediar 
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geração de conhecimento, pelo 
discernimento ou ainda, pela 
humanização, no sentido de cuidado 
com o outro. 

3.2. A Construção de saberes dos 
educandos por meio da pesquisa 

Incentivar estudantes a 
experimentarem a construção de 
saberes, por meio do processo de 
pesquisa, pode promover 
transformações sociais, nas 
competências, nas habilidades e 
concretizar o perfil ou características do 
pesquisador ou profissional apto para 
as exigências do mundo 
contemporâneo. A pesquisa não 
apenas contribui para o 
desenvolvimento de cientistas, mas 
também de profissionais capacitados. 
O mercado demanda pesquisadores e 
profissionais, com aptidão, liderança, 
capacidade administrativa, espirito 
empreendedor e criatividade. 

4. Educação e desenvolvimentos 
humano e social: um olhar 
diferenciado para o mundo 

O capítulo objetiva tratar o lugar da 
educação contemporânea e a relação 
com os desenvolvimentos humano e 
social, numa abordagem que leve em 
conta a complexidade inerente ao 
conceito, buscando possibilidades de 
reflexão nas bases históricas e teóricas 
do pensamento desenvolvimentista, 
sob o olhar diferenciado para o mundo 
e nas variáveis envolvidas. O ponto 
central das discussões é o diálogo da 
educação com as formas de 
desenvolvimento que promovam 
resultados positivos para o homem e a 
sociedade, de forma refletida e 
exequível. Uma perspectiva para 
redução das desigualdades sociais 

pela educação transformadora, 
libertadora e não apenas visando às 
questões econômicas. 

O despertar da evolução do 
pensamento liberal e suas tendências 
foram responsáveis pelo que 
conhecemos atualmente como 
modernidade. Nesse sentido, de 
acordo com Pourtois e Desmet (1999), 
a escola e a educação vieram como 
abertura e libertação para o 
conhecimento racional. Uma ruptura 
com o meio de origem para alcançar o 
progresso. “Trata-se também, de 
eliminar os privilégios, os herdeiros de 
um passado superado, para eleger 
elites em todo o corpo social, recrutada 
graças a concursos realizados sobre 
bases objetivas” (POURTOIS; 

DESMET, 1999, p. 23). 

A modernidade trouxe grandes 
conquistas, favoreceu a construção de 
um mundo mais democrático, os 
direitos humanos se tornaram 
respeitados, houve grande avanço 
técnico-científico e permitiu o bem-
estar à sociedade. No entanto, para 
Agostini (2001), estes avanços e nova 
estruturação da vida humana nem 
sempre trouxeram uma realização 
profunda do existir. Em Werber (2000, 
p. 73), “os laços da racionalidade 

tornam-se cada vez mais apertados, 
aprisionando- nos numa gaiola de 
rotina burocrática”. 

Nota-se que o desenvolvimento das 
sociedades modernas e sua 
propagação pelo mundo deram aos 
seres humanos maiores possibilidades 
de desfrutarem uma existência mais 
segura e gratificante que as épocas 
anteriores, mas também apresentaram 
um lado sombrio.  Conforme Giddens 
(1996, p. 16), “o mundo moderno se 
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apresenta ao mesmo tempo poderoso 
e débil, capaz de realizar o ótimo e o 
péssimo, por quanto se lhe abre o 
caminho da liberdade ou da 
escravidão, do progresso ou do 
regresso, da fraternidade ou do ódio”. 

Nesse contexto, nota-se a 
complexidade do conceito de 
desenvolvimento social citada no início 
do capítulo, o que era esperado como 
evolução e transformação, para o bem 
da espécie, aparece, na 
contemporaneidade, em grande parte 
da população, principalmente em 
países considerados subdesenvolvidos, 
uma circunstância pré-moderna de 
analfabetismo, pobreza, falta de saúde, 
emprego e fome. Desigualdades 
causadas pelo desenrolar do processo 
da modernização, cuja exacerbação do 
individualismo, da busca pelo bem-
estar e conceitos que tinham como 
objetivo ações que garantissem a 
melhoria da qualidade de vida, 
acabaram transformando em ações 
que provocaram o aumento dos índices 
das desigualdades sociais, onde muitos 
não têm acesso aos bens mais 
essenciais à vida.  

O capitalismo é um sistema de 
produção de mercadorias, centrado 
sobre a relação entre a propriedade 
privada do capital e o trabalho 
assalariado.  Uma relação de alicerce 
para o sistema de classes, cujo 
empreendimento capitalista depende 
da produção para mercados 
competitivos, os preços sendo sinais 
para investidores, produtores e 
consumidores. Para Adam Smith 
(1988), é o nascimento da sociedade 
industrial, em que as consequências 
econômicas da divisão do trabalho, as 
consequências sociais da indústria 
para a estrutura das classes, o papel 

cada vez maior dos serviços e do 
trabalho improdutivo traz à luz os 
mecanismos da sociedade nascente.  

Neste sentido, o desenvolvimento 
econômico de um país, cujo processo 
de acumulação de capital e 
incorporação de progresso técnico ao 
trabalho e ao capital leva ao aumento 
da produtividade, dos salários, e do 
padrão médio de vida da população, ou 
seja, para Smith (1988), o 
desenvolvimento econômico é como 
uma das principais condições para o 
alcance do desenvolvimento, ou 
melhor, o próprio desenvolvimento, 
assim: 

As discussões de um conceito 
distinto de desenvolvimento 
começam por Schumpeter, no 
início do século XX, que atribui 
ao crescimento uma 
característica apenas 
expansiva, enquanto que o 
desenvolvimento, segundo o 
autor, somente ocorreria “na 

presença de inovações 
tecnológicas, por obra de 
empresários inovadores, 
financiados pelo crédito 
bancário. O processo 
produtivo deixa de ser rotineiro 
e passa a existir lucro 
extraordinário” (SOUZA, 1999, 

p.16). 

Nota-se que o autor apresenta 
conceitos distintos de Smith (1988), 
porém ainda uma análise de 
desenvolvimento voltada estritamente 
para o econômico. De acordo com 
Boisier (2001) e Sachs (2004), o 
conceito de desenvolvimento debatido 
atualmente, distinto do conceito de 
crescimento econômico, deu-se no 
período pós-guerra com os 
preparativos para a reconstrução da 
Europa. 
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A partir de então, inicia-se um conceito 
de desenvolvimento com tendências 
voltadas ao ser humano, tendo como 
trajetória economistas, como:  o 
paquistanês Mahbub ul Haq e o indiano 
Amartya Sen. Na tentativa de tornar o 
desenvolvimento apreciável e 
condizente com as necessidades 
humanas, desenvolveram, no início da 
década de 1990, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH)4 que, 
de acordo com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), tem por objetivo ser um 
contraponto ao Produto Interno Bruto 
Per Capita (PIB per capita), que até 
então era o índice mais utilizado para 
se caracterizar uma região, mas que 
retrata apenas a dimensão econômica 
local. 

Nota-se com o IDH uma evolução para 
o desenvolvimento, ou seja, um outro 
conceito para evidenciar a realidade 
das pessoas, não apenas na dimensão 
econômica, mas também levando em 
consideração as questões políticas, 
sociais e ambientais. No entanto, o 
próprio PNUD reconhece suas 
limitações, pois esse avanço tornou o 
pensar desenvolvimento mais 
completo, porém mais complexo e 
intangível: 

Os autodenominados pós-
modernos propõem renunciar 
ao conceito, alegando que o 

                                                           
4
 O Índice de Desenvolvimento Humano é obtido através do 

PIB per capita, depois de corrigido pelo poder de compra da 
moeda de cada país e por outros dois componentes: a 
longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o 
indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. 
O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e 
pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A 
renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC 
(paridade do poder de compra, que elimina as diferenças 
de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm 
a mesma importância no índice, que varia de zero 
(inexistência de desenvolvimento) a um (totalmente 
desenvolvido) (PNUD 2009). 

desenvolvimento tem 
funcionado como uma 
armadilha ideológica 
construída para perpetuar as 
relações assimétricas entre as 
minorias dominadoras e as 
maiorias dominadas, dentro de 
cada país e entre os países. 
Propõem avançar para um 
estágio de pós-
desenvolvimento. Sem 
explicar claramente o seu 
conteúdo operacional 
concreto. Estão certos, por 
suposto, quando questionam a 
possibilidade de crescimento 
indefinido do produto material, 
dado o caráter finito do nosso 
planeta. Porém, esta verdade 
óbvia não diz muito sobre o 
que deveríamos fazer nas 
próximas décadas para 
superar os dois principais 
problemas herdados no século 
XX, apesar do seu progresso 
científico e técnico sem 
precedentes: o desemprego 
em massa e as desigualdades 
crescentes [...] (SACHS 2004, 
p. 26). 

Sen (2000) identifica o 
desenvolvimento como expansão das 
liberdades, por estar visivelmente 
relacionado com esse processo. Para o 
autor, o desenvolvimento não deve ser 
confundido com crescimento 
econômico, aumento da renda per 
capta ou incremento tecnológico. Mais 
do que isso, só é alcançado em sua 
plenitude quando as pessoas são livres 
para suprir suas necessidades.  

Para que o desenvolvimento seja 
realmente usufruído, é preciso banir as 
“principais fontes de privação de 

liberdade” (SEN, 2000, p. 18). São 

elas: “pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destruição 
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social sistemática, negligência dos 
serviços públicos e intolerância ou 
interferência excessiva de Estados 
opressivos” (SEN, 2000, p. 18). 

[...] A tônica nas liberdades 
humanas contrasta com 
perspectivas mais restritas de 
desenvolvimento, que o 
identificam com o crescimento 
do produto nacional bruto, com 
o aumento das receitas 
pessoais, com a 
industrialização, com o 
progresso tecnológico, ou com 
a modernização social. 
Considerar o desenvolvimento 
como expansão das 
liberdades substantivas orienta 
a ação para os fins que tornam 
o desenvolvimento algo 
importante, mais do que para 
os meios que desempenhem 
papéis de relevo. A liberdade é 
nuclear ao processo de 
desenvolvimento por duas 
ordens de razões: 1. 
Avaliação: a apreciação do 
progresso tem de ser feita em 
termos do alargamento das 
liberdades das pessoas; 2. 
Eficácia: a eficácia do 
desenvolvimento depende da 
ação livre das pessoas. O que 
as pessoas podem 
efetivamente realizar é 
influenciado pelas 
oportunidades econômicas, 
pelas liberdades políticas, 
pelos poderes sociais e por 
condições de possibilidade 
como a boa saúde, a 
educação básica, e o incentivo 
e estímulo às suas iniciativas 
(SEN, 2000, p. 25).  

Nesse contexto, pode-se entender as 
liberdades humanas como a 
hegemonia do processo de 
desenvolvimento, uma eventualidade 
de processo conservador e 

empobrecido. O que se propõe então 
com as liberdades substanciais vai 
além das liberdades humanas, um 
processo contra-hegemônico de 
pertinência à democratização, com 
embates políticos e ideológicos, ações 
de atores sociais que suscitam 
inquietações, críticas participativas e 
construtivas, gerando oportunidades e 
componentes constitutivos para o 
desenvolvimento.  

Assim, Freire (2007) apresenta a 
educação como saída para a libertação 
dos seres humanos da condição de 
desumanizados, pois o autor acredita 
que a educação conduz o egresso da 
consciência ingênua para uma 
consciência crítica, que possibilite a 
saída da condição passiva para 
tornarem-se sujeitos da sua própria 
história. 

Nesse cenário, a educação pode 
aparecer como instrumento de 
desenvolvimento social, possibilidade 
em que a sociedade pode adquirir 
melhores condições de vida, de 
maneira sustentável, pois a educação 
transforma e liberta, desempenhando 
um papel fundamental em todas as 
camadas da população e diz respeito a 
todos e no decorrer de toda a vida. 

No entanto, notou-se a complexidade 
do processo, de modo que o 
desenvolvimento social também 
precisa de algumas considerações a 
respeito da paz, da igualdade, das 
oportunidades, do resgate dos valores 
que traz então, a necessidade de uma 
sociedade voltada para o 
conhecimento, aspectos que talvez 
sejam difíceis de implicar isoladamente 
nos processos de desenvolvimento 
econômico. 

https://conceitos.com/sociedade/
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Em tempos de rápida transformação, 
nota-se que houve uma transformação 
no conceito de educação, muda-se o 
mundo e afastam-se as possibilidades 
de continuar com uma educação 
tradicional e permanente, surgindo a 
necessidade de escolas que se 
comprometam com a educação de 
indivíduos preparados para enfrentar 
as diversas exigências dos campos 
existentes, da vida, do mercado, do 
mundo. Que capacitem a autonomia, o 
discernimento e a reponsabilidade de 
cada um diante do coletivo. Para 
Delors e outros (2006), a educação 
deve multiplicar as possibilidades de 
acesso a dados e fatos, permitindo que 
todos possam coletar, selecionar, 
ordenar, gerenciar e utilizar esse 
volume de informações e servir-se 
dele. A educação deve, portanto, 
adaptar-se constantemente às 
mudanças da sociedade, sem 
negligenciar as vivências, os saberes 
básicos e os resultados da experiência 
humana. 

Nesse contexto uma educação que 
esteja voltada pela busca da liberdade, 
pela paz. Para o desenvolvimento 
sustentável, seja ele humano, social, 
cultural, ambiental ou econômico. De 
acordo com Delors e outros (2006), o 
mundo vive conflitos provocados por 
intolerância religiosa e por situações de 
violência causadas pelas condições de 
extrema pobreza, verificadas em 
diversos países. Não se pode chegar a 
um desenvolvimento pleno, se não se 
difundir uma cultura de não violência, 
de tolerância e cooperação: 

A Educação para o 
Desenvolvimento visa a 
conscientizar a opinião pública 
para as questões da 
solidariedade e da 

interdependência das regiões 
do mundo e, em particular, 
para a realidade econômica, 
política, social e cultural dos 
países do Sul geopolítico. 
Nesse sentido, a ED visa a 
capacitar vários segmentos da 
opinião pública para uma 
melhor análise da informação 
e das políticas locais, 
nacionais e internacionais, 
ligadas aos desequilíbrios 
mundiais, permitindo 
mudanças dos 
comportamentos sociais 
individuais e/ou grupais e 
propostas de ação, norteadas 
por preocupações de 
sustentabilidade dos 
processos de 
desenvolvimento. A Educação 
para o Desenvolvimento 
promove o direito de todas as 
pessoas, e de todos os povos, 
a participar e contribuir para o 
desenvolvimento econômico, 
social, político e cultural. 

A Educação para o 
Desenvolvimento (ED) é um 
processo dinâmico, interativo e 
participativo que visa: 

. À formação integral das 
pessoas;  

. À vivência da 
interculturalidade;  

. Ao compromisso para a ação 
transformadora alicerçada na 
justiça, equidade e 
solidariedade;  

. À promoção do direito e do 
dever de todas as pessoas, e 
de todos os povos, participar e 
contribuir para um 
desenvolvimento integral e 
sustentável (SILVA, 2006, 
p.122). 

A educação vem então, com o 
desafio de estimular mudanças de 
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atitude e comportamento para a 
construção de um outro perfil 
populacional, uma vez que as 
capacidades intelectuais, morais e 
culturais do homem impõem 
responsabilidades para com outros 
seres vivos e para com a natureza 
como um todo.  

Assim, através do estudo, nota-se que 
diante de toda complexidade inerente 
ao processo, a educação 
contemporânea que transforma e 
liberta, talvez possa ser o melhor 
caminho na consolidação de valores e 
comportamentos sustentáveis para o 
desenvolvimento. Uma questão ampla 
e difícil de responder no decorre deste 
trabalho. 

5. Vivências em pesquisa: aquisição 
de saberes significativos: 
apontamento e planejamento 

5.1. O contexto da pesquisa no campo 

Entretanto, pode-se dissertar sobre as 
propostas que nele serão discutidas. 
Será realizada uma pesquisa de 
campo, composta por cinco coletas de 
dados, que serão feitas por meio de 
grupo focal, com os seguintes 
participantes de pesquisa: 

4 Professores de educação básica – 
nível fundamental I, por trabalharem 
com aprendizagem de alfabetização – 
1º e 2º anos; 

4 Professores da AJA – por 
trabalharem com alfabetização de 
adultos; 

2 salas de estudantes de educação 
básica – fundamental I, em fase de 
alfabetização – 1º e 2º anos; 

2 salas de estudantes da AJA; 

6 pais de estudantes de 1º e 2º anos – 
fundamental I. 

O motivo da escolha do método de 
grupo focal foi a promoção de 
discussões e debates, em que um 
participante completa e continua o 
pensamento do outro participante, o 
qual será conduzido por meio de roteiro 
de questões. Entretanto, o referido 
roteiro pode ser alterado, de acordo 
com a necessidade da coleta de dados. 
Somam três roteiros distintos, sendo: 1 
para professores, 1 para estudantes, 1 
para pais. 

A escolha dos participantes: 
professores, pais e estudantes, com a 
finalidade de triangular os participantes, 
a fim de ouvir todas as perspectivas 
envolvidas no processo de 
desenvolvimento de pesquisa no 
âmbito escolar. 

O fato de selecionar crianças 
estudantes e jovens e adultos se 
justifica pelo início do contato com o 
ensino sistematizado, no caso, o 
processo de alfabetização. 

Serão dois os locais de coleta de 
dados: 1) escola regular de ensino 
fundamental I, porque apresenta, na 
proposta pedagógica, ações que 
permitem observar preocupação com 
ensino baseado em investigação e 
protagonismo do estudante; 2) escola 
municipal de Alfabetização de Jovens e 
Adultos, porque direciona as atividades 
de forma a trazer a realidade dos 
estudantes para a sala de aula, a fim 
de dar significado para às práticas e 
atrair os participantes para o estudo. 

Os roteiros dos grupos focais são 
apresentados nos apêndices: 
Professores (Apêndice a), Pais 
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(Apêndice B) e Estudantes (Apêndice 
C). 

Os dados serão analisados, por meio 
de abordagem qualitativa, 
considerando experiências, vivências, 
apontamentos sobre benefícios e 
empecilhos para a condução do 
processo. 

O resultado das análises subsidiará a 
elaboração de um plano de ação que 
possibilitará uma conduta pedagógica 
para o ensino de pesquisa, que acolha 
as comunidades escolares, na 
formação de crianças, jovens e adultos. 

5.2. Primeiros passos para a pesquisa: 

um plano de ação 

Capitulo será construído após 
resultados da pesquisa. 

6. Procedimentos metodológicos 

O alicerce para a construção e alcance 
dos objetivos da pesquisa foram 
obtidos através de diferentes olhares e 
perspectivas apresentadas por autores 
desenvolvimentistas e estudiosos da 
educação, que serviram de base para a 
constituição do referencial teórico-
metodológico, em articulação com as 
contribuições da sociologia, da 
antropologia, da filosofia e da 
pedagogia na perspectiva crítico-
dialética.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
que se define inicialmente com apoio 
da compreensão dos fenômenos 
educativos influenciados por múltiplos 
fatores e constituídos por diversos 
saberes e sujeitos. Posteriormente à 
realização da pesquisa bibliográfica, é 
iniciada uma pesquisa com grupos 
focais, por meio de questionário 

previamente estabelecido, para coleta 
de informações com os participantes 
selecionados. Assim, a pesquisa 
poderá apresentar o trabalho 
atualmente realizado, a partir de 
práticas de investigação, e as 
oportunidades de atuação junto às 
comunidades escolares, por meio da 
sugestão de um plano de ação. 

7. Considerações parciais 

Levando em conta que a pesquisa 
encontra-se em andamento, bem como 
os resultados, considera-se precoce, 
até o dado momento, a elaboração de 
uma conclusão acerca do tema 
abordado. 
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