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5º Seminário de Pesquisa | 2013

Apresentação

O Programa de mestrado acadêmico em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário 
de Franca possui claramente duas linhas de pesquisa, a saber: 1) Desenvolvimento e Integração 
Regional, e 2) Desenvolvimento Social e Políticas Públicas. O professor da disciplina de 
Seminários de Pesquisa, juntamente com outros professores e orientadores do programa, através 
de apresentações oral e escrita dos discentes, utilizam desta disciplina para lapidar e adequar os 
projetos de pesquisa à área de concentração do programa e, principalmente, às linhas de pesquisa. 

Nesse contexto, as ações acadêmicas apresentadas servem, assim, como fase preparatória 
para o Exame de Qualificação, e os alunos nesta fase devem escrever artigos que descrevem a 
situação atual de suas pesquisas e a contribuição parcial esperada do trabalho para a linha de pesquisa 
relacionada. Estes artigos são encontrados ao longo deste livro e são brevemente apresentados a 
seguir, por linha de pesquisa.

A linha de pesquisa Desenvolvimento e Integração Regional é representada neste livro 
por 9 trabalhos. O primeiro deles é de autoria do Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto. No artigo, são 
apresentadas pesquisas sobre TIC e Desenvolvimento no âmbito do programa, como foco na 
discussão do desenvolvimento regional a partir da criação e aplicação de sistemas de informação. 
O segundo trabalho é de autoria do aluno Alessandro Carloni, sob minha orientação, que mostra 
as ações e percepções de sustentabilidade em indústrias de calçados de grande porte da cidade de 
Franca-SP, e como o desenvolvimento local é afetado neste cenário. Para isso, mostra-se o estado 
atual da pesquisa e os procedimentos metodológicos sendo utilizados.

O terceiro, quarto e quinto trabalho apresentados da linha de pesquisa Desenvolvimento e 
Integração Regional são de orientação do Prof. Dr. Hélio Braga Filho. O primeiro deles é da aluna Aparecida 
Costa, onde se discute a atuação do empresário calçadista da cidade de Franca-SP no desenvolvimento 
econômico local com foco nos perfis empreendedor e empresário. O segundo deles é do aluno Jonatan 
Pousa. Os autores apresentam a qualidade de vida como uma vertente do desenvolvimento local, dando 
ênfase na avaliação que a população francana faz sobre a segurança pública, o mercado de trabalho, a 
saúde, a educação, a cultura, a urbanização, o transito, dentre outros. O último trabalho de orientação do 
Prof. Hélio é da aluna Kelly Vieira. Os autores discutem a atuação de uma câmara de comércio e seus 
reflexos na região de Ribeirão Preto, apontando os reflexos obtidos no desenvolvimento regional.

O sexto trabalho da linha de pesquisa Desenvolvimento e Integração Regional é da aluna 
Marilisa Meleti e de sua orientadora Profa. Bárbara Fadel. O objetivo do trabalho é centrado na 
sustentabilidade no contexto das organizações empresariais couro-calçadista, e os resultados esperados 
são identificar e demonstrar os fatores que influenciaram na implementação da gestão socioambiental. 
O sétimo trabalho é da aluna Noêmia Toledo e do orientador Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto. Os 
autores abordam o tema e-learning corporativo e MOOC como forma de promover o desenvolvimento 
regional. Caracteriza-se o estudo de aplicação e impacto nas empresas de informática, especificamente 
de desenvolvimento de software, de pequeno e médio porte de Franca-SP. 

Fechando os trabalhos da linha 1, os leitores encontrarão dois projetos sob a orientação 
do Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto. O primeiro é do mestrando Welton Silva, que objetiva 
propor um modelo de cenários prospectivos para o setor de prestação de serviços no ensino 
superior. A instituição utilizada como estudo de caso é o Uni-FACEF, uma autarquia municipal. O 
segundo trabalho é do aluno Lucas Santos que descreve possíveis impactos da guerra fiscal sobre 
o desenvolvimento regional, a partir da estrutura tributária vigente.
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A linha de pesquisa Desenvolvimento Social e Políticas Públicas é representada também 
por 9 trabalhos. O primeiro deles é de autoria da aluna Adriana Regina Silva Leite sob a orientação 
da Profa. Dra. Maria Zita Figueiredo Gera. O artigo discute as políticas públicas, o processo da 
educação inclusiva no contexto do sistema mineiro de avaliação da educação pública SIMAVE. O 
segundo trabalho é da aluna Alba Orsolini com a orientação da Profa. Dra. Sheila Fernandes Pimenta 
e Oliveira. Discorre-se neste trabalho sobre o centro universitário de franca e o desenvolvimento 
local, na perspectiva discursiva das expectativas do ingressante e a realidade encontrada pelo egresso. 
O terceiro e o quarto trabalhos são de orientação da Profa. Patrícia do Socorro Magalhães Franco 
Espírito Santo. No trabalho da aluna Aneliza Liporaci, discute-se a saúde do homem e as políticas 
públicas. Já no trabalho da aluna Melissa Pedro são explorados os conceitos de envelhecimento, 
de política pública de assistência social e de desenvolvimento humano a partir do perfil dos idosos 
institucionalizados e das instituições de longa permanência para idosos no município de Franca-SP.

O quinto trabalho da linha de pesquisa Desenvolvimento Social e Políticas Públicas é de 
autoria do aluno Dílson de Souza sob a orientação da Profa. Dra. Carla Aparecida Arena Ventura. 
No artigo, disserta-se sobre o desenvolvimento social na perspectiva da saúde mental de pacientes 
institucionalizados e serviço residencial terapêutico no município de Franca-SP. O sexto trabalho é de 
autoria do aluno Fausto Cintra e de sua orientadora Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti-Bandos. 
O trabalho explora as políticas públicas para a universalização do acesso à internet, investigando 
os telecentros que usam software livre e o desenvolvimento social no município de Franca-SP 
por uma abordagem sistêmica. O sétimo trabalho é de orientação do Prof. Dr. Paulo de Tarso 
Oliveira. Sua orientanda, a aluna Idiene Pádua escreve sobre a responsabilidade social universitária, 
desenvolvimento social e acesso à justiça por meio de um estudo do escritório escola jurídica social da 
universidade do estado de Minas Gerais (Campus Passos) e seus reflexos acadêmicos e comunitários.

Finalizando a apresentação dos trabalhos, os dois últimos artigos deste livro são de 
orientação da Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro. A aluna Paula Gonçalves apresenta os 
efeitos da clausura no psiquismo do preso a partir de medidas psicológicas adotadas nos presídios 
da região de Franca-SP para a busca ou manutenção da sanidade mental do encarcerado. Já o aluno 
Renan Silva mostra a diversidade sexual, as políticas públicas e o desenvolvimento como liberdade 
tendo como estudo o diário de campo de uma escola destinada ao público LGBTTT (Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). 

Boa leitura.

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires
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~ 1 ~

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL: apresentação de pesquisas sobre TIC e desenvolvimento no âmbito do PPGDR

Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto
Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires

O Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional (PPGDR) do Uni-
FACEF Centro Universitário de Franca tem 
uma de suas linhas de pesquisa voltada para 
a integração regional e as cadeias produtivas. 
Inserido nesta linha, encontra-se um projeto 
de pesquisa que abrange uma proposta de 
investigação da aplicação das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) como 
fomento ao Desenvolvimento Local. Este 
projeto concentra pesquisas em um Núcleo de 
Estudos sobre Tecnologia e o Desenvolvimento 
Regional – NETDR, no âmbito do GEDE, 
Grupo de Estudos de Desenvolvimento do 
PPGDR. Este artigo tem como objetivo principal 
apresentar as principais pesquisas originadas, 
nos últimos cinco anos, a partir deste grupo 
de pesquisadores em torno da relação entre 
tecnologia e desenvolvimento. 

O grupo de pesquisadores do NETDR 
que investiga a aplicação de tecnologia no 
desenvolvimento tem o intuito de levantar, por 
meio de pesquisas científicas, a importância da 
inovação tecnológica como ponto relevante para 
se discutir o Desenvolvimento Regional de modo 
geral. Estes estudos consistem em um conjunto 
de pesquisas que visam um entendimento 
da aplicação dos sistemas de informação nas 
organizações da região de Franca-SP, nos 
diversos setores, mas, principalmente, com foco 
na indústria, e nos setores da educação e saúde. 

Para se estudar a aplicação das tecnologias 
de informação é necessário expandir o conceito 
restrito de TIC para a visão ampla de Sistemas 
de Informação (SI). Um Sistema de Informação 
é um conjunto de elementos interdependentes 
que interagem formando um todo unitário 
e complexo, sendo um subsistema agente de 
otimização de processos das organizações, o 
que consiste como uma série de elementos ou 

componentes inter-relacionados que coletam, 
manipulam, armazenam e disseminam os dados 
e as informações. Laudon e Laudon (2007) 
corroboram esta visão ao afirmar que os sistemas 
de informação computadorizados consistem nos 
dispositivos computacionais que utilizam softwares 
e base de dados conectados por meio de uma 
rede, e são operados por pessoas para realizar 
algum processo específico.

É importante entender que o estudo 
de Sistemas de Informações tem que levar em 
conta todas as dimensões envolvidas, quais 
sejam: os processos organizacionais, as pessoas 
e a própria Tecnologia da Informação. Deste 
modo, é possível notar que os conceitos de 
Tecnologia da Informação e de Sistemas de 
Informação são distintos e não devem ser 
entendidos como equivalentes. A Tecnologia da 
Informação se refere apenas aos componentes 
tecnológicos referentes à infraestrutura necessária 
para os sistemas informacionais existirem. Os 
componentes de tecnologia são formados pelos 
dispositivos físicos (hardware), pelos sistemas 
operacionais e sistemas aplicativos (softwares), 
pela tecnologia de armazenamento de banco 
de dados, pela tecnologia de comunicação e 
compartilhamento de informações em rede e pelos 
serviços diretamente ligados à implantação desta 
infraestrutura, como por exemplo, o fornecimento 
de energia e os sistemas de treinamento.

Desta forma, o conceito de Sistemas 
de Informação é algo maior do que a simples 
aplicação de TIC, pois tem que levar em 
conta as dimensões de recursos humanos e 
de processos organizacionais. As pessoas são 
elementos relevantes ao se estudar os sistemas 
informacionais, pois são elas que utilizam e 
manipulam os dados e as informações, e estão 
diretamente em contato com a tecnologia. Os 
processos também são relevantes, pois moldam 
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os sistemas de informação nas organizações. Para 
se entender a aplicação de tecnologia é necessário 
observar a divisão do trabalho, a cultura, as 
estruturas e hierarquias e estruturas, as regras 
e os procedimentos formais e os conflitos de 
interesse presentes nas organizações.

Os projetos de pesquisa constantes 
do grupo de estudo que envolve a tecnologia 
da informação e o desenvolvimento, dentro do 
PPGDR, procuram seguir a abordagem sócio 
técnica da aplicação de sistemas informacionais 
nas organizações. Esta abordagem dá ênfase 
à dimensão de infraestrutura tecnológica, mas 
não deixa de lado às dimensões organizacional 
e humana, relativas aos sistemas de informação.

As pesquisas provenientes do NETDR 
utilizam como método inicial de investigação 
inicial pesquisa bibliográfica e documental, 
valendo-se de diversas fontes secundárias, 
especialmente livros de leitura corrente, 
publicações periódicas, jornais e revistas 
acadêmicas. Ademais, são comumente realizadas 
pesquisas exploratórias qualitativas e pesquisas 
de campo com natureza descritiva, feitas por 
ambos os métodos quantitativo e qualitativo. 
Os dois métodos são usados em conjunto, o 
quantitativo para medir e avaliar os resultados 
e estabelecer relações entre as variáveis, em 
paralelo com o método qualitativo, pois, de 
acordo com Richardson (1999), este método é 
uma abordagem de pesquisa mais adequada para 
se entender a natureza de um fenômeno social. 

De modo geral, o problema principal 
de investigação deste núcleo de pesquisa consiste 
nos aspectos envolvidos no uso, aplicação e nas 
inovações em tecnologia nas instituições da região 
de Franca-SP que levam ao desenvolvimento 
local. No entanto, as pesquisas se concentram em 
alguns temas específicos. Os projetos procuram 
concentrar a investigação em como os sistemas 
de informação auxiliam no desenvolvimento das 
organizações, e como estes são aplicados na saúde, 
na educação e no setor industrial, com vistas ao 
desenvolvimento, tanto econômico, quanto social 
e cultural. A seguir são apresentados os principais 
estudos inseridos nestes três focos principais.

Em termos de educação, os projetos 
procuram se concentrar na inclusão digital 
de profissionais ligados às instituições e no 
entendimento de como a tecnologia auxilia 
no processo de capacitação profissional, seja 
no processo de educação formal, dentro das 
instituições de ensino ou de educação corporativa, 
fomentando o desenvolvimento local. Estes 
estudos estão voltados para como a tecnologia 
suporta a inclusão digital e o desenvolvimento 
pessoal a partir do investimento na educação. 

Roland (2011) investigou as políticas 
públicas de inclusão digital e sua relação com 
Desenvolvimento Regional. O objetivo desta 
pesquisa foi o de identificar por que e como 
a inclusão digital pode se transformar em um 
processo de inclusão social, contribuindo com 
o desenvolvimento. Roland (2011) explorou 
um estudo de caso descritivo do programa de 
capacitação técnica em informática da ONG 
Franca Viva para verificar a ligação da teoria 
com a realidade do esforço político para a 
implementação do projeto de inclusão digital. 

Tabah (2012) investigou o processo 
de educação tecnológica e sua influência no 
desenvolvimento regional, a partir de um 
estudo de caso do curso tecnológico de Gestão 
da Produção Industrial na indústria calçadista 
paulista dos polos de Franca e Jaú. O trabalho de 
Toledo (2013), ainda em andamento, investiga a 
aplicação de e-learning corporativo como meio 
de promover o desenvolvimento econômico e 
social na região de Franca-SP. 

Em termos de iniciação científica, 
Correia (2011) estudou as possibilidades de 
aplicações de Computação em Nuvem na 
Educação. Fávero (2011) investigou a inclusão 
digital no ensino por meio de um estudo das 
possibilidades de aplicação das TIC nos anos 
iniciais do ensino fundamental. Queiroz (2013) 
investiga a aplicação da realidade aumentada em 
um estudo de caso na educação. 

Mais recentemente, Carvalho Neto 
(2013) abre uma nova frente de investigação 
da TIC na educação ao abordar os impactos 
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dos sistemas de informação open source na 
disseminação do conhecimento científico nas 
instituições de ensino e pesquisa. Este projeto 
tem como premissa a suposição inicial de que a 
qualidade acadêmica em instituições de ensino e 
pesquisa, no Brasil e no exterior, está relacionada 
com uma nova perspectiva das universidades, 
fundamentadas em um paradigma que tem a 
pesquisa como centro do processo educacional. 
Deste modo, a divulgação científica tem um caráter 
fundamental no processo de desenvolvimento 
dos países e regiões. Este projeto teve como 
instituição de fomento o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o próprio Centro Universitário de 
Franca, tendo sua pesquisa sido realizada em 
parceria com a Universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos da América.

Outro setor que vem sendo abordado 
pelo grupo de pesquisa em TIC dentro do 
PPGDR é o da saúde. Em relação à saúde, 
os estudos concentram-se principalmente em 
torno do projeto de Pires (2011). Na área da 
tecnologia aplicada à saúde hospitalar, Borges 
(2011) estudou o uso de padrões em saúde para 
apoiar o desenvolvimento regional. A pesquisa 
de Borges (2013) sustenta que a utilização de 
TIC, quando bem projetada, é importante para 
melhorar a eficiência, a qualidade e a satisfação 
dos provedores d saúde. O estudo mostra a 
forma como as TIC podem contribuir para 
o desenvolvimento local, particularmente o 
desenvolvimento sustentável, tendo como 
propósito a análise das contribuições econômicas, 
ambientais e sociais, para o desenvolvimento 
local e regional, do Ambulatório Médico de 
Especialidades - AME, ligado ao Sistema Único 
de Saúde do Estado de São Paulo. 

Ainda na área  da  saúde,  mais 
recentemente, Arantes (2013) se propõe a 
investigar as ações de saneamento básico para 
apoiar o desenvolvimento local com um estudo 
na cidade de Franca-SP.

Já em termos de estudos relativos à 
indústria, os trabalhos procuram investigar quais as 
iniciativas das empresas em relação a inclusão digital 

e quais são as possibilidades de uso de tecnologia 
nas organizações, seja por meio de sistemas web, 
(aplicações que utilizam a internet como suporte) 
ou por meio de inovações tecnológicas. Nota-se a 
carência de estudos voltados para a aplicação de 
Tecnologia de Informação e Comunicação nas 
indústrias. Alguns estudos, como o de Vidal et al 
(2002) em conjunto com a Fiesp, já procuraram 
estabelecer conhecimentos sobre a aplicação 
de TICs nas indústrias paulistas, e os projetos 
originados no NETDR seguem nesta mesma 
direção. O estudo de sistemas de informação 
nas organizações industriais é relevante para o 
desenvolvimento regional, principalmente pelo 
entendimento de como as organizações podem 
fomentar o desenvolvimento econômico, social 
e cultural por meio da tecnologia, a partir do 
entendimento das dimensões organizacional, 
humana e tecnológica que formam os sistemas 
de informação nas organizações.

As principais pesquisas do grupo de 
estudos voltadas para a indústria local estão 
expostas a seguir. Um dos projetos que vem 
sendo abordado desde o início do grupo é 
o de Carvalho Neto (2009) que trata sobre a 
inclusão digital como fator de competitividade 
para as empresas, por meio de um diagnóstico 
de aplicações e inovações em TICs na indústria 
calçadista do Estado de São Paulo. Almeida, sob a 
supervisão de Carvalho Neto, realizou um estudo 
sobre as possibilidades de aplicação do RFID 
na indústria calçadista francana, investigando 
a aplicação dessa tecnologia na logística. O 
estudo de Vivan (2011) também teve como 
foco a indústria calçadista, porém centrou-se 
na utilização de web sites e sistemas web pelas 
indústrias do setor. Ainda em relação à indústria 
calçadista, o projeto de Carloni (2012) investiga 
o impacto dos investimentos em tecnologias em 
empresas do polo coureiro-calçadista de Franca.

Outras pesquisas foram realizadas tendo 
como escopo as organizações empresariais, com 
foco nos temas webrádio, georeferenciamento 
e TI Verde. Domingues (2012) estudou o 
papel e as potencialidades da webrádio com 
vistas ao desenvolvimento econômico e social. 
O georreferenciamento foi estudado em dois 
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projetos sob a coordenação de Pires, que envolve 
alunos de graduação que trabalham suas pesquisas 
com bolsas de iniciação científica. Dias (2012) 
trabalhou com a coleta de dados georreferenciados 
em dispositivos móveis. Morais Jr. (2012) 
concentrou sua investigação na análise de Dados 
Georreferenciados usando conceitos de Business 
Intelligence e Dashboards. Ainda, outros estudos 
estão voltados para o desenvolvimento sustentável 
e o impacto ambiental da tecnologia. Pereira (2013) 
investiga o impacto e as aplicações da tecnologia 
da informação verde, por meio de um estudo com 
pesquisa de campo na cidade de Franca-SP. Santos 
et al (2012) realizaram um estudo exploratório 
sobre as vantagens da aplicação do conceito de TI 
Verde pelas empresas da cidade de Franca. 

O presente artigo teve como propósito 
apresentar brevemente o conjunto de trabalhos 
originados no Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional (PPGDR) do 
Uni-FACEF Centro Universitário de Franca 
que têm como foco a proposta de investigação 
da aplicação das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) como fonte de capacitação 
de Desenvolvimento Regional. De modo geral, 
os trabalhos estão enquadrados dentro da linha 
de pesquisa de integração regional e as cadeias 
produtivas, mas não exclusivamente, pois alguns 
trabalhos têm seu escopo voltado para as políticas 
públicas e o desenvolvimento social. Espera-se 
que este texto seja um ponto de partida para 
futuros estudos e pesquisadores interessados 
na participação do Núcleo de Estudos sobre 
Tecnologia e o Desenvolvimento Regional e 
do Grupo de Estudos de Desenvolvimento do 
PPGDR. 
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Abstract: Sustainable development is now dis-
cussed worldwide. Businesses of  all sizes and 
segments seek for sustainability in different 
spheres: economic, social and environmental, but 
this is an issue that should be seen as essential to 
survival. It is necessary to leave for effective and 
concrete actions, for only thus can develop and 
integrate regionally. Industries from Franca / SP 
have a long tradition in shoemaking and undergo 
strong competition combined with low profes-
sionalism. So, will the companies from Franca 
are concerned with the issue of  sustainability in 
your business? This research aims to analyze the 
sustainability actions undertaken by industries 
from Franca, in view of  local development. The 
method of  approach was qualitatively and quan-
titatively, the theoretical approach being used in 
an exploratory way, through the application of  a 
printed questionnaire, selected through the data-
base and Sindifranca IPT industries from Franca 
/ SP. As a result it is expected that respondents 
industries understand and recognize the impor-
tance of  sustainability to the business, as well as 
the evidence and actions taken on behalf  of  the 
current corporate sustainability, considering all 
dimensions of  rated triple bottom line model, 
which are the economic, environmental and so-
cial, as well as their dimensions; soon industries 
must include effective action in everyday life for 
sustainability as a matter of  survival. 

Keywords: sustainability, local development, 
regional development, shoe industry.

~ 2 ~

AÇÕES E PERCEPÇÕES DE SUSTENTABILIDADE EM INDÚSTRIAS DE CALÇA-
DOS DE FRANCA/SP PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Alessandro Ramos Carloni
Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires

Resumo: O desenvolvimento sustentável é hoje 
discutido no mundo todo. Empresas de todos os 
segmentos e portes buscam pela sustentabilidade 
nas diferentes esferas: econômica, social e am-
biental, porém esta é uma questão que deve ser 
vista como essencial à sobrevivência. É preciso 
partir para ações efetivas e concretas, pois so-
mente assim se consegue desenvolver e integrar 
regionalmente. As indústrias de calçados de Fran-
ca/SP possuem uma longa tradição na fabricação 
de calçados e passam por forte competição aliado 
a um baixo profissionalismo. Assim sendo, será 
que as empresas de calçados de Franca estão pre-
ocupadas com a questão da sustentabilidade no 
seu negócio? O objetivo desta pesquisa é analisar 
as ações de sustentabilidade desenvolvidas pelas 
indústrias de calçados de Franca, tendo em vista o 
desenvolvimento local. O método de abordagem 
foi o qualitativo e quantitativo, sendo utilizada 
a revisão teórica de forma exploratória, através 
da aplicação de um questionário impresso nas 
indústrias de calçados de Franca/SP, selecionadas 
através do banco de dados do Sindifranca e do 
IPT. Como resultados espera-se que os respon-
dentes das indústrias entendam e admitam a 
importância da sustentabilidade para o negócio, 
assim como as evidências e ações realizadas em 
prol da sustentabilidade empresarial atual, isto 
considerando todas as dimensões do modelo 
triple botton line avaliado, que são o econômico, o 
ambiental e o social, além de suas vertentes; logo 
as indústrias precisam incluir ações efetivas no 
dia a dia em prol da sustentabilidade como uma 
questão de sobrevivência.

Palavras-chave: sustentabilidade, desenvolvi-
mento local, desenvolvimento regional, indústria 
calçados.
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Introdução

Esta pesquisa visa mostrar as ações 
em prol da sustentabilidade que as indústrias de 
calçados de Franca estão desencadeando e o que 
estas ações contribuem para o desenvolvimento 
empresarial local e regional, aja visto que esta 
APL calçadista extrapola o município atingindo 
toda a região. 

O escopo relaciona-se com a área de 
Desenvolvimento Regional, sendo a linha de 
pesquisa em Desenvolvimento e Integração 
Regional. 

A linha de raciocínio adotada considera 
a importância da indústria calçadista para o 
desenvolvimento do município e região, sendo 
que as ações empresarias devem acompanhar 
a evolução do mercado, contemplando 
investimentos em áreas vitais ao equilíbrio do 
meio onde se encontra inserida.

O município de Franca é um dos 
principais polos fabricantes de calçados no 
Brasil, principalmente no segmento masculino 
e em couro, contribuindo de maneira efetiva 
para a geração de empregos no município e 
região, geração de renda e divisas através da 
exportação e abastecendo o mercado nacional 
com produtos de bom valor agregado, sendo 
que sua importância muito além do município, 
atingindo municípios da região, e apesar da 
forte concorrência nacional e internacional, 
o município busca se tornar cada vez mais 
competitivo e sobreviver frente aos concorrentes. 
A história da industrialização do município 
iniciou-se por volta da década de 1920, passando 
pela indústria calçadista e que já perdura por 
mais de 80 anos; e merece permanecer por mais 
longos anos, gerando riqueza, promovendo o 
desenvolvimento e integração local e regional.

Também a de se considerar que o 
município é considerado um polo produtor de 
calçados consolidado, se caracterizando como 
uma das principais APL’s de calçados do país, se 
destacando na produção de calçado masculino 
em couro. 

Conforme Scotto, Carvalho e Guimarães 
(2008), diversos sinais e indícios do “mau” 
funcionamento do modelo cartesiano de 
desenvolvimento estão cada vez mais em 
evidência; como exemplo é a crescente tomada 
de consciência da crise ecológica, somada à 
constatação de que não se pode mais entender o 
desenvolvimento como sinônimo de crescimento 
econômico exclusivamente, o que promove 
exposição da exploração ilimitada de bens 
ambientais e a insustentabilidade social por ele 
gerado.

Amorin (2009) analisa muito bem a 
questão do desenvolvimento, onde a existência 
de um desenvolvimento como um “caminho 
do meio” (SACHS, 2008; VEIGA, 2008) é uma 
possibilidade frente às críticas aos modelos 
econômicos do capitalismo atual. Veiga (2008) 
afirma que essa nova perspectiva econômica, 
agrega mudanças qualitativas permitindo 
acesso a formas sociais amplas. De modo 
complementar, Furtado (2004) pontua que 
mudanças qualitativas devem estar ligadas a um 
projeto social subjacente, que o acesso a formas 
sociais mais amplas deve estimular e permitir a 
criatividade humana e respondendo às aspirações 
da coletividade.

Amorin (2008) relaciona as interações 
enfatizando a importância da sustentabilidade:

A constatação de que os recursos naturais 
não são inesgotáveis e que não é possível 
continuar com o crescimento econômico 
sem considerar as variáveis, meio ambiente 
e sociedade abre frente para a busca de 
novas soluções alternativas para o sistema 
produtivo. Entre elas está o conceito de 
desenvolvimento sustentável, que defende 
a preservação de recursos ambientais e cul-
turais para gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das de-
sigualdades sociais. (AMORIN, 2009,p. 13)

O caminho do desenvolvimento deve 
obrigatoriamente passar pela sustentabilidade 
e por uma profunda mudança nos sistemas 
produtivos. É um caminho sem volta.
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Romm (1996, p.127) interpreta Tachi 
Kiuchi, presidente da Mitsubishi Electric 
America, da seguinte forma: “As empresas que 
se tornarem enxutas e limpas com a integração do ciclo 
rápido1  e a prevenção da poluição irão superar as demais”; 
o tempo irá nos mostrar o resultado.

Almeida (2007) aponta uma alternativa 
para este processo de revisão de alguns conceitos 
como o de competição, por exemplo. O autor 
afirma que, com a aplicação do conceito de 
“destruição criativa”, criado por Joseph Alois 
Schumpeter, conceito esse definido como 
“um processo orgânico de mutação industrial que 
incessantemente revoluciona a estrutura econômica, 
incessantemente destrói a antiga, incessantemente cria uma 
nova” (SCHUMPETER apud ELKINGTON, 
2001, p. 127), assim pode-se ter uma reversão das 
atuais tendências globais de exploração e lucro a 
qualquer custo, e surgir uma grande chance para 
a sustentabilidade empresarial, afinal a esperança 
é a última que morre2.

De maneira geral, as empresas pesquisadas 
possuem características bastante similares, sendo 
que algumas sobressaem em áreas específicas. 
Existem vários motivos que uma empresa deveria 
investir em sustentabilidade, considerando que 
isso pode trazer muito ganhos, a seguir pode-
se observar o quanto estes consumidores estão 
dispostos a pagar mais por produtos verdes, 
segundo algumas pesquisas consultadas:

- 73% dos brasileiros planejam aumentar 
seus gastos com produtos e serviços 
verdes, sendo que 28% deles estão 
dispostos a gastar até 30% a mais (Fonte: 
Green Brands Global Survey-2009 apud J. 
do Comércio/ Lara Ely)

- 52% dos consumidores estão dispostos a 
comprar produtos de fabricantes que não 
agridem o meio ambiente mesmo que 
sejam mais caros (Fonte: IBOPE – 2007 
apud J. do Comércio/ Lara Ely)

1  O termo refere-se a velocidade. Conforme o The Wall Street 
Journal, “A velocidade é a palavra de ordem de nosso tempo”. 
Para maiores detalhes, consulte Romm (1996, p. 125).

2  Jargão popular

- 48% dos brasileiros disseram estar 
dispostos a pagar 10% a mais por um 
produto sustentável. (Fonte: Pesquisa 
realizada pelas agências de publicidade 
Z+, Media Contacts e Mobext, do grupo 
francês Havas, via internet, com 2.532 
consumidores brasileiros, 2009 apud J. do 
Comércio/ Lara Ely)

- 98% dos brasileiros alegaram que trocariam 
de fornecedor se um produto fosse 
certificado, com o objetivo de impactar 
menos as mudanças climáticas, contra 90% 
no mundo. (Fonte: Pesquisa Accenture 
Mudanças Climáticas para os Consumidores 
Finais-2009 apud J. do Comércio/ Lara Ely)

Portanto, as pesquisas identificam 
uma forte tendência de demanda por produtos 
sustentáveis, sendo assim um fator determinante 
de competitividade e sobrevivência para as 
empresas do futuro é que atualmente o valor de 
uma empresa não é medido apenas pelo lucro, 
mas também pela sua riqueza intangível, à qual 
suas ações responsáveis são inerentes.

Assim, enuncia-se o seguinte problema da 
pesquisa: Como as empresas de calçados de Franca-
SP têm promovido o desenvolvimento sustentável?

Nesse sentido, destaca-se como 
objetivo da pesquisa o seguinte: Analisar as 
ações de sustentabilidade desenvolvidas pelas 
indústrias de calçados de Franca, tendo em vista 
o desenvolvimento local.

Como objetivos específicos, com vistas 
a atingir o objetivo geral de pesquisa, são traçados 
alguns tópicos, expostos a seguir.

- identificar ações efetivas no âmbito 
econômico, social e ambiental;

- estabelecer ações efetivas com relação 
ao progresso social, à ecoeficiência, e ao 
socioambiental;

- distinguir a importância da sustentabilidade 
para as empresas;
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- verificar como os colaboradores percebem 
estas ações (público interno);

- identificar os polos calçadistas, seus principais 
players3, sua importância e características.

A pesquisa justifica-se tendo em vista 
o envolvimento em projetos junto às empresas 
calçadistas e o IPT, instituição que atuava junto 
às indústrias, oferecendo apoio tecnológico, 
consultoria e assessorias, além da constante 
busca pela competitividade e sobrevivência em 
um mercado altamente competitivo.

Atualmente, empresas dos mais diversos 
segmentos, trabalham em busca de um diferencial 
competitivo, que pode ser a sustentabilidade, 
conscientes do impacto comercial que pode 
definir sua sobrevivência no mercado.

A grande questão é saber se realmente 
as indústrias de calçados estão informadas e 
orientadas para tal objetivo, trabalhando em prol 
da sustentabilidade. Será que estas empresas sabem 
o que é sustentabilidade e qual a importância da 
mesma para as empresas? Quais ações têm sido 
efetivamente executadas e como os colaboradores 
destas empresas têm percebido estas ações, se é 
que percebem? Como estas empresas estão lhe 
dando como todas estas questões atuais?

Esta pesquisa busca contribuir para o 
segmento calçadista, abordando sobre um tema 
atual e que tem preocupado empresas de diversos 
segmentos e áreas com relação ao desenvolvimento 
empresarial sustentável. Muitas dessas empresas 
trabalham anos para se adequarem às novas 
exigências em prol da sustentabilidade, fazendo o 
conceito como parte da missão empresarial.

Será que as empresas de calçados de 
Franca estão no mesmo caminho? Acredita-se 
que a indústria calçadista para manter-se ativa 
e competitiva, deve buscar desde já por um 
modelo de gestão com foco no desenvolvimento 
sustentável e responsável, semelhante às grandes 
empresas de classe mundial.

3  Entende-se por “jogadores” no sentido pejorativo da palavra 
ou participantes do mercado que competem entre si.

A importância deste estudo deve-se ao 
cenário empresarial atual, exigindo das empresas 
atuações com responsabilidade em âmbitos não 
apenas econômico, mas também em âmbito social 
e ambiental. Também permite mostrar a preparação 
e adequação das empresas para o competitivo 
e exigente mercado do século XXI, com a 
predominância de players globalizados e agressivos.

Este estudo permite que as empresas 
visualizem suas atitudes atuais e readequem 
suas ações junto à sociedade, vislumbrando uma 
nova forma de gestão empresarial, tornando-as 
sustentáveis ao longo dos anos.

Esta pesquisa será realizada com um 
levantamento teórico detalhado sobre os temas 
sustentabilidade, desenvolvimento sustentável 
e sustentabilidade empresarial; consultando-se 
publicações setoriais, artigos, livros e páginas 
eletrônicas de relevância, de forma a obter 
informações atualizadas e confiáveis, realizadas 
de forma exploratória e qualitativa.

Quanto à parte quantitativa, a pesquisa foi 
realizada através de um questionário semiestruturado, 
com questões fechadas e semiabertas, aplicado 
junto aos empresários das indústrias e também 
a alguns de seus colaboradores de nível médio e 
alto, permitindo compreender o tema e as questões 
propostas. As questões do questionário permitirão 
obter informações tanto quantitativas quanto 
qualitativas, sendo os dados utilizados para medir, 
avaliar e estabelecer relações entre as variáveis. 

O método de seleção das empresas 
estudadas será baseado na base de dados do 
SINDIFRANCA e complementado pela base 
do IPT, perfazendo um total de 63 indústrias 
de calçados no total, onde será escolhido 
aleatoriamente 23 delas para responderem 
ao questionário. A classificação das empresas 
selecionadas será segundo classificação de porte 
adotada e utilizado pela FIESP, que classifica as 
empresas conforme o número de funcionários da 
empresa. O universo (população) estudado será 
as indústrias de calçados de Franca/SP, sendo a 
amostra do estudo composta por indústrias de 
calçados do município de Franca/SP, aplicando 
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a todas elas um questionário, que poderá ser 
aplicado em um executivo qualificado e com 
o poder da informação da empresa, quanto 
para o colaborador médio, com conhecimentos 
consideráveis sobre a empresa e o tema. Preferiu-
se adotar o questionário impresso, solicitando 
um rápido retorno do mesmo para a pesquisa.

1 Sustentabilidade

De acordo com Gonçalves (2006, p.8) 

Empresas são seres vivos e sociais. Vivem 
em sociedade, estabelecendo relações com 
outras entidades para fazer seus negócios, 
manter-se em uma comunidade, cuidar das 
condições de trabalho e de realização das pes-
soas que para ela dedicam parte de sua vida,

sendo assim as empresas devem buscar 
por atitudes conscientes e equilibradas nas 
relações e interações com seus parceiros e 
fornecedores.

Talvez este seja um grande motivador 
para a implementação da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) nas empresas, que busca estar 
integrada saudavelmente ao ambiente em que 
vive, prepara a empresa para se manter no negócio 
por tempo indeterminado, assim ocorre uma 
harmonização de interesses, conforme a Ethos.

1.1. Conceitos de sutentabilidade

Conforme afirma Merico (2009, p. 13), 

(...) o conceito de sustentabilidade nos é 
extremamente útil para o debate político e 
econômico, criando um correto questiona-
mento sobre os destinos de nossa relação 
com o meio ambiente.

O conceito de sustentabilidade é 
bastante amplo e abrangente. Para Merico 
(2009), sustentabilidade significa tornar as 
coisas permanentes ou duráveis através dos 
tempos. Esse autor considera que para um 
desenvolvimento econômico sustentável seria, a 
garantia de permanência da capacidade produtiva 
do ambiente natural (bens e serviços ambientais) 
para as necessidades humanas.

Para a construção de processos 
econômicos sustentáveis, Merico (2009) sugere 
algumas premissas que estão descritas a seguir:

- Equidade intrageracional: desenvolvimento 
sustentável implica o uso equitativo dos 
estoques de capital natural e da renda.

- Equidade intergeracional: o princípio 
ético a ser utilizado como guia em nossa 
sociedade é que as futuras gerações 
devem ter acesso, pelo menos, ao mesmo 
nível de capital natural que as gerações 
predecessoras.

- Irreversibilidades e incertezas: a existência 
de alterações irreversíveis no ambiente 
deve ser considerada no processo de 
decisão. Custos ambientais só podem 
ser aceitos caso haja a certeza de sua 
reversibilidade ou que seu custo possa ser 
absorvido pelas próximas gerações.

- Resiliência: trata-se da capacidade 
de resistir às pressões, retornando à 
situação de origem, sem que mudanças 
irreversíveis ocorram. Tanto sociedades 
quanto ecossistemas podem não conseguir 
retornar ao estado anterior caso a pressão 
seja longa demais ou forte demais.

- Justiça com os outros seres humanos: todos 
os seres vivos têm direito de existência. 
Essa obrigação moral e ética para com 
todas as formas de vida é fundamento da 
sustentabilidade e deve ser levada a sério 
pela atual civilização.

Somente quando se considera tudo 
que está relacionado em uma cadeia produtiva, 
consegue-se modelar um processo que seja 
sustentável.

Importantes estudiosos contribuíram 
muito para o entendimento e difusão do 
desenvolvimento sustentável, como Ignacy 
Sachs (2004, p. 15), que considera como 
cinco os principais pilares que compõem o 
desenvolvimento sustentável, que são:
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a- Social, fundamental por motivos tanto 
intrínsecos tanto instrumentais, por causa 
da perspectiva de disrupção social que 
paira de forma ameaçadora sobre muitos 
lugares problemáticos do nosso planeta;

b- Ambiental, com as suas duas dimensões 
(os sistemas de sustentação da vida 
como provedores de recursos e como 
“recipientes” para a disposição de resíduos);

c- Territorial, relacionado à disposição 
espacial dos recursos, das populações e 
das atividades;

d- Econômico, sendo a viabilidade econômica 
a conditio sine qua non4 para que as coisas 
aconteçam;

e- Político, a governança democrática é 
um valor fundador e um instrumento 
necessário para fazer as coisas acontecerem; 
a liberdade faz toda a diferença. Para 
Sachs “a democracia é um valor 
verdadeiramente fundamental e garante 
também a transparência e a responsabilidade 
necessárias ao funcionamento dos processos 
de desenvolvimento” (2004, p. 81)

Amartya Sen (1990, p. 13 apud Sachs), 
realça a necessidade da reaproximação da 
economia com a ética, sem se esquecer da 
política. Para Sen, 

(...) os objetivos do desenvolvimento vão 
além da mera multiplicação da riqueza 
material O crescimento é uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente 
para se alcançar a meta de uma vida melhor, 
mais feliz e mais completa para todos.

Para Sen (1990), o desenvolvimento 
traz consigo a promessa de uma modernidade 
inclusiva propiciada pela mudança estrutural. 
Tanto Sachs quanto Sen consideram que apenas 
as soluções que consideram os três elementos, 

4 Conditio sine qua non: é uma expressão que se originou do 
termo legal em latim que pode ser traduzido como “sem a/o 
qual não pode ser”.

isto é, promovam o crescimento econômico 
com impactos positivos em termos sociais 
e ambientais, merecem a denominação de 
desenvolvimento.

Quanto ao capitalismo predominante 
atual, Sachs relata o seguinte:

A economia capitalista é louvada por sua 
inigualável eficiência na produção de bens 
(riquezas), porém ela também se sobressai 
por sua capacidade de produzir males so-
ciais e ambientais. Para os ideólogos do fun-
damentalismo de mercado, estes males são 
o preço inevitável do progresso econômico. 
Só podem ser mitigados e compensados 
mediante a produção de bens públicos, tais 
como a redução da pobreza ou a proteção 
do meio ambiente. (...) o desemprego 
maciço, o subemprego e as desigualdades 
sociais são inerentes ao sistema capitalista, 
porém estes inconvenientes seriam mais 
do que compensados pela eficiência da 
economia capitalista de mercado. (SACHS, 
2004, p. 41-42).

Sachs deixa claro que o sistema capitalista 
é eficiente em termos de alocação, relacionado a 
Adam Smith5, a inovadora (schumpeteriana) e a 
keynesiana6, que consiste no pleno emprego nos 
meios de produção, porém deficiente em termos 
de eficiência keynesiana social e ecoeficiência; 
essenciais ao desenvolvimento includente e 
fundamentado no trabalho decente para todos, 
conforme Sachs (2004, p.42).

Durante a escolha de um modelo a ser 
adotado pela empresa, é importante que se crie 
uma visão e estabeleça princípios que atuem 
alinhados com o desenvolvimento sustentável, 
permitindo assim como real integração de toda 
a cadeia produtiva envolvida.

5  Procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da 
atuação de indivíduos que, movidos inclusive (e não apenas 
exclusivamente) pelo seu próprio interesse (self-interest), pro-
moviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica.

6  Fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é 
autorregulado como pensam os neoclássicos, uma vez que é 
determinado pelo "espírito animal" (animal spirit no original 
em inglês) dos empresários. É por esse motivo, e pela inca-
pacidade do sistema capitalista conseguir empregar todos os 
que querem trabalhar, que Keynes defende a intervenção do 
Estado na economia.
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1.2. Responsabilidade social empresarial - RSE

Segundo o Instituo Ethos, a definição 
de Responsabilidade social empresarial pode ser 
entendida como:

É a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais se 
relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvol-
vimento sustentável da sociedade, preser-
vando recursos ambientais e culturais para 
gerações futuras, respeitando a diversidade 
e promovendo a redução das desigualdades 
sociais. (Gonçalves, 2006, p.v)

Para o Instituto, a qualidade das 
relações é de fundamental importância para 
a competitividade das empresas neste novo 
mercado, deixando claro a todos os envolvidos em 
termos de relacionamento e atuação empresarial. 

Na visão empresarial, o triple bottom 
possui significados peculiares, permitindo 
visualizar e definir metas mais justas conforme 
o modelo apresentado na figura 2. As empresas 
devem se comprometer e atingir um patamar 
favorável em todas as dimensões, sendo elas: 
econômica, ambiental e social, perfazendo assim 
a sustentabilidade corporativa ou empresarial. 

Figura 2: Triple bottom line – sustentabilidade corporativa 
Fonte: elaborado pelo autor

1.3 Desenvolvimento sustentável

O conceito de desenvolvimento 
sustentável mais consagrado é o que foi definido 
pela Comissão Mundial do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (CMMAD) das Nações 
Unidas, em 1987, e que foi denominado de Nosso 

Futuro Comum. Posteriormente foi disseminado 
pela ONU, através da Conferência para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – ECO-92:

Desenvolvimento sustentável é aquele que 
atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade das gerações 
futuras de atenderem às suas próprias ne-
cessidades. (CMMAD, 1991, p. 46)

Confo r me  a  CMMAD (1991 , 
p. 53) os principais objetivos derivados do 
desenvolvimento, são os seguintes:

1. Retornar crescimento como condição 
necessária para erradicar a pobreza;

2. Mudar a qualidade do crescimento para 
torná-lo mais justo, equitativo e menos 
intensivo em matérias-primas e energia;

3. Atender às necessidades humanas essenciais 
de emprego, alimentação, energia, água e 
saneamento;

4. Manter um nível populacional sustentável;

5. Conservar e melhorar a base de recursos;

6. Reorientar a tecnologia e administrar os 
riscos; e

7. Incluir o meio ambiente e a economia no 
processo decisório.

1.4. Filantropia não é Responsabilidade Social 
Empresarial

A incorporação do modelo de gestão 
aliado ao desenvolvimento sustentável é algo 
recente e que ainda está sendo desenvolvido 
e assimilado pelas empresas, porém o tempo 
poderá se tornar o grande vilão da história.

Conceitos como responsabilidade social 
e filantropia são utilizados como sinônimos, mas 
a realidade é bem outra.

Conforme o moderno dicionário 
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Michaelis online, filantropia está relacionado a 
amor a humanidade, à caridade e benfeitoria. 
Segundo Sousa (2006), a filantropia empresarial 
apresenta um caráter assistencialista, e pode ser 
uma atividade permanente ou temporária.

Grajew (2002b, apud Sousa) afirma que 

campanhas e promoções de caráter filan-
trópico, como o recolhimento de donativos, 
costumam ser episódios de eficácia limitada, 
e colocam seus beneficiários em posição 
de meros receptores de recursos e doação. 

Para Azambuja (2001, apud Sousa), o 
ato de filantropia ou assistencialismo, por mais 
meritório que seja, é voluntário, circunstancial e se 
esgota em si mesmo. Pode criar ainda expectativas 
para o futuro que não venham, necessariamente, 
a se realizar, dado o caráter episódico e gratuito 
de muitos atos filantrópicos (AZAMBUJA, 2001, 
apud SOUSA). Na mesma linha de pensamento, 
Melo Neto e Froes (1999) comentam que as 
ações de filantropia correspondem à dimensão 
inicial da responsabilidade social, sendo que 
a característica principal é a benemerência do 
empresariado que se reflete nas doações que faz 
a entidades assistenciais.

2. Procedimentos metodológicos

Tipo de pesquisa

A pesquisa elaborada terá uma abordagem 
quali-quanti, ou seja, qualitativa, considerando 
aspectos da qualidade e quantidade, e quantitativa, 
considerando aspectos de quantidade. Quanto aos 
objetivos, a pesquisa pode ser considerada como 
descritiva e exploratória. A estratégia utilizada será 
do tipo survey e com pesquisa teórica, sendo que 
será utilizado o questionário impresso, elaborado 
de maneira fechada e com algumas questões 
semiabertas, que permitirá informações adicionais 
ao conteúdo. As alternativas de respostas foram 
moduladas na escala Lickert de 1 a 5, com a opção 
de escolha de NA, quando a questão não foi 
aplicável à empresa. 

O levantamento do referencial teórico é 
muito importante, pois conforme Oliveira (2000) 
é ele que permite a reflexão sobre a questão 
proposta com auxílio de publicações, por meio 
de hipóteses objetivas como resposta teórica ao 
problema. Gonsalves (2001) lembra-nos que na 
pesquisa bibliográfica o pesquisador encontra 
dados especializados em relação a cada área do 
saber, indispensáveis para o desenvolvimento 
da pesquisa, e é justamente o que almejamos 
encontrar: respaldo teórico como embasamento 
para as análises a serem feitas quanto aos dados 
coletados.

Conforme Gil (1991, p. 48) “a pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
científicos”. 

Conforme Minayo (1994),  uma 
pesquisa tem natureza qualitativa pelo fato de 
fazer a relação entre o sujeito e o mundo real, 
aprofundando-se no mundo dos significados das 
ações e relações humanas.

No processo dialético de conhecimento da 
realidade, o que importa fundamentalmente 
não é a crítica pela crítica, o conhecimento 
pelo conhecimento, mas a crítica e o conhe-
cimento crítico para uma prática que altere 
e transforme a realidade anterior no plano 
do conhecimento e no plano histórico-
-social. (p.81)

Demo enfatiza que a pesquisa qualitativa 
significa:

...na esteira de nossa argumentação, o es-
forço jeitoso de formalização perante uma 
realidade também jeitosa. Trata-se de uma 
consciência crítica da propensão forma-
lizante da ciência, sabendo indigitar suas 
virtudes e vazios. Portanto, o que se ganha 
e se perde com cada método. Ao mesmo 
tempo, uma pesquisa qualitativa dedica-se 
mais a aspectos qualitativos da realidade, 
ou seja, olha prioritariamente para eles, 
sem desprezar os aspectos também quan-
titativos. E vice-versa. (Demo, 1998, p. 101)
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Cervo e Bervian (1996, p. 48) explicam 
que:

A pesquisa bibliográfica procura explicar um 
problema a partir de referências teóricas pu-
blicadas em documentos. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa 
descritiva ou experimental. Em ambos os casos, 
busca conhecer e analisar as contribuições cul-
turais ou científicas do passado existentes sobre 
um determinado assunto, tema ou problema.

Quanto à questão da Pesquisa 
Quantitativa, segundo Silva (2005, p.93), a 
abordagem da pesquisa quantitativa considera 
que tudo pode ser quantificável, o que significa 
traduzir em números opiniões e informações para 
classificá-las e analisá-las. Isso requer o uso de 
recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, 
média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente 
de correlação, análise de regressão, etc.), sendo que 
no caso desta pesquisa utilizou-se a percentagem.

A quantidade de respostas irá influir nos 
resultados apurados e logicamente no percentual, 
mostrando os resultados a partir de uma visão 
numérica. Segundo Minayo (2009), ambas as 
investigações, quantitativa e qualitativa, são de natureza 
diferentes, sendo que a primeira atua em níveis de 
realidade, onde os dados se apresentam aos sentidos: 
“níveis ecológicos e morfológicos”, a segunda 
trabalha com valores, crenças, representações, 
hábitos, atitudes e opiniões, sendo que nenhuma das 
abordagens é mais científica do que a outra, podem 
ser consideradas complementares.

Sendo assim, esta pesquisa será 
realizada em empresas de calçados do município 
de Franca/SP, utilizando-se o critério de 
classificação adotado pela FIESP, que considera 
o número de funcionários da empresa, conforme 
pode-se verificar na tabela seguinte:

Tabela 7: Classificação do porte de empresas segundo a FIESP

Classificação (Porte) Número de empregados

Microempresa 0 a 9
Pequena empresa 10 a 99
Média empresa 100 a 499
Grande empresa 500 ou mais
Fonte: FIESP, 2004 apud Carvalho, 2012, p. 28

A investigação será realizada de 
maneira a levantar dados qualitativos e também 
quantitativos, sendo que a quantitativa permite 
medir e avaliar os resultados e suas possíveis 
variações e relações; foi estruturado um 
questionário (ANEXO A) no formato de 15 
questões, que foi utilizado na pesquisa de campo, 
contendo questões fechadas e semifechadas, para 
serem respondidas conforme a escala Likert 
proposta a seguir: 5 – concordo plenamente, 4 
– concordo em muitas partes, 3 - não concordo, 
2 – discordo em muitas questões, 1 – discordo 
totalmente, e ainda a opção NA – não aplicável, 
quando o entrevistado achar que a questão não 
está relacionada aos problemas da empresa.

O questionário foi desenvolvido 
para ser simples, prático e de autoaplicação, 
não necessitando de muitas explicações para 
respondê-lo. Optou-se pela versão impressa 
por comodidade e rapidez ao respondente, que 
muitas das vezes pode não ter acesso constante 
ao computador.

O questionário será aplicado em 
empresas de calçados do município de Franca, 
que sejam sindicalizadas e que se utiliza dos 
serviços tecnológicos do IPT, sendo solicitado o 
preenchimento por uma pessoa da empresa, com 
perfis de liderança, como chefes, coordenadores, 
gerentes, diretores, encarregados e mesmo 
proprietários, considerando-se que possuam 
um grau de conhecimento razoável sobre o 
tema e suas questões, além de conhecimento da 
empresa. 

O questionário será impresso e 
encaminhado pelo próprio pesquisador à 
empresa e solicitado que fosse respondido em 
um prazo rápido de no máximo 5 dias, sendo 
posteriormente recolhido pelo pesquisador para 
análise. 

Como garantia do entendimento das 
questões do questionário e coerência de ideias, 
o mesmo foi previamente aplicado em três 
empresários, corrigido e novamente reaplicado 
em três novos empresários, para garantir 
que as informações e respostas fossem bem 
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interpretadas e entendidas. Os respondentes 
não fizeram parte da base de dados utilizada 
na pesquisa final. Finalizou-se o questionário 
com 15 questões distribuídas entre os temas: 
Crescimento econômico, Ecoeficiência, Reserva 
ambiental, Socioambiental, Progresso social, 
Progresso Socioeconômico e Sustentabilidade. 

A investigação qualitativa foi realizada 
sobre as questões semiabertas, levando-se em 
consideração as referências teóricas previamente 
levantadas na pesquisa sobre o tema.

Universo e amostra

A população da pesquisa será de 
63 indústrias de grande porte instaladas no 
município de Franca/SP, retiradas do banco de 
dados do SINDIFRANCA e complementado 
pela base de dados dos clientes do IPT, onde se 
aplicando o modelo de intervalo de confiança de 
15%, se terá uma amostra a ser pesquisada em 
torno de 23 empresas, escolhidas aleatoriamente, 
que será entregue o questionário.

3 Resultados

Espera-se que as indústrias pesquisadas, 
percebam e tomem ações efetivas em prol da 
sustentabilidade, considerando a importância do 
tema nos dias atuais. 

Dada a importância do tema nos dias 
atuais, também é de se esperar que as indústrias 
já estejam tornando pensamento em ações para 
as questões econômicas, sociais e ambientais, 
apontando soluções para uma sociedade mais 
justa e menos contraditória.

Diversos gráficos irão mostrar os 
resultados obtidos em diversas áreas, assim como 
as prioridades que tem-se determinado.

A sustentabilidade também deverá fazer 
parte do planejamento e estratégias das empresas, 
garantindo assim o mercado e a estabilidade.

4 Considerações finais

Apesar do longo debate em função 
do tema, as indústrias precisam se atentar e 
moldar um novo caminho que contemple 
um desenvolvimento sustentável ao longo do 
seu caminho, contemplando não somente o 
econômico, mas também o social e o ambiental 
em suas decisões.

A Sustentabilidade garante o respeito 
e compromisso com o meio ambiente, os 
colaboradores e o mercado, proporcionando 
trocas e frutos a todos os envolvidos. 

Segundo a Business for Social Responsibility, 
uma importante entidade global sem fins lucrativos 
e que atua na integração da responsabilidade 
social nas empresas, as pesquisas e experiências 
concluem que as empresas que investem na 
responsabilidade social, desfrutam de diversos 
benefícios, como:

- Aumento das vendas e da fatia de mercado,

- Reforço do posicionamento da marca,

- Melhoria da imagem e da influência da 
empresa,

- Aumento da capacidade de atrair, motivar 
e reter empregados,

- redução dos custos operacionais,

- Aumento da atração para investidores e 
para analistas financeiros.
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Abstract. Nations throughout history seeking to 
achieve economic development , whose allusion 
economic growth , triggering a series of  effects 
that result in profit, income taxes and lead to im-
provements in quality of  life of  the nation that 
develops. The industrialization process started in 
England was one of  the most effective forms of  
economic development since the eighteenth cen-
tury , through the use of  machinery in the produc-
tion of  goods there was an increase in production 
volume and cost reduction , generating gains in 
scale. In Brazil industrialization started from the 
nineteenth century , highlighting the action of  
private enterprise in figure entrepreneurs who 
rode their companies and developed products that 
could be sold and thereby revenues translated into 
profit, wages , consumption and taxes for involved 
in the process . Notes the economic development 
in some Brazilian regions accompanied the deve-
lopment of  infrastructure supporting the region 
. Local economic development is an alternative to 
maintain and develop the town the means to gene-
rate financial resources through the action of  the 
actors involved in local economic activities . The 
study proposes that starts to search the evolution 
of  Brazilian economic development , as well as 
the influence of  industrialization in the process , 
showing the action of  the entrepreneur in econo-
mic development and the role that live in Franca 
entrepreneur develops the local economy , making 
sure that together with the footwear industry are 
important to local economic development. The 
research methodology is descriptive nature with 
the use of  questionnaire to the footwear industry 
and entrepreneurs from the data analysis will be 
done in a quantitative and qualitative approach . 
What is expected in the study is to demonstrate 
the performance of  the business of  the footwear 
industry in Franca in local economic development.

Word-Keys: Local economic development, in-
dustrialization, entrepreneur

~ 3 ~

A ATUAÇÃO DO EMPRESÁRIO CALÇADISTA FRANCANO NO DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO LOCAL

Aparecida Helena Costa
Prof. Dr. Hélio Braga Filho

Resumo: As nações ao longo da história buscam al-
cançar o desenvolvimento econômico, que tem como 
alusão o crescimento econômico, desencadeando uma 
série de efeitos que resultam em lucro, renda, impostos 
e implicando na melhoria da qualidade de vida da na-
ção que se desenvolve. O processo de industrialização 
iniciado na Inglaterra foi uma das formas mais efica-
zes no desenvolvimento econômico desde o século 
XVIII, através do uso de maquinários na produção 
de bens houve um aumento no volume produzido 
e redução de custos, gerando ganhos em escala. No 
Brasil a industrialização se iniciou a partir do século 
XIX, destacando a ação da iniciativa privada na figura 
dos empresários que montavam suas empresas e desen-
volviam produtos que pudessem ser vendidos e desse 
modo o faturamento se traduzia em lucro, salários, 
consumo e impostos para os envolvidos no processo. 
Nota–se o desenvolvimento econômico em algumas 
regiões brasileiras acompanhadas do desenvolvimento 
de infraestrutura dando suporte a região. O desenvol-
vimento econômico local surge como uma alternativa 
em manter e desenvolver na localidade os meios que 
possam gerar recursos financeiros através da ação dos 
atores que participam das atividades econômicas locais. 
O estudo que inicia propõe-se a pesquisar a evolução 
do desenvolvimento econômico brasileiro, bem como 
a influência da industrialização nesse processo, evi-
denciando a ação do empresário no desenvolvimento 
econômico e sobre o papel que o empresário francano 
desenvolve na economia local, verificando se ele junta-
mente com a indústria calçadista são importantes para 
o desenvolvimento econômico local.  A metodologia 
de pesquisa será de cunho descritivo com a aplicação 
de questionário aos empresários da indústria calçadis-
ta e a partir dos dados obtidos será feita uma análise 
dentro de uma abordagem quantitativa e qualitativa. O 
que se espera com o estudo é demonstrar a atuação 
do empresário da indústria calçadista de Franca no 
desenvolvimento econômico local.

Palavras- chave: Desenvolvimento econômico 
local, Industrialização, empresário 
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Introdução

O processo de industrialização iniciado 
na Inglaterra foi uma das formas mais eficazes no 
desenvolvimento econômico desde o século XVIII. 
Através do uso de maquinários na produção de bens 
houve um aumento no volume produzido e redução 
de custos, gerando ganhos em escala.

O Desenvolvimento Econômico é 
evidenciado segundo o contexto histórico, ao 
acompanhar períodos de uma nação, percebem-
se as fases que foram passadas, as ações que 
realizaram mediante a cada acontecimento e que 
as consequências decorrentes são o reflexo de 
decisões anteriormente tomadas.

O desenvolvimento econômico é um fenô-
meno com uma nítida dimensão histórica. 
Cada economia que se desenvolve enfrenta 
uma série de problemas que lhe são específi-
cos, se bem que muitos deles sejam comuns 
a outras economias contemporâneas. O 
complexo de recursos naturais, as correntes 
migratórias, a ordem institucional, o grau 
relativo de desenvolvimento das economias 
contemporâneas singularizam cada fenôme-
no histórico de desenvolvimento. (BRAGA 
FILHO apud FURTADO, 2000, p.11) 

Bresser-Pereira (1964) assinala que o 
desenvolvimento econômico é o resultado de 
uma estratégia nacional, que busca combinar 
inst ituições e recursos incentivando o 
investimento e a inovação.

O desenvolvimento econômico local 
é um processo que envolve vários atores 
como: o poder público e a sociedade. O poder 
público participa no processo de infraestrutura 
e na assistência a saúde, a educação e ao laser 
da população, além de medidas e legislações 
pertinente ás necessidades locais; a sociedade 
corresponde ás necessidades mercadológicas 
se especializando e atendendo as lacunas que 
necessitam ser preenchidas.

Portanto Estado e sociedade em 
ações conjuntas possibilitam um aporte no 
desenvolvimento. Dentro da sociedade surge 

a figura do empresário que com características 
inovadoras empreende atividades geradoras de 
bens ou serviços. 

A mudança estrutural que se opera na so-
ciedade brasileira no período que recebeu 
a marca das condições em que se deu a 
industrialização, tanto quanto ao compor-
tamento do empresário e do operário, como 
quanto a organização da empresa industrial 
(MARTINS, 1938, p.6).

Ao refletir sobre a colocação de Martins 
(1938) e os fatos ocorridos com a industrialização 
no Brasil, as relações de trabalho ocorreram de 
forma diferenciada ao inicio da industrialização 
na Inglaterra, devido a relações no trabalho e que 
o operário também consumidor.

Q u a n d o  s e  p e s q u i s a  s o b r e 
desenvolvimento econômico, industrialização 
e empresário surgem como uma das molas 
propulsoras desse tema por combinar fatores 
como capital, mão de obra e matéria prima na 
criação de produtos ou serviços.

Cada região possui um tipo de 
característica e o empresário consegue vislumbrar 
o que pode desenvolver de produtos e serviços 
de acordo com os aspectos de cada localidade. 
Desta forma surge à necessidade de pesquisa, 
verificação de perfil e necessidade mercadológica, 
pois ao atingir seus objetivos empresarias, este irá 
contribuir efetivamente com o desenvolvimento 
local quanto ao cenário empregatício e ao poder 
aquisitivo (renda da população).  

O estudo tem como objetivo geral 
examinar a atuação do empresário calçadista 
francano e verificar como ele compreende 
seu papel na promoção do desenvolvimento 
econômico local. Especificamente será pesquisado 
referencial que aborde os temas: empresário e 
desenvolvimento econômico local de modo a 
entender como o empresário calçadista francano 
compreende sua participação no desenvolvimento 
econômico local. Bem como analisar de que 
maneira o empresário calçadista local enfrenta os 
desafios impostos pela globalização 
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O setor calçadista de Franca foi por 
décadas o principal meio de desenvolvimento 
local, atualmente está entre os três setores que 
sustentam o desenvolvimento da cidade. Espera-
se que com o estudo sobre o empresário calçadista 
francano possa demonstrar sua participação no 
desenvolvimento econômico local e verificar 
como é sua concepção sobre esse aspecto.

1 Referencial teórico

O Desenvolvimento econômico 
apresenta-se como um fator essencial para as 
nações, em todos os períodos da história, os 
países buscaram alcançá-lo através de estratégias 
que os destacassem perante os demais, dando-
lhes autonomia, riqueza e poder. 

O desenvolvimento econômico é o resul-
tado de uma estratégia nacional, que, em 
cada momento histórico, procura combinar 
escassos recursos disponíveis e instituições, 
motivando e orientando os agentes econô-
micos a investir e inovar. (BRESSER- PE-
REIRA 2006, p.208).

O Processo de industrialização iniciado 
no século XVIII na Inglaterra foi o fomentador 
do desenvolvimento econômico do país em 
que iniciou o processo e posteriormente outras 
nações, por aumentar a produtividade e reduzir 
custos produtivos em função do uso da tecnologia 
e novos métodos de produção que antes eram 
manufaturados e artesanais, passando a usar 
máquinas na fabricação de bens.

Bresser- Pereira (2006, p.205) ao 
contextualizar períodos históricos que antecederam 
o inicio do processo de industrialização ressalta a 
ação do Estado na formação dos grandes estados 
e grandes mercados nacionais. Mencionando que 
através da definição de fronteiras seguras, os 
estados nacionais modernos estavam criando as 
condições necessárias para que os empresários 
investissem na indústria e no progresso técnico.

A atuação do Estado através de ações 
de controle da ordem, infraestrutura entre outros 
aspectos tornou-se um fator crucial no processo 
de industrialização e desenvolvimento. A 

industrialização é fator necessário nas economias 
em desenvolvimento, a atuação do empresário é 
capaz de fazer com que esse setor possa ser mais 
dinâmico e competitivo. 

Nesse período, a ação do estado era 
condicionada a um pensamento político de vertente 
autoritária relacionado a reordenação da economia 
e processos de modernização, ressalta (Diniz 1978). 
A agricultura apresentava posição favorável na 
economia brasileira e na balança comercial.

A mentalidade acanhada dos elementos 
rurais contrapõe ao espírito universalista da 
indústria, o que permite entrever a percep-
ção da elite industrial como um grupo mais 
capaz e empreendedor. (DINIZ APUD 
AMARAL, 1978, p 93)

No Brasil, o processo de industrialização 
que se iniciou após a crise de 1929, período que o 
Estado passou a intervir nas forças que dominam 
o mercado, propiciando a articulação das elites 
produtivas no contexto político de modo que 
esta intervenção pudesse contribuir de forma 
favorável ao mercado.

Processo que exigiu segundo Barbosa 
(2004) maior volume de capital a ser investido 
diante da concorrência com os avanços alcançados 
pelas economias internacionais por já terem 
passado por fases anteriores da industrialização.  
O Brasil não passou pelos ciclos da manufatura 
para o uso da máquina á vapor, ou da descoberta 
do vapor e assim por diante. 

Quando processo de industrialização 
brasileira iniciou, as empresas para serem 
competitivas precisariam de tecnologias que fossem 
compatíveis com as já usadas nos outros países 
para que pudessem ter produtividade e custos 
compatíveis com os produtos que eram importados.

A característica tardia do capitalismo 
brasileiro impôs a grande  indústria como 
padrão necessário à exigências do momento 
histórico em que emergiu a industria na-
cional; ao surgir já na fase monopolista do 
capitalismo mundial, a indústria brasileira 
teve como imperativo a sua organização 
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em grandes empreendimentos, sob pena 
de sucumbir facilmente a concorrência dos 
produtos importados aos gigantescos trusts 
internacionais. (BARBOSA, 2004, p. 46)

Desse modo, em meados do século XIX 
as pequenas indústrias que possuíam processos 
com características de manufaturados passariam 
por dificuldades que poderiam fraquejar suas 
atividades em função da concorrência com as 
grandes empresas.

Industrializar produtos usa mais 
recursos de tecnologia, capital e mão de obra, 
porém agrega maior valor ao produto comparado 
a venda do produto agrícola. A mentalidade do 
empresariado voltado para a produção agrícola 
divergia da visão industrial.

São Paulo foi o estado que no processo 
de industrialização se desenvolveu em função da 
estrutura existente da atividade cafeeira como bancos, 
ferrovias, portos e estradas; das relações de trabalho 
após abolição da mão de obra escrava e da conversão 
de senhores em empresários de mentalidade 
capitalista conforme aponta Barbosa (2004). 

A localização geográfica de Franca 
favoreceu seu desenvolvimento em função de ser 
o local por onde se passavam viajantes, o comércio 
local de fortaleceu diante da movimentação de 
pessoas inclusive o imperador Don João VI.

Sob a jurisdição da Vila Mojimirim, em 
agosto de 1805, tem início o arraial de 
Franca. Em 1821, surge a Vila Franca Del 
Rey e dai seu desmembramento de Mojimi-
rim. A emancipação política ocorreria em 
28/11/1824, coincidindo simultaneamente 
com a instalação da Vila Franca do Impera-
dor e com a criação do município, para logo 
em 1839 ser criada a comarca de Franca que, 
aos 24/04/1856, transformou-se na cidade 
de Franca. (BRAGA FILHO, 2000, p. 67)

O processo de industrialização em 
Franca foi iniciado com a indústria curtumeira 
que beneficiavam couros para produção de 
chinelões e a acessórios para montaria descreve 
Barbosa (2004).

Além da facilidade na obtenção regular de 
couros, outros dois motivos podem ter con-
tribuído para a instalação de curtumes em 
Franca: a existência de água em abundância 
em virtude dos diversos rios e córregos que 
circundam a região e a forte presença de 
madeiras ricas em tanino, substância utili-
zada no curtimento do couro. (BARBOSA, 
2004, p.20)

Barbosa em seus estudos ressalta que 
a indústria curtumeira surgiu em detrimento da 
abundância de matéria prima na região tanto os 
couros que vinham da região quanto a madeira 
barbatimão.

Franca apresentava no período 
localização privilegiada na Estrada dos Goiazes 
que segundo Barbosa apud Muller favorecia a 
comercialização de bens dos que transitavam 
rumo ao centro do país ou a capital São Paulo.  

Segundo Barbosa (2004), a indústria 
calçadista de Franca passou por todas as fases 
da manufatura em função do baixo capital 
representado por pequenos empresários, ou seja, 
a produção de calçados se desenvolveu de forma 
artesanal em função dos processos de execução 
de atividades. O grande capital ou investimento 
em maior volume despontou quando a indústria 
local já se encontrava consolidada nos anos 60.

A história da indústria de calçado de Franca 
deve muito mais pelo espírito empreen-
dedor que ao fato de terem sido a matriz 
originária do empresariado do calçado. 
(BARBOSA, 2004, p. 53)

O autor se refere a influência exercida 
pela primeira empresa produtora  de calçados 
denominada Jaguar que embora tenha existido 
por cinco anos, destinou investimentos em 
mecanização que no período tornou-se ação 
inovadora, incentivando o empreendedorismo 
local por parte de ex-funcionários e comunidade 
a partir dos anos 30.

Empresas calçadistas, capital em Contos 
de Réis e número de operários em unidades em 
1930.
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A indústria calçadista de Franca se 
originou de pequeno capital conforme destaca 
Barbosa, (2004) sobre as empresas que foram 
constituídas com capital considerado na época 
como pequena empresa e que se tornaram 
grandes posteriormente.

A indústria calçadista representa um 
tipo de atividade que pelo fato de ser uma 
atividade artesanal, se utiliza de muita mão de 
obra em seus processos. Despertando sempre 
o interesse ou a necessidade do empresário em 
buscar polos que tenham matéria prima e mão de 
obra abundante. Em Franca a indústria calçadista 
se destacou como atividade principal na geração 
de trabalho, renda e desenvolvimento econômico 
devido à alta produção destinada a exportação.

Barbosa assinala o período em que o 
polo calçadista no auge da produção nos anos 
80 representou 11,6% da produção nacional de 
calçados destinados à exportação.

A partir dos anos 90 houve um declínio 
no setor em função da concorrência com os 
calçados chineses e pelo fato das indústrias 
produzirem as marcas dos clientes e embora 
produzissem calçados com qualidade para 
exportar, teriam que criar marcas próprias e 
passar por todo um processo de aceitação no 
mercado.

Atualmente boa parte das empresas 
atua com marcas próprias, equilibrando a 
produção destinada ao mercado interno e 
externo. A indústria calçadista enfrenta diversas 
adversidades no mercado, entre elas a falta de 
mão de obra, elaboração de custos que tornem 
o produto competitivo, maior integração para 
discutir os problemas do setor e atuação do 
empresário como empreendedor.

Embora as questões relacionadas com o 
dia-a-dia da atividade empresarial aparente-
mente tenham um caráter restrito, na verda-
de envolvem, como procuraremos mostrar, 
uma série de tomadas de posição a respeito 
da forma e o curso da industrialização no 
Brasil. Sobretudo revelam algo acerca da 
visão que tinham os industriais de suas 

relações com os demais grupos privados 
locais, com os grupos estrangeiros e com 
o próprio Estado, bem como permitem 
distinguir o tipo de alianças que definiriam 
como adequadas para alcançarem uma 
posição privilegiada face aos outros grupos 
dominantes.(DINIZ, 1978, p 88) 

O empresário necessita atentar-se sobre 
a necessidade de participar de entidades de classe 
onde possa juntamente com outros empresários 
discutir as dificuldades, facilidades e tentar 
encontrar soluções e oportunidades de negócios. 
E buscando no Estado o cumprimento das regras 
básicas que lhe compete perante a sociedade. 

Diante da comercialização de produtos 
a nível mundial, o empreendedorismo surge 
como uma virtude complementar ou essencial 
a competência empresarial, possibilitando 
capacidade de antecipar o futuro, identificando 
possibilidades e as transformando em produtos 
que venham a atender necessidades presentes.

Leite, 1998 assinala o conflito entre 
espírito empreendedor que se baseia nas 
iniciativas e inovação criadora e habilidades 
gerenciais que é a capacidade técnica adquirida 
através de teoria e prática.  

Segundo Leite, 1998, o empreendedor 
possui a sensibilidade financeira e de negócios, 
desse modo busca criar bens e atender a 
necessidade dos consumidores.

Agregar valor a um produto ou marca 
significa crias novos produtos, identificar 
novos usos para seus produtos, desenvolver 
novos mercados e descobrir novos nichos 
de consumidor. (LEITE, 1998, p. 118)

Vivemos em um contexto que os bens 
perdem o valor e participação no mercado muito 
rápido, o ciclo de vida tanto do produto quanto 
da empresa tende a ser menor que em períodos 
passados, o uso da informação e a massificação 
dos meios de comunicação aumentam a oferta 
de bens e a cada dia novos produtos são criados 
substituindo os atuais e pulverizando o mercado 
afetando níveis de produção e de custos. 
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O crescimento de uma empresa passará 
obrigatoriamente pelas fases do cresci-
mento biológico do ser humano, isto é, 
a infância, a adolescência e a maturidade, 
fases pelas quais nenhum empreendimento 
poderá deixar de passar com o objetivo de 
queimar etapas, sob o risco de fracassar. 
(LEITE, 1998, p. 121)

Leite, 1998 ressalta que o empresário 
ideal deve estar atento ao futuro, presente e 
passado, sendo uma tríade de criador, executor 
e organizador tendo a habilidade e personalidade 
equilibradas com visão do todo a longo prazo.

Planeja e marca a data do “falecimento” de 
um produto ou de uma marca e rapidamen-
te, na sequência de obsoletar um dispositivo 
ou um equipamento inteiro, lança uma no-
vidade no mercado. (LEITE, 1998, p. 117).

Com a comercialização de produtos 
a nível mundial, cada país com culturas, regras, 
isenções e políticas diferenciadas tem acirrado a 
competitividade e nações com leis trabalhistas 
mais rigorosas ou humanas, o Estado mais 
intervencionista e a sociedade atendendo as 
necessidades desse ambiente, tem confabulado 
com o cenário de forte competitividade mundial.

A competitividade em um ambiente 
globalizado faz com que o empresário brasileiro 
concorra com empresários mundiais, a diferença 
está no modo de agir de cada cultura que ao longo 
do tempo experimentou técnicas diversas para 
chegarem onde estão.

Efeitos externos exercem pressões 
no mercado e consequentemente exigem que 
empresários sejam empreendedores que saibam 
planejar estrategicamente o futuro, para que tenham 
o mínimo de erros na criação e execução de projetos 
e que consigam alcançar as metas estabelecidas.

O empresário da indústria calçadista 
que atua tanto no setor externo como interno 
deve atentar-se a tais aspectos de modo que possa 
compreender a promover o desenvolvimento 
de sua empresa e consequentemente o 
desenvolvimento econômico local.

Percebe-se a importância do empresário 
dispender parte de seu tempo se informando sobre 
os fatores que influenciam na administração do 
negócio, refletindo e planejando estratégias para 
que a empresa consiga se manter no mercado  de 
maneira efetiva e competitiva.

É difícil para um empresário atentar-se 
a tudo o que envolve seu ramo de atividade e 
as atividades operacionais que são sim de suma 
importância efetiva em realizá-las. A entidade 
de classe tem como uma das funções pesquisar 
e orientar sobre mudanças e oportunidades 
voltadas para o setor.

2 Metodologia

A pesquisa realizada é de cunho 
quantitativo e qualitativo, buscando exatidão 
na obtenção de resultados para alguns 
questionamentos ao mesmo tempo que se 
verifica as particularidades do modo de visão do 
pesquisado. Partindo de uma amostra com nível 
de confiança de 68% e margem de erro de 15%, 
com teste probabilístico aleatório simples, onde 
todos os elementos da população concorriam 
com a mesma probabilidade de serem sorteados.

Amplamente utilizado na condução da pes-
quisa, o método quantitativo representa, em 
princípio, a intenção de garantir a precisão 
dos resultados, evitar distorções de análise e 
interpretação, possibilitando, consequente-
mente, uma margem de segurança quanto às 
inferências (RICHARDSON, 1999, p. 70). 

Supõe-se encontrar características que 
atendam a um grupo em estudo, ou seja, as 
peculiaridades que os acometem, visualizar o que 
lhes ocorrem em comum, como são os meios 
que utilizam para sobressaírem as adversidades 
impostas pelo mercado.

Os estudos de natureza descritiva propõem-
-se investigar o “que é”, ou seja, a descobrir 
as características de um fenômeno como tal. 
Nesse sentido, são considerados como ob-
jeto de estudo uma situação específica, um 
grupo ou um indivíduo (RICHARDSON, 
1999, p. 70).
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Aplicar um questionário aos empresários 
da indústria calçadista e a partir dos dados obtidos 
se fará abordagem quantitativa e qualitativa.

Paralelamente e mediante os resultados 
da pesquisa com empresários, efetuar pesquisa de 
embasamento teórico para conceituar a atuação 
dos mesmos no desenvolvimento local.

A pesquisa selecionando de uma 
população de 323 empresas que produzem 
calçados uma amostra de 43 empresas, se chegou 
ao numero da amostra usando o método de 
pesquisa conservador com margem de erro 
de15%. 

Para escolher quais empresas seriam 
pesquisadas, foi usado o Calculo Randônico 
através da escolha aleatória dos participantes em 
uma planilha do excel.

3 Resultados

Baseado em uma pequena fração 
dos pesquisados pode-se perceber que o 
empresário acredita que sua participação 
no desenvolvimento econômico local seja 
proporcionando emprego, renda, impostos e 
consumo de insumos de outras empresas para 
a população que consequentemente consumirá 
nos outros setores da economia.

Referente aos desafios impostos pela 
globalização, o setor se mostra atento a tais 
mudanças e exigências, de modo que produzam 
produtos competitivos no mercado nacional e 
mundial.

Devido ao setor ser composto em 
grande parte por pequenas e médias empresas, 
o empresário desse segmento dispõe boa parte 
do tempo em atividades operacionais. A entidade 
de classe do segmento calçadista de Franca 
Sindifranca desempenha uma importante função 
de suporte aos empresários do setor, oferecendo 
informações sobre os aspectos e mudanças que 
envolvem o setor a nível nacional e mundial, 

de modo que o empresário tenha  informações 
e planeje os caminhos que a empresa deva 
percorrer para manter-se no mercado.

4 Considerações parciais

O desenvolvimento econômico ocorre 
a partir da articulação dos elementos que compõe 
o mercado. O período anterior determina o 
desenvolvimento do período atual, aponta 
Shumpeter (1985).

A indústria é um dos setores da 
economia que favorece o desenvolvimento 
econômico e, o empresário que atua nesse 
setor contribui parcialmente com esse fato. É 
o empreendedorismo desses indivíduos que 
identificam oportunidades e as transformam 
em negócios.

A indústria calçadista de Franca é um 
exemplo da atuação de empreendedores que 
transformaram o setor em um dos maiores polos 
calçadista do país. Despertando a necessidade de 
maiores estudos sobre a ação desses empresários 
no desenvolvimento econômico local. 
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Abstract: The aim of  this work is to verify that 
the resident in the urban area of  the city of  
Franca population is satisfied with the quality 
of  life and local development. The specific 
objectives are to evaluate the satisfaction of  the 
population regarding : public security , labor 
market , health, education , culture, urbanization, 
traffic among others, analyze the opinion of  
respondents on issues related to quality of  life 
and public services offered ; assess satisfaction 
of  these people in relation to local institutions 
such as local government , police, municipal 
councils , unions , judiciary among others and 
point the opinion of  Francana population and 
local development . The method is deductive, and 
is based on bibliographic research and surveys, 
which will be the basis for data analysis using the 
quantitative method. The research is at the stage 
of  data collection and through the results, you 
can identify which area of  the city needs public 
investment and evaluate the quality of  life and 
level of  development that location.

Keywords: development, local development, 
quality of  life.

Introdução

Desde os primórdios, a humanidade 
depende da terra para o seu sustento. O homem 
plantava e consumia o alimento que colhia, 
formando assim a chamada Economia Natural, 
que é essencialmente rural. Em dado momento, 
o homem percebeu que a produção alimentar 
excedente poderia ser comercializada na cidade. 
Desta forma, os produtores rurais iam para a 
cidade no intuito de vender ou trocar os seus 
produtos. O surgimento da cidade se confunde 
com a origem da sociedade de classe, pois para 

~ 4 ~

QUALIDADE DE VIDA: Uma Vertente Do Desenvolvimento Local - Um Estudo Inicial 
Da Cidade De Franca/SP

Jonatan Pousa
Prof. Dr. Hélio Braga Filho

Resumo: O objetivo desse trabalho é verificar se 
a população residente na área urbana da cidade 
de Franca está satisfeita com a qualidade de vida 
e desenvolvimento local. Os objetivos específicos 
são: avaliar a satisfação da população em relação: 
à segurança pública, mercado de trabalho, saúde, 
educação, cultura, urbanização, transito entre 
outros; analisar a opinião das pessoas consultadas 
sobre as questões relacionadas à qualidade de 
vida e serviços públicos oferecidos; avaliar a sa-
tisfação dessas pessoas em relação às instituições 
locais como governo municipal, polícia, conse-
lhos municipais, sindicatos, poder judiciário entre 
outros e apontar a opinião da população francana 
quanto ao desenvolvimento local. O método será 
o dedutivo, além de ser fundamentada em inves-
tigações bibliográficas e levantamentos, que serão 
a base para analise dos dados através do método 
quantitativo. A pesquisa encontra-se na fase de 
levantamento de dados e através dos resultados 
obtidos, será possível identificar qual região da 
cidade necessita de investimentos públicos e 
avaliar a qualidade de vida das pessoas e o nível 
de desenvolvimento dessa localidade.

Palavras-chave: desenvolvimento, desenvolvi-
mento local, qualidade de vida.
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efetuar a comercialização do excedente alimentar 
era necessário existir demanda de consumo. 
Essas demandas surgiram quando os sacerdotes 
e os guerreiros deixaram de ser produtores e 
estabeleceram residência na área urbana, dando 
origem às cidades. Diante disto, o homem do 
campo passou a trocar seu excedente alimentar 
por artesanatos e mercadorias na cidade. 
(SINGER, 1998)

Singer (1998, p.17) ressalta que:

A transformação dos elementos da natureza 
pelo homem passa a ser apenas iniciada 
no campo mas é completada na cidade. 
Desta maneira, o homem do campo passa 
a ser consumidor de produtos urbanos, 
estabelecendo-se uma verdadeira troca 
entre cidade e campo.

Este cenário contribuiu para os 
moradores da zona rural migrarem do campo para 
cidade, pois a cidade já oferecia a possibilidade 
de conseguir algum tipo de atividade que fosse 
remunerada. A migração do homem do campo 
para a cidade se intensificou com a Revolução 
Industrial, ocorrida na Europa no século XVIII, 
que por sua vez veio introduzir a produção 
industrial e, consequentemente, a consolidação 
do processo migratório para as cidades. Sendo 
assim, é possível constatar que a industrialização 
contribuiu para aumentar o êxodo rural e 
provocando, consequentemente, o inchaço 
das grandes cidades. Nesse período em que as 
economias Europeias se encontravam em um 
intenso processo de industrialização, o Brasil 
ainda era um país agrário, com a presença da 
mão de obra escrava, tendo o café como o seu 
principal produtos de exportação. 

Até aproximadamente a década de 30, o país 
era considerado um país agroexportador, 
ou seja, era um país eminentemente agrí-
cola, sua população estava concentrada na 
zona rural e a produção nacional dependia 
fortemente da agricultura destinada ao mer-
cado externo, sobretudo da produção e das 
exportações do café. (GREMAUD; VAS-
CONELLOS; TONETO JR. 2012, p. 7)

Com exceção do café, o Brasil era 
fortemente dependente de outros países para 
compra de produtos, visto que não possuía 
estrutura produtiva suficiente para produzir bens 
que pudessem suprir a necessidade interna de sua 
população.

A depressão econômica e a quebra da 
bolsa de Nova Iorque em 1929 fizeram com que 
o preço do café despencasse no cenário mundial, 
desvalorizando o produto que, até então detinha 
elevada participação nas exportações do país. 
Sendo assim, a economia do país foi fortemente 
afetada, visto que dependia essencialmente da 
exportação desse produto. 

Visando atender à necessidade interna, 
bem como descentralizar a exportação de café 
como base de sua economia, o Brasil ingressa 
em um processo de industrialização, com 
recursos ainda precários, seja em relação aos 
equipamentos e maquinários de produção, mão 
de obra especializada, bem como aos recursos 
tecnológicos, em comparação com as indústrias 
europeias.  Mas, o intuito deste processo de 
industrialização era atender à demanda do mercado 
interno mediante um processo de produção 
substitutivo de importações. As primeiras fábricas 
instaladas no Brasil eram de médio e pequeno 
porte e sua produção era totalmente destinada ao 
consumo do mercado interno.

Apesar de tudo, com cerca de 150 anos de 
atraso em relação às nações pioneiras, com 
fraca base cultural e quase nenhuma base 
científica e tecnológica, e sem uma experiên-
cia manufatureira razoável, o Brasil opta pela 
diversificação de sua economia (até então 
essencialmente agrária) e decide-se ingressar 
na era industrial. A industrialização se desen-
volve através do processo de substituição de 
importações: produzir no país o que antes era 
importado do exterior. (BRUM; 1995; p.87)

O avanço da industrialização brasileira 
resultou no aumento da demanda por mão de 
obra. Diante disto, a população que vivia no 
campo, começou a migrar para as cidades, na 
busca de oportunidades de melhores salários e 
condições de vida. 
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A evasão da população rural provocou 
intensos fluxos migratórios do campo para 
os grandes centros urbanos elevando o grau 
de urbanização. Deste modo, coube ao setor 
público dotar os grandes centros urbanos 
dos equipamentos sociais necessários ao 
atendimento das populações que ali se 
instalavam. (BRAGA FILHO, 2000. p.32)

Segundo Braga Filho (2000, p.30), este 
processo migratório, do campo para a área urbana, 
intensificou o processo de urbanização das cidades, 
gerando, consequentemente, a necessidade de 
investimentos em estrutura, por parte do poder 
público, a fim de atender à demanda crescente, 
resultante do êxodo rural, em relação à prestação 
de serviços essenciais como segurança, saúde, 
moradia, educação entre outros. 

O principal fluxo migratório que caracteri-
zou a economia brasileira durante o século 
XX foi o chamado êxodo rural, isto é, a 
saída (ou expulsão) das pessoas do campo 
em direção às cidades, diminuindo-se assim 
a população rural e crescendo a urbana [...] 
Entre 1950 e 1990, estima-se que mais de 
40 milhões de pessoas deixaram o campo 
em direção à cidade. Esse êxodo rural, de-
corrente do processo de industrialização da 
economia brasileira, fez-se simultaneamente 
com um movimento migratório dirigido à 
região Centro-Sul do país. Essa migração 
já ocorria nas primeiras décadas do sécu-
lo XX, no chamado período cafeeiro da 
economia brasileira, mas foi reforçada no 
processo de industrialização, dado que este 
se fez de modo bastante concentrada regio-
nalmente. (GREMAUD; VASCONELLOS 
; TONETO JR.,2012,p. 26)

De acordo com Gremaud, Vasconcellos 
e Toneto Jr, o fluxo migratório no sentido 
campo-cidade provocou o esvaziamento da zona 
rural e o inchaço da área urbana, sobretudo nas 
áreas metropolitanas e aglomerações urbanas de 
médio e grande porte, uma vez que o processo 
de industrialização se consolidava regionalmente, 
mais especificamente na região centro-sul do país 
nas primeiras décadas do século XX. 

Rattner (1979, p.19) destaca os 
problemas e as consequências resultantes do 
crescimento urbano acelerado, o qual reflete 
no aumento crescente da necessidade de 

investimentos públicos na região metropolitana 
de São Paulo, onde a escassez de recursos sociais 
oferecidos, afeta diretamente a qualidade de vida 
da população, boa parcela emanada do campo, sem 
condições financeiras favoráveis. Esse crescimento 
desordenado compromete o sistema econômico 
da metrópole, a qual necessita constantemente 
obter recursos para investimento em estrutura, 
para receber o fluxo migratório crescente.

[...] crescimento excessivo e desordenado 
da área metropolitana é causa dos "custos 
sociais crescentes", dos quais resultam: a) 
deterioração da "qualidade de vida" para 
a população; b) ineficiência crescente do 
próprio sistema econômico da metrópole. 
(RATTNER, 1979, P.19) 

Assim, os problemas sociais emergiram 
em razão da urbanização acelerada em velocidade, 
via de regra, bem maior que a capacidade de 
respostas oferecida pelo Estado (descompasso 
entre demandas sociais e políticas públicas). 

Em razão disso, começaram a se 
manifestar os sintomas de degradação urbana, 
tais como congestionamentos, favelização, 
criminalidade, poluição ambiental e sonora, 
desemprego e subemprego etc.

[...] Muitos dos "custos sociais" originados 
da concentração urbano-industrial excessiva 
podem ser equacionados em perdas mone-
tárias ou no aumento dos gastos orçamen-
tários do poder público. Outros, contudo, 
tais como estragos causados à saúde física e 
psíquica dos habitantes metropolitanos, ou 
ainda, a deterioração de valores estéticos e 
recreacionais, são de natureza menos tan-
gível, exigindo formas de caracterização e 
avaliação diferentes daquela expressa em va-
lores de mercado. (RATTNER, 1979, P.19)

Desta forma, com base na citação de 
Rattner, é possível corroborar que o crescimento 
populacional, resultante da concentração urbano-
industrial, além de aumentar os investimentos 
públicos para atender à crescente demanda, gera 
também uma série de implicações relacionadas 
ao bem estar da população,  como a saúde física 
e mental das pessoas e o  nível de satisfação das 
população nas  grandes metrópoles. 
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Essa modernidade trouxe novos comporta-
mentos, mudanças nos perfis profissionais 
e nos hábitos das pessoas. O cidadão co-
mum vê-se cada vez mais sobrecarregado 
de trabalho, de informações, esfalfando-se 
em jornadas diárias repletas de eventos e 
afazeres. Não é o caso de assumir preci-
pitadamente um a posição genérica contra 
essa modernidade. É fato, contudo, que a 
crescente intensidade da sobrecarga à qual 
as pessoas estão sendo submetidas tem 
sido acompanhadas por estresse e doenças 
crônicas, entre as quais se destacam lesões 
por esforços repetitivos, os problemas de 
coluna e a fadiga muscular. Por essas razões, 
é mais do que imprescindível repensar a 
qualidade de vida. (MAIA, 2007, p.7)

Nos d ias  a tua is,  a  ve loc idade 
da informação, a inovação e modernização 
tecnológicas, têm refletido diretamente no ritmo 
de vida das pessoas, que passam a ter rotinas diárias 
dinâmicas, ao passo que o tempo torna-se cada 
vez menor, privando o indivíduo muitas vezes do 
convívio em família por conta de compromissos 
profissionais ininterruptos. Isso gera uma série 
de reflexos na saúde como estresse ou doenças 
crônicas que, em longo prazo, comprometerão 
a qualidade de vida dessas pessoas, que por sua 
vez deverão buscar por ajuda e tratamentos 
alternativos, visando aliviar essa tensão e pressão 
impostas pelos dias atuais (MAIA, 2007, p.7). 

Além disso, o crescimento populacional 
acelerado acaba gerando, um quadro de 
insuficiência do mercado de trabalho, ao passo que 
demanda mão de obra, em dado momento, não 
consegue acompanhar o fluxo migratório recebido, 
gerando assim um quadro de desemprego que, em 
algumas das vezes, resultam na marginalidade e 
criminalidade de uma parcela da população que, 
sem condições financeiras e sem emprego se veem 
nas ruas marginalizadas e acabam por optar pela 
criminalidade. No entanto, também é importante 
aqui mencionar sobre aquela parcela da população 
que, sem opção de trabalho se dedica ao trabalho 
informal, como alternativa de sobrevivência nas 
grandes metrópoles, tentando de alguma forma 
sobreviver na cidade grande do que voltar para 
sua origem, seja no campo ou cidades menores 
do interior. 

Ainda neste sentido, é válido ressaltar 
os problemas com a deficiência dos transportes 
públicos, afetando diretamente aquelas pessoas, 
que dependem desse serviço para ir e voltar do 
trabalho ou da escola. Nas grandes metrópoles, 
a escassez de linhas de transporte gera a 
insatisfação dos usuários, refletindo diretamente 
em suas rotinas diárias e consequentemente na 
qualidade de vida.

No entanto, ocorreram no Brasil, 
manifestações iniciadas em 17 de junho de 2013, 
cuja principal reivindicação era a redução do preço 
da tarifa e a qualidade do transporte público. 

Pode-se  ass im compreender  a 
importância de obter o desenvolvimento de 
uma localidade.

Bresser Pereira (1970, p.21) define 
desenvolvimento como "um processo de 
transformação econômica, política e social, 
através do qual o aumento do padrão de vida 
da população tende a torna-se automático e 
autônomo".

Essa definição de desenvolvimento vai 
de encontro com a definição de qualidade de vida 
que, conforme Herculano (1998, p.92) é, a "soma 
das condições econômicas, ambientais, científico-
culturais e políticas coletivamente construídas e 
postas à disposição dos indivíduos".

O aumento da qualidade de vida é um 
indicador que aponta que uma sociedade atingiu 
um grau de desenvolvimento econômico, político 
e social satisfatório, gerando melhores condições 
de vida para as pessoas, seja no aspecto social ou 
econômico. Uma região que oferece qualidade 
de vida aos seus habitantes proporciona acesso 
às atividades de lazer e entretenimento com 
segurança, por exemplo, com opções de praças 
e clubes, administrados seja pelo governo 
municipal ou estadual. 

Sendo assim, surge o problema de 
pesquisa que se a população francana está 
satisfeita com o desenvolvimento local da cidade 
e com a sua qualidade de vida?
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O objetivo geral da pesquisa é verificar 
se a população residente na área urbana da cidade 
de Franca está satisfeita com a qualidade de vida 
e o desenvolvimento local, tendo como objetivos 
específicos: avaliar a satisfação da população em 
relação: à segurança pública, mercado de trabalho, 
saúde, educação, cultura, urbanização, transito entre 
outros; analisar a opinião da população consultada 
sobre as questões relacionadas à qualidade de vida e 
serviços públicos oferecidos; avaliar a satisfação da 
população em relação às instituições locais como 
governo municipal, polícia, conselhos municipais, 
sindicatos, poder judiciário entre outros e verificar 
a satisfação da população francana quanto ao 
desenvolvimento local.

O método de abordagem da pesquisa 
será o dedutivo, utilizando pesquisa bibliográfica e 
levantamento, bem como o método quantitativo. 
Baseado no levantamento de dados desta 
pesquisa será possível, mapear por região, a 
satisfação e qualidade de vida das pessoas e 
se elas acreditam que a cidade é desenvolvida. 
Como são vistos os serviços públicos aos olhos 
da população, seja sobre a educação, saúde, 
saneamento básico, transporte, entre outros. 
Quais as deficiências identificadas por região. 
Será possível pontuar, qual região da cidade está 
mais carente de investimentos públicos e ainda 
verificar outros aspectos como nível de instrução, 
renda por habitante, por gênero, entre outros.

Para realização da pesquisa será 
necessária a obtenção de informações de órgãos 
governamentais e institutos de estatísticas. 

1 Referencial teórico

Quando se fala em desenvolvimento, 
automaticamente se associa ao desenvolvimento 
e c o n ô m i c o.  I s s o  o c o r r e ,  p o rq u e  o 
desenvolvimento econômico é uma importante 
vertente do desenvolvimento e pelo fato de 
propiciar o aumento da renda por habitante. No 
entanto, desenvolvimento não está associado 
somente ao crescimento econômico e sim a várias 
outras dimensões. 

O desenvolvimento, portanto, é um proces-
so de transformação global. Seu resultado 
mais importante, todavia, ou pelo menos 
o mais direto, é o crescimento do padrão 
de vida da população. É por isso que, 
geralmente, se usa a expressão "desenvol-
vimento econômico", como sinônimo de 
"desenvolvimento". (BRESSER PEREIRA 
1970, p.22)

O aumento da renda por habitante pode 
proporcionar aos indivíduos o acesso a recursos 
como: saúde, educação, cultura, lazer e etc., que 
deveriam ser disponibilizados pelas instituições 
públicas, as quais por falta de planejamento 
ou recursos financeiros acabam oferecendo 
serviços precários ou de má qualidade, gerando 
insatisfação na população que depende desses 
serviços. Em suma, quem tem condições 
financeiras pode ter acesso a atendimento de 
saúde particular, à educação de qualidade, através 
de instituições particulares. Ao passo que, a 
população menos favorecida financeiramente, 
fica a mercê dos serviços oferecidos pelo 
poder público, enfrentando, por exemplo, 
filas gigantescas na espera de agendamento de 
atendimentos nos postos de saúde públicos, 
que a grosso modo, não conseguem suprir esta 
necessidade pela deficiência de investimentos e 
estrutura, bem como a falta de planejamento. 

Amartya Sen (2000, p.17) ressalta que:

[...] desenvolvimento pode ser visto como 
um processo de expansão das liberdades 
reais que as pessoas desfrutam. O enfoque 
nas liberdades humanas contrasta como 
visões mais restritas de desenvolvimento, 
como as que identificam desenvolvimento 
como crescimento do Produto Nacional 
Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, 
industrialização, avanço tecnológico ou 
modernização social. O crescimento do 
PNB ou das rendas individuais obviamente 
pode ser muito importante como um meio 
de expandir as liberdades desfrutadas pelos 
membros da sociedade. Mas as liberdades 
dependem também de outros determinan-
tes, como as disposições sociais e econômi-
cas (por exemplo, os serviços de educação 
e saúde) e os direitos civis (por exemplo, 
a liberdade de participar de discussões e 
averiguações públicas). 
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Sen destaca que, desenvolvimento não 
deve ser medido apenas pelo aumento da renda, 
aumento do Produto Nacional Bruto (PNB) ou 
pelo crescimento e modernização industrial ou 
tecnológica, mas sim pela liberdade que vem 
através do desenvolvimento. O autor cita a 
importância da qualidade de serviços de educação 
e saúde, bem como a liberdade da população em 
poder participar, de alguma forma, de discussões 
e decisões políticas, a fim de apresentar as reais 
deficiências e necessidades aos olhos de quem, 
de fato, usufrui dos resultados dessas discussões 
e investimentos do poder público. 

Sen e Bresser Pereira mostram como o 
desenvolvimento é importante para uma região, 
mas para atingi-lo, deve haver a integração de 
vários aspectos, sejam políticos, econômicos e 
sociais. Pois, para o poder público investir em 
determinado setor ou obra social, por exemplo, 
deve passar pela aprovação de departamentos, 
muitas vezes ligados a interesses políticos, 
bem como o planejamento e análise das reais 
necessidades de uma região. Se cada um desses 
aspectos caminharem separadamente sem um 
objetivo definido e comum, é bem possível que 
não cheguem ao resultado almejado de atender 
as necessidades da população.

Fur t ado  (1963 ,  p.115 )  de f ine 
desenvolvimento econômico:

Do ponto de vista econômico, desenvolvi-
mento é, basicamente, aumento do fluxo de 
renda real, isto é, incremento da quantidade 
de bens e serviços, por unidade de tempo, 
à disposição de determinada coletividade. 
(FURTADO, 1963, p.115).

Furtado afirma que o aumento do fluxo 
de renda decorre dos investimentos (conversão do 
excedente econômico em acumulação de capital) 
que ampliam a oferta de bens e serviços. Assim, 
o desenvolvimento econômico, essencialmente, 
corresponde ao aumento de recursos financeiros, 
ou seja, um país se mostra desenvolvido 
economicamente na medida em que estimula a 
capacidade produtiva, promovendo o aumento 
da renda das pessoas que, por sua vez, passam 

a assumir um papel mais ativo no comércio e 
prestação de serviços, criando o ciclo que rege a 
economia, resultando num aumento da qualidade 
de vida e consequentemente contribuindo para 
o desenvolvimento econômico local.

Bresser Pereira (2006) reforça que o 
desenvolvimento econômico resulta em um 
processo de acumulação de capital e aumento 
da produtividade corroborando a afirmação de 
Furtado (1963). 

O desenvolvimento econômico é um fe-
nômeno 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 ca-
pital e incorporação de progresso técnico. 
(BRESSER PEREIRA, 2006).

Mantega (1997) descreve, assim 
como Bresser Pereira (1970), a importância 
da conversão do excedente econômico em 
ampliação da capacidade produtiva. 

[...] o desenvolvimento depende fundamen-
talmente do nível do excedente econômico, 
desde que esse excedente não seja desper-
diçado em consumo, mas sim transfor-
mado em nova capacidade produtiva, vale 
dizer em poupança e novos investimentos. 
(MANTEGA, 1997, p.120)

A renda excedente deve ser administrada 
de forma que seja reinvestida, por exemplo, em 
pesquisa e desenvolvimento, capacitação, etc. 
de forma a não ser desperdiçada em consumo. 
No setor da indústria, por exemplo, o capital 
excedente deve ser aplicado na aquisição de 
novos maquinários, equipamentos de trabalho, 
bem como na especialização e/ou capacitação 
de seus colaboradores, buscando como resultado 
o aumento da produtividade. Essa busca pela 
melhoria seja na produção ou na busca de 
conhecimento, está diretamente relacionada ao 
desenvolvimento econômico, na medida em que 
estimula a competitividade dentro do mundo 
capitalista, onde os melhores se destacam.
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Baran relata que:

O excedente econômico potencial é a di-
ferença entre o produto social que poderia 
ser obtido em um dado meio natural e 
tecnológico, com o auxílio dos recursos 
produtivos realmente disponíveis, e o que 
se pode considerar como consumo indis-
pensável. A transformação desse excedente 
potencial em efetivo pressupõe a reorgani-
zação mais ou menos drástica da população 
e distribuição do produto social e implica 
profundas mudanças da estrutura social. 
(BARAN,1984, p.52)

Baran e Mantega abordam a importância 
de se empregar bem o excedente econômico. 

Em suma,  o  desenvolv imento 
econômico é um processo que deveria promover 
maior equidade social.

Presbisch relata que não 

"[...] se pode esperar o desenvolvimento 
econômico se realize primeiro, para logo 
depois ser seguido pelo curso natural dos 
acontecimentos com o desenvolvimento 
social. O certo é que ambos sejam atingidos 
gradualmente e emparelhados. (PRESBIS-
CH, 1968, p.23)

Entretanto, a disparidade econômica 
entre as classes sociais, agrava-se ainda mais 
diante da carência de serviços públicos oferecidos 
à parcela menos favorecida da sociedade, que 
sem condições financeiras, depende dos serviços 
públicos, que nem sempre atendem a demanda, 
que é grande, oferecendo um serviço precário, 
reafirmando ainda mais a desigualdade social. 

O desenvolvimento econômico e social é 
um processo que, entre outros objetivos, 
visa ao estabelecimento de uma mais justa 
e equilibrada distribuição da renda entre 
os habitantes de um país, proporcionar 
uma melhor qualidade de vida, promover 
a integração nacional de modo a reduzir 
possíveis desequilíbrios regionais, além de 
impulsionar mudanças capazes de modificar 
e remover inconsistências de índole estrutu-
ral. (BRAGA FILHO, 2000, p.16)

Braga Filho afirma a importância do 
equilíbrio econômico e social para estabelecer 
qualidade de vida e consequentemente promover 
o desenvolvimento. Acesso à educação pública de 
boa qualidade, unidades de atendimento de saúde 
estruturadas, serviços públicos que atendam a 
demanda, são fatores que contribuem para o 
crescimento e desenvolvimento de uma região. 

Lopes (2002, p.19) ressalta que:

Desenvolvimento é acesso das pessoas, onde 
vivem, aos bens e serviços e as oportunidades 
que permitem satisfazer as suas necessidades 
básicas, incluindo-se nas "oportunidades", 
por exemplo, o emprego e a formação, como 
necessidades verdadeiramente básicas, e no 
conjunto de bens, serviços e oportunidades, 
a fruição de bens e serviços culturais - outro 
exemplo. (LOPES, 2002, p.19)

A definição de Lopes mostra que 
“desenvolvimento é acesso” a recursos, que 
promovam ao indivíduo de classe baixa, a 
oportunidade de ter uma formação profissional 
de qualidade, através de instituições públicas, 
alocando-o no mercado de trabalho em condições 
de disputar por vagas, em igualdade àquelas 
pessoas que têm oportunidade de estudar em 
instituições privadas, na busca de melhores 
salários e melhores condições de vida. 

Sendo assim, essas pessoas passam 
a assumir um papel mais ativo no mercado 
de consumo de bens e serviços, aquecendo a 
economia local e promovendo o aumento do 
nível da qualidade de vida da sociedade de uma 
forma geral, na medida em que gera o aumento 
do consumo que por sua vez promove o aumento 
da demanda de serviços e consequentemente a 
geração de empregos. 

Nos dias atuais, a qualidade de vida 
é muito discutida e almejada pelas pessoas. 
Um indivíduo que tem qualidade de vida tem 
condições de se estabelecer dentro da sociedade, 
através de seus conhecimentos adquiridos e suas 
potencialidades. Essas são algumas das lacunas 
que o desenvolvimento econômico não consegue 
preencher, pois o seu maior objetivo é de fato 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
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"A expressão qualidade de vida foi em-
pregada pela primeira vez pelo presidente 
dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 
1964, ao declarar que “os objetivos não 
podem ser medidos através do balanço dos 
bancos. Eles só podem ser medidos através 
da qualidade de vida que proporcionam às 
pessoas”. (FLECK et al.,1999, p.20)

Almeida (2012, p.15) confirma que o 
senso comum sobre qualidade de vida são as 
"melhorias ou um alto padrão de bem-estar na 
vida das pessoas, sejam elas de ordem econômica, 
social ou emocional".

Vitte et al. (2000, p.40) também 
ressaltam a interdisciplinaridade do tema:

"[...] qualidade de vida envolve perspectivas 
múltiplas: uma delas seria a possibilidade 
de sua utilização no planejamento de de-
senvolvimento econômico, social e urbano; 
uma outra seria sua evolução ao longo do 
tempo e, por fim, a perspectiva de como 
uma dada comunidade considera e percebe 
a qualidade de vida. Assim é um conceito 
complexo, de conteúdo subjetivo, de cará-
ter qualitativo, exprimindo juízos de valor, 
caráter ético e político."

Inicialmente, por ser tratar de um tema 
interdisciplinar seria difícil quantificar o nível de 
qualidade de vida das pessoas. 

Entretanto foi desenvolvido um 
importante indicador sobre qualidade de vida, 
introduzido no ano 1990 pelo PNUD (Programa 
das Nações Unidas para Desenvolvimento). 
Este indicador, denominado Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), tem como 
objetivo o progresso humano em âmbito 
mundial, além de medir a qualidade de vida. 
(MIQUEL, 1996, p.iii).

O IDH é um importante direcionador 
para o desenvolvimento das políticas públicas. 
Este indicador é divulgado em nível de 
cidade, sendo uma informação de grande valia 
que contribui para ações que promovam o 
desenvolvimento local.

Entende-se por “desenvolvimento local” o 
processo de tornar dinâmicas as vantagens 
comparativas e competitivas de uma deter-
minada localidade, de modo a favorecer o 
crescimento econômico e simultaneamente 
elevar o capital humano, o capital social e o 
capital empresarial, bem como conquistar o 
uso sustentável do capital natural. (PAULA, 
2008, p.11)

Bava (1996, p.58) relata que:

O tema do desenvolvimento local ganha 
importância no cenário de redemocrati-
zação do país como uma alternativa de 
intervenção articulada de novos atores so-
ciais e políticos na reorientação da ação do 
Estado, no sentido de atender aos objetivos 
de construção da cidadania e da melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros. 

Diante das definições de Paula e Bava, 
entende-se por desenvolvimento local um 
processo de articulação entre atores sociais e 
políticos que contribui para o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental, que contribuem 
para melhorar a qualidade de vida.

No entanto,  nem sempre esta 
convergência é alcançada. Basta verificar que 
à medida que se avança numa direção, podem 
ocorrer desvios em outra. Uma destas evidências 
pode ser retratada a partir da progressiva redução 
da taxa de mortalidade infantil em contraste 
com o aumento da taxa de mortalidade por 
homicídios. A ampliação da frota de veículos 
automotivos, embora contribua para a formação 
da riqueza nacional, pode e, via de regra, acaba 
criando outra ordem de problemas, tal como 
a poluição ambiental e sonora que impacta 
negativamente sobre a saúde da população, como 
também provoca congestionamentos e acidentes.

Nas áreas metropolitanas e nas 
aglomerações urbanas de médio e grande porte, 
avanços de natureza econômica decorrentes 
de um maior dinamismo destas mesmas 
áreas, podem resultar da degradação social, 
ambiental e urbana. Assim, ainda que indicadores 
como IDH, IDH-M (dos municípios), ICV 
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(Índice de Condições de Vida), IDS (Índice 
de Desenvolvimento Social), IVS (Índice de 
Vulnerabilidade Social/Seade), entre outros, 
denotem avanço enquanto mensuradores do 
desenvolvimento, estes são ainda insuficientes 
para captar os níveis de satisfação e de qualidade 
de vida das populações. 

Borba (apud MARTINELLI e JOYAL, 
2004, p.52) alerta que "não se pode mais 
simplesmente considerar índices isolados, 
como renda per capita, para indicar o grau de 
desenvolvimento de uma sociedade". Braga Filho 
(2009, p.29) aborda essa questão:

Em se tratando de desenvolvimento, as 
questões de natureza econômica, social, 
política, etc são apenas algumas das suas 
dimensões. Os problemas de habitação, 
saneamento básico, de educação, de pro-
moção da justiça, de inclusão social, de 
promoção dos direitos e da cidadania, 
entre outros, constituem outra dimensão 
do desenvolvimento. Logo, trata-se de um 
processo complexo cujas interfaces de-
mandam, para a sua devida compreensão 
e implementação, significativa mudança na 
cultura das sociedades. 

Simões (2007, p.176) reforça a 
importância de termos uma visão ampla de 
qualidade de vida, pois "visualizar qualidade de 
vida apenas mediante o enfoque de acúmulo 
de riquezas materiais é desconsiderar as ações 
humanas e o meio no qual estamos inseridos".

É relevante ressaltar que a qualidade de 
vida é primordial no desenvolvimento local. 
Percebe-se ainda a inserção de um novo 
significado para essa qualidade a ser ofere-
cida aos cidadãos, em que, ao lado de todo 
um conjunto de oferta de infra-estrutura 
urbana, física e social, aliado ao bem-estar 
da comunidade, reflexo da sustentabilidade 
de um economia local. (MARTINELLI e 
JOYAL,2004, p.4).

Diante desses argumentos, faz-se 
necessário refletir sobre a complexidade do tema 
e de se auferir indicadores que possam mensurar 
de forma mais clara essas questões.

2 Procedimentos metodológicos

2.1. Abordagem Teórico-Metodológica

Na pesquisa será utilizado o método 
de abordagem dedutivo que segundo Gil (1999, 
p.27) "[...] é o método que parte do geral e, a 
seguir, desce ao particular."

Assim, será utilizado nas investigações 
da pesquisa: bibliográfica, e levantamento. A 
pesquisa bibliográfica será baseada em diversas 
obras, publicações periódicas, jornais e livros. 

Será utilizado o método quantitativo, 
que é usado para auferir e avaliar os resultados, na 
medida em que ao utilizar mecanismo estatístico 
para estabelecer relações entre as variáveis 
(DENKER e VIÁ, 2001).

Segundo Minayo e Sanches (1993, 
p.247) o método quantitativo:

[...] tem como campo de práticas e objetivos 
trazer à luz dados, indicadores e tendências 
observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, 
do ponto de vista social, grandes aglomera-
dos de dados, de conjuntos demográficos, 
por exemplo, classificando-os e tornando 
os inteligíveis através de variáveis.

O instrumento a ser empregado na 
coleta dos dados junto às pessoas entrevistadas 
será o questionário.

2.2. Participantes e universo amostral

O universo amostral da pesquisa será 
constituído por pessoas, com idade igual ou 
superior a 18 (dezoito) anos de idade residentes 
na área urbana do município de Franca. A escolha 
desse público foi baseada na Lei 2848/40 artigo 27 
do Código Penal, que estabelece a maioridade penal. 

A amostra será estratificada abrangendo 
porcentual proporcional pelo sexo e por região. 
Para o cálculo da amostra foi utilizado o intervalo 
de confiança de 68% (sessenta e oito por cento) e 
a margem de erro de 4% (quatro por cento) para 
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mais ou para menos. Será utilizada a proporção 
de 50% (cinquenta por cento) por ser um 
percentual de maior conservadorismo. Diante 
das premissas descritas acima, foi apontada a 
necessidade de entrevistar 156 pessoas. 

A seleção dos entrevistados será 
ponderada por cinco por regiões (Norte, Sul, 
Central, Leste e Oeste) da cidade de Franca, 
proporcionalmente pela quantidade de pessoas 
residentes em cada região e pela divisão de sexo. 

Os entrevistados serão pessoas de todas 
as classes sociais, inclusive aquelas com cargos 
estratégicos no município como: secretários da 
administração pública, presidentes de entidades 
de classe (sindicatos), reitores das instituições de 
ensino superior, empresários e etc. 

2.3. Coleta dos dados

A coleta dos dados será efetuada 
através de questionário com perguntas abertas e 
fechadas, em forma de entrevistas. As questões 
abordarão temas como: saúde, educação, ensino 
superior, transporte público, infraestrutura, 
oportunidades de emprego, mercado de trabalho, 
trânsito, segurança, cultura, lazer e etc.

A aplicação dos questionários ocorrerá 
nos meses de setembro e outubro de 2013. 
A elaboração do questionário foi baseada no 
questionário aplicado pela Rede Nossa São Paulo 
e o Ibope Inteligência para obtenção do IRBEM 
(Indicadores de Referência de Bem-Estar no 
Município). O questionário produzido pela 
Rede Nossa São Paulo e pelo Ibope, consiste em 
perguntas sobre a qualidade de vida do paulistano, 
englobando temas como saúde, educação, 
transporte, infraestrutura, mercado de trabalho, 
segurança, etc. A pesquisa iniciou em 2009, sendo 
realizada uma consulta pública pela internet 
com organizações sociais (escolas, empresas, 
igrejas, etc) para levantar os principais aspectos 

que os paulistanos consideraram importantes 
para qualidade de vida. Este levantamento 
proporcionou a confecção da pesquisa anual de 
percepções da população sobre a cidade. Assim 
foram aplicados de 2009 até 2012, no mês de 
dezembro, o questionário com os temas mais 
citados como importantes para qualidade de vida. 
Através dessa pesquisa a Rede Nossa São Paulo 
e Ibope Inteligência conseguiram apurar o nível 
de satisfação da população com temas e aspectos 
citados como importantes para a qualidade de 
vida e o bem estar social na cidade. 

2.4. Analise dos dados

O resultado da pesquisa quantitativa 
será tabulado e categorizado por regiões (Norte, 
Sul, Central, Leste e Oeste). Posteriormente os 
dados serão interpretados através de planilhas 
eletrônicas. Através dos resultados obtidos será 
possível evidenciar as questões levantadas a 
fim de dar significado, concluir e recomendar. 
(MARTINS, 1990 p.46).

A análise dos dados contribuirá para 
estabelecer e agrupar as informações o que 
consequentemente, fornecerá evidências para 
conclusão do trabalho. 

3 Resultados

O presente trabalho está em fase de 
levantamento de dados, através da aplicação 
dos questionários por região baseado no calculo 
amostral. O próximo passo será a tabulação e 
analise de dados, a fim de obter a conclusão da 
pesquisa. 

4 Considerações finais

Por se tratar de uma investigação ainda 
embrionária e, principalmente pelo fato da 
pesquisa empírica constituir-se de uma pequena 
amostra espera-se que com os resultados a serem 
obtidos pesquisas de maior envergadura possam 
servir de orientação tanto para o setor público 
como para o privado. 
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Abstract: The objective of  this work is to raise 
the actions of  the Chamber of  Commerce in 
the region of  Ribeirão Preto upstate São Paulo, 
and point your reflexes in regional development. 
The Chamber started its activities in Brazil in 
the 1930s expanding to different regions in the 
country coming to Ribeirão Preto in 2008. The 
Chamber focuses today on three major foci of  
activity: portfolio of  products and services, panel 
domestic private sector defense and strengthe-
ning of  relations between Brazil and the United 
States. For this, the theoretical approaches of  
this research involves the context of  Ages in Or-
ganizational vision Chiavenato (2008), Bateman 
and Snell (1998), Griffin and Moorhead (2006), 
notes the New Institutional Economics of  
North (1990); the structure of  the organizations 
identified in the Social Psychology of  Katz and 
Kahn (1973), the role of  capital in organizations 
in designing Putnam (1993) and finally the focus 
of  the development approach Furtado (2000), 
Borba (2000), Martinelli and Joyal (2004). The 
study is using a qualitative descriptive approach, 
with document analysis. The results are expec-
ted to be able to highlight the consequences of  
different programs developed by the organiza-
tion, and identify whether they contribute to the 
development of  the region of  Ribeirão Preto.

Word-keys: Organizational Ages; Institutions as 
Organizations, Organizational Structure; Social 
Capital; Regional Development.

Introdução

O artigo refere-se à pesquisa sobre 
o papel de uma Câmara de Comércio no 
desenvolvimento regional da região de Ribeirão 
Preto. Portanto, é retratada a discussão do 
referencial teórico a fim de identificar bases para 
fazer a leitura acerca das ações da entidade.

~ 5 ~

A ATUAÇÃO DE UMA CÂMARA DE COMÉRCIO E SEUS REFLEXOS NA REGIÃO 
DE RIBEIRÃO PRETO

Kelly Cristina Vieira
Prof. Dr. Hélio Braga Filho

Resumo: O objeto de estudo desta pesquisa é 
identificar o papel de uma Câmara de Comércio 
na região de Ribeirão Preto, interior do Estado 
de São Paulo, e apontar os reflexos obtidos no 
desenvolvimento regional. A Câmara iniciou suas 
atividades no Brasil na década de 1930, expandin-
do para diferentes regiões no país e chegando a 
Ribeirão Preto em 2008. Atualmente, a Câmara 
se concentra em três grandes focos de atuação: 
portfólio de produtos e serviços, painel do setor 
privado nacional e defesa do fortalecimento das 
relações Brasil / Estados Unidos. A fundamenta-
ção teórica desta pesquisa envolve as abordagens 
do contexto das Eras Organizacionais na visão 
de Chiavenato (2008), Bateman e Snell (1998), 
Griffin e Moorhead (2006); os apontamentos da 
Nova Economia Institucional de North (1990); a 
estrutura das organizações apontadas na Psico-
logia Social de Katz e Kahn (1973); o papel do 
Capital Social nas organizações na concepção de 
Putnam (1993) e por fim o enfoque do Desenvol-
vimento na abordagem do Furtado (2000), Borba 
(2000), Martinelli e Joyal (2004). A pesquisa é de 
caráter qualitativo e utiliza abordagem descritiva, 
havendo análise documental. Como resultados, 
espera-se conseguir destacar os reflexos dos 
diferentes programas desenvolvidos pela orga-
nização e identificar se os eles contribuem para 
o desenvolvimento da região de Ribeirão Preto.

Palavras-chave: Eras Organizacionais; Insti-
tuições como Organizações; Estrutura Orga-
nizacional; Capital Social; Desenvolvimento 
Regional.
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Por se tratar de uma pesquisa em 
desenvolvimento, o objetivo é trazer os conceitos 
que embasam o trabalho e as atividades 
promovidas pela instituição. , Não será possível 
apresentar a pesquisa de campo, uma vez que 
ainda será realizada.

O referencial teórico abordado traz 
a evolução das organizações e sua forma 
estrutural, aponta as diferenças e características 
de instituições e organizações, posteriormente 
conceitua capital social, e por último o 
desenvolvimento regional endógeno.

A evolução das organizações apresenta 
o histórico das Eras Organizacionais que são: Era 
Clássica, Era Neoclássica e Era da Informação 
e Conhecimento e as particularidades de cada 
fase. Enfatizando a mudança e a transformação 
do enfoque humano no contexto do trabalho.

O próximo item discutido é instituição 
como organização que apresenta uma 
contextualização maior por abordar as diferenças 
e associações entre ambas, identificando a 
estrutura organizacional e enfatizando os 
modelos existentes.

A partir disso, a próxima discussão recai 
sob o capital social como fonte de entendimento 
conceitual e sob agentes que envolvem a 
constituição deste tipo de capital e sua importância 
num contexto de desenvolvimento. E esse é o 
assunto seguinte a ser abordado, portanto dentro 
da perspectiva do desenvolvimento regional 
endógeno que é o enfoque que interessa para as 
análises das ações da Câmara de Comércio. E por 
último, um breve histórico da referida instituição 
com a abordagem das diversas e diferentes 
atuações na sociedade.

1 Referencial teórico

1.1. As Eras Organizacionais

O século XX proporcionou o surgimento 
de três eras distintas: Era da Industrialização 
Clássica (1900-1950), Era da Industrialização 

Neoclássica (1950-1990) e a Era da Informação 
e Conhecimento (1990 até os dias atuais).

A Era da Industrialização Clássica 
é caracterizada pela relativa estabilidade, 
trouxe o modelo organizacional hierárquico, 
funcional e departamentalizado, foi a época das 
relações industriais. A Era da Industrialização 
Neoclássica é fundada em relativa mudança 
e transformação, trouxe o modelo matricial 
de estrutura organizacional, foi o período da 
administração de recursos humanos. A Era da 
Informação e Conhecimento de forte mudança e 
instabilidade aponta o modelo orgânico e flexível 
de estrutura, no qual prevalecem às equipes 
multifuncionais de trabalho.

O período da era industrial clássica 
inicia-se logo após a Revolução Industrial até 
meados da década de 1950, e é marcado como 
fortalecimento do fenômeno da industrialização 
mundial, transformando o mundo em capitalista. A 
estrutura organizacional da época era predominante 
centralizadora, obedecendo a um modelo de 
trabalho com departamentalização funcional, 
rígida e burocrática. A eficiência era a preocupação 
básica e, para atingi-la, necessitava de padrões 
pré-estabelecidos e simplificados, como também 
a especialização da mão de obra, o que facilitava a 
produção em escala com os menores custos.

A Era da Industrialização Neoclássica 
compreende entre as décadas de 1950 e 1990, teve 
início logo após a segunda guerra mundial, do 
qual se inicia no mundo um processo de mudança 
mais rápido e intenso. O grau de incertezas e 
inseguranças acentuadas pela competitividade, 
e isso fez requerer um novo formato de gestão 
em que atendesse essa imprevisibilidade que até 
então não havia.

A mecanização promovida pela 
Revolução Industrial, na qual o esforço 
humano foi transferido para a máquina, e com 
a Tecnologia da Informação, muitas tarefas do 
cérebro humano estão sendo executadas pelo 
computador. As consequências para os negócios 
foram aceleração da informação, automação e  
interligação corporativa.
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Assim, a Era da Informação tem a 
tecnologia como a principal ferramenta a serviço 
do homem, sendo fundamental para organizações 
de pequeno, médio e grande porte, em que a 
sobrevivência depende de como as informações 
estão sendo tratadas, armazenadas e geridas. A 
globalização e a revolução tecnológica colocaram à 
frente das organizações um pensamento sistêmico 
que estabelece uma visão global, mas com a ação 
local, priorizando a cultura regional e as relações com 
os seus stakeholders, o que amplia o horizonte que 
aponta para uma maior amplitude e complexidade, 
mas também oferece oportunidades e ameaças.

1.2. Instituições como organizações

A transfor mação da economia 
produzida pela globalização, pelas mutações 
tecnológicas, pelo crescimento e declínio de 
setores de trabalho, pela diversidade cultural e 
pela alteração na expectativa da sociedade geram 
desafios a serem enfrentados. Esses conflitos 
abordam questões ambientais, organizacionais 
e individuais e que, portanto, exigem uma visão 
sistêmica que antes a área não demandava por 
conta de estar voltada ao passado, mas que agora 
requer um olhar no futuro para conseguir alinhar 
os indivíduos a atingir a visão institucional.

Para lidar com as incertezas e com a 
complexidade, o contexto desta nova Era foi 
mediado pelo economista Douglass North, 
que iniciou uma discussão na década de 1990, 
acerca da criação de uma Teoria Institucional, 
conceituando e caracterizando instituição 
e organização. North destaca que desde os 
primórdios, as pessoas interagem por meio das 
regras, e essas são criadas pelas instituições.

Gala (2003) realizou um estudo sobre 
as obras de North e retrata que o economista, 
ao longo do seu percurso, busca o entendimento 
do progresso econômico, mas ao mesmo tempo 
quer compreender a evolução das instituições 
que possibilitam este progresso.  Gala afirma 
que estudar o desenvolvimento é estudar o 
desenvolvimento institucional das sociedades, 
e isso só é possível, para North, se entender a 
evolução e o progresso das sociedades por meio 
de uma teoria das instituições.

Diante desta abordagem, Dalsasso 
(2006) afirma que o século XX foi a Era das 
Organizações e que o século XXI deveria ser a 
Era das Instituições, para construir um processo 
desejável de responsabilidade sócio ambiental.

O economista aponta que toda instituição 
é uma organização, mas o contrário nem sempre 
ocorre. As organizações apresentam estrutura com 
clareza de hierarquia, racionalização de processos 
e controle e serão bem sucedidas ao atingir os 
objetivos estabelecidos, mas, ao estabelecê-los se 
dão os riscos. É neste ponto que está a importância 
da instituição, que é o produto das necessidades e 
pressões sociais, valorizada pelos seus membros e 
ambiente em que está inserida, devido ao que ela é, 
ao que pode fazer e pelo que efetivamente realiza. 
Portanto, é portadora de identidade própria, 
preocupada com a lucratividade, mas acima disto, 
está a sobrevivência e a perenidade que se faz 
pela visão clara da missão e da responsabilidade 
social. Deste modo, direciona o comportamento 
das pessoas, as práticas e processos de trabalho 
em que a sinergia se faz pelo senso uníssono do 
grupo social.

O autor afirma que instituição é um 
sistema organizacional de padrões sociais que 
tem o papel principal de influenciar o ambiente, 
provocar alterações nos comportamentos 
dos envolvidos, sendo estes governantes e 
governados, por meio de suas normas, valores 
e princípios impregnados em seus produtos/
serviços, assim, é uma inseminadora de valores 
e formadora de paradigmas com grande 
responsabilidade no processo (endógeno) de 
mudança social.

Contudo, a operacionalização do 
processo endógeno passa pela execução das 
tarefas na organização, a qual requer uma 
estrutura alinhada com a identidade institucional 
que resultará na eficiência e eficácia. 

Diante dessa multiplicidade social, 
nas décadas de 1950 e 1960, o biólogo Ludwig 
Von Bertalanffy institui a Teoria dos Sistemas, 
explicando que os princípios da biologia, os 
sistemas, eram aplicáveis em outras áreas do 
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conhecimento, inclusive nas organizações 
sociais. O estudioso criticava que o mundo 
estava dividido em áreas e que a natureza não 
apresentava esta divisão.

Contudo, Hofkirchner (2005), em seus 
estudos acerca da Teoria dos Sistemas é enfático 
ao apontar que Bertalanffy teve como principal 
preocupação o destino da civilização humana e 
da nova forma de se pensar a sobrevivência da 
humanidade.

Katz e Kahn (1978) apontam que 
o conceito de sistema aberto, aplicado às 
organizações, está no input (entrada) de energia 
que vem dos indivíduos, e o output (saída) 
refere-se às trocas com o ambiente. Deste 
modo, os autores criaram a Psicologia Social das 
Organizações, estudando os principais processos 
e problemas da organização que envolvem: 
influência, comunicação, liderança, políticas e 
eficácia organizacional, discutindo uma mudança 
corporativa a partir da quebra de paradigmas.

Os autores afirmam que as teorias 
organizacionais tradicionais tendem a ver 
as organizações como um sistema fechado, 
desconsiderando o ambiente e sua dependência, o 
que levou a uma superconcentração nos princípios 
do funcionamento e de controles internos. A 
consequência foi a falha no desenvolvimento 
e compreensão dos processos de feedbacks, tão 
essenciais à sobrevivência das corporações.

Moggi (2001) afirma que esta estrutura 
apresenta características que se opõem ao 
funcionamento da estrutura funcional, visto que 
é participativo ao invés de autoritário. Apresenta 
uma visão global do negócio em vez de uma visão 
focada, substitui o chefe pelo líder, troca sistema 
de controles externos, castigos e recompensas 
por empoderamento, no qual incorpora eficácia 
e a busca da excelência. 

Outro aspecto relatado pelo estudioso 
é que a identidade organizacional, representada 
pela missão, valores e visão, é compartilhada e 
vivenciada por todos, apresentando uma grande 
capacidade coletiva de tomar iniciativas e de 

assumir responsabilidades. Essa visão culmina 
com a conceituação de instituição promovida 
por North (1993), na qual as instituições são 
restrições construídas pelos indivíduos e que 
estruturam a interação humana. Além disso, são 
constituídas de restrições formais (regras, leis, 
constituições), restrições informais (normas 
de comportamento, convenções e códigos de 
conduta) e suas características de execução. 
Juntos, essas características definem a estrutura 
de incentivos das sociedades e especificamente 
economias.

O Modelo de Katz e Kahn (1978) 
demonstra que as estruturas organizacionais, na 
concepção de sistema aberto, requerem inputs 
(entradas) e outputs (saídas) estabelecidos com o 
ambiente em que está inserido, e que internamente 
há interações entre papéis desempenhos pelas 
pessoas dos diferentes setores. 

Organização certa é utopia, o que existe 
são organizações distintas, com determinados 
pontos fortes e com aplicações específicas. 
Uma estrutura organizacional é adequada 
para determinadas tarefas em determinadas 
condições e determinadas épocas. Em qualquer 
empreendimento existe a necessidade de uma 
série de estruturas organizacionais diferentes 
que coexistam. Há princípios de organização que 
são universais: ser transparente, os funcionários 
precisam conhecer e compreender a estrutura 
organizacional (DRUCKER, 2000).

O modelo mais ajustado ao atual cenário 
é o orgânico, por apresentar características 
adaptativas às ocorrências do meio predominado 
de incertezas e instabilidades. Inúmeras são as 
dimensões que as organizações precisam atentar 
ao construir as estratégias tanto quanto a sua 
estrutura. 

A maior força motriz para que 
organizações mecanic is tas  busquem a 
reestruturação rumo à forma orgânica, está no 
aumento das incertezas do ambiente. Como já 
foi discutido, a competição global, aceleração 
da inovação de produtos pela concorrência, 
aumento das exigências dos clientes por maior 
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agilidade e qualidade são fatores de ordem 
endógena e que requerem alinhamento caso 
as organizações queiram permanecer no 
mercado. É comprovadamente inadequada a 
estrutura mecanicista para atender as mudanças 
ambientais, por apresentar uma estrutura rígida e 
extremamente hierarquizada. Isso é tão evidente 
que grandes corporações vêm promovendo 
gradativamente a distribuição de seus negócios 
em unidades de comandos descentralizadas, 
em conformidade com um ambiente dinâmico. 
Quanto menores forem as empresas mais 
ajustadas e flexíveis serão, resultando em maior 
eficácia corporativa e afetando o desenvolvimento 
da localidade (ROBBINS, 2005).

1.3. Capital social

O Banco Mundial, na década de 1990, 
em seus projetos de desenvolvimento passou a 
apresentar a diferenciação das quatro formas 
de capital: capital natural, que corresponde aos 
recursos naturais de um país; capital financeiro 
e imobiliário; capital humano, definido pelos 
níveis de saúde, educação e nutrição de um 
povo; e capital social, que é a capacidade de uma 
sociedade em estabelecer laços de confiança 
interpessoal e redes de cooperação com vistas 
à produção de bens e serviços coletivos. A 
instituição aponta que o capital social refere-se 
às instituições, relações e normas sociais que 
conotam qualidade às relações interpessoais 
em uma comunidade. E que é a argamassa que 
mantém as relações entre as instituições e as 
conecta com os cidadãos visando à produção do 
bem comum (D’ARAUJO, 2003).

O termo definido como normas e 
redes que capacitam as pessoas para agir na 
coletividade permeia três abordagens: comunitária, 
redes, institucional e sinérgica. A comunitária 
remonta à importância das relações interpessoais 
dos seus membros no desenvolvimento de 
uma comunidade. A abordagem de redes 
destaca que laços fortes, estabelecidos com 
associações e grupos, traz um pertencimento com 
propósito comum. A visão institucional aponta 
que a vitalidade das redes comunitárias e da 
sociedade civil é fruto do ambiente político, legal 

e institucional. North argumenta que a própria 
capacidade dos grupos sociais em atuar em prol da 
coletividade depende da qualidade das instituições 
formais a que pertencem. A visão de sinergia 
refere-se à interação entre governo, comunidade 
e instituições formais para o desenvolvimento da 
localidade (WOOLCOCK; NARAYAN, 2000).

Braga Filho et. al. (2006) destaca que 
Francis Fukuyama interliga a questão das relações 
de confiança que se estabelecem entre os grupos em 
nível local e sua operacionalidade no conjunto das 
relações econômico sociais. O autor contextualiza 
que capital social é um conjunto de valores ou 
normas informais, comuns aos membros de um 
grupo, que permitem a mútua cooperação e enfatiza 
que também pode facilitar um grau mais elevado 
de inovação e adaptação ao grupo.

Estoques de capital social como: 
confiança, normas e redes tendem a ser auto 
reforço e cumulativo. A colaboração constrói 
conexões de confiança, nomeadas pelo filósofo 
Albert Hirschman de recurso moral, um recurso 
cuja oferta aumenta e não diminui por meio do 
uso e que se torna esgotada se não for usada. 

Capital social é um bem público e 
consiste na colaboração em contexto social, 
podendo ser transmutado em capital financeiro 
(PUTNAM, 1993). O autor contextualiza 
que capital social refere-se a características da 
organização social, tais como redes, normas e 
confiança, os quais facilitam a coordenação e 
cooperação para benefício mútuo, aumentando 
os benefícios do investimento em capital físico e 
humano, em que ao trabalhar em conjunto é mais 
fácil numa comunidade repleta com um estoque 
substancial de capital social. Isso porque as pessoas 
confiam umas nas outras a agir de forma justa e 
atendendo a legislação. Como consequência, isso 
desencadeia uma atuação eficaz das lideranças 
nestas localidades por atuarem com honestidade 
e compromissados com a igualdade.

O cientista destaca que as redes sociais 
são organizadas na horizontal e não no nível 
hierárquico, o qual facilita a coordenação e 
comunicação, ampliando as informações sobre 



50

5º Seminário de Pesquisa | 2013

a confiabilidade dos indivíduos. O sociólogo 
James Coleman afirma que, assim como outras 
formas de capital, o capital social é produtivo, 
possibilitando a realização de certos fins que não 
seriam atingíveis na sua ausência.

Encerrando, o pesquisador afirma 
que o capital social começa a ser visto como 
um ingrediente vital para o desenvolvimento 
econômico em todo o mundo, podendo ser 
transformado em capital financeiro numa 
abordagem de formular novas estratégias de 
desenvolvimento, em que, programas que reúnem 
empresas, instituições de ensino, associações 
e comunidade em parcerias inovadoras locais 
acarretariam na acumulação de capital social, 
podendo ser ainda mais poderosa do que 
os efeitos diretos sobre o investimento na 
produtividade técnica de uma comunidade.

1.4. Desenvolvimento Regional Endógeno

O contexto do desenvolvimento deixa 
de estar ligado apenas à questão econômica e 
de geração de renda; é necessário pensar numa 
abordagem sistêmica que envolve os diferentes 
capitais: social, humano e financeiro. Muitos 
ainda acreditam que a globalização apresenta 
apenas um olhar do ponto de vista econômico, 
portanto, vale ressaltar que somente haverá 
desenvolvimento no momento que ocorrer a 
associação dos vários capitais.

Nesta linha, Furtado (2000) afirma 
que há dois sentidos em relação à conceituação 
de desenvolvimento. O primeiro refere-se à 
evolução de um sistema social de produção, 
por meio de acumulação e aprimoramento de 
técnicas, elevando a produtividade do trabalho. 
A segunda abordagem trata do grau de satisfação 
das necessidades humanas que são: alimentação, 
vestuário e habitação. 

O autor aponta que há três dimensões 
de desenvolvimento: o incremento da eficácia 
do sistema social de produção, a satisfação 
das necessidades da população e a consecução 
de objetivos a que almejam grupos sociais 
dominantes e que competem na utilização de 

recursos escassos. Contudo, a concepção de 
desenvolvimento de uma comunidade deixa 
de ser alheia à estrutura social, à formulação 
de políticas de desenvolvimento, o que requer 
preparação para a implementação.

Martinelli e Joyal (2004) afirmam que, ao 
contrário do que se pode imaginar, a globalização 
reforça a importância do desenvolvimento da 
perspectiva sistêmica, visto que cria a necessidade 
de formação de identidades e de diferenciação 
entre as regiões para que possam enfrentar a 
competitividade de escala mundial. As demandas 
atuais exigem um sistema produtivo - que é 
eficiente na utilização de recursos - e eficaz 
ao atingir os objetivos, cuja associação destes 
gera a efetividade, requisito indispensável na 
contemporaneidade.

Nesta perspectiva de desenvolvimento 
Braga Filho e Campanhol (2008, p. 118) 
enfatizam que:

O desenvolvimento (lato senso) é um 
processo histórico e complexo, resultante 
da forma de organização social, política e 
econômica da sociedade. Esse processo, 
por sua vez, para sua efetiva consolidação, 
requer que os atores sociais (individuais, 
coletivos e corporativos) portadores de di-
ferentes interesses e objetivos sejam capazes 
de se organizarem, remover conflitos e pri-
vilégios e, em conjunto, poderem formular 
propostas em torno de um objetivo comum, 
qual seja, a promoção do desenvolvimento 
local.

O desenvolvimento só poderá ser 
considerado efetivo se coexistir desenvolvimento 
humano, social e sustentável, pois desenvolvimento 
remete à busca de melhoria da vida das pessoas 
e da sociedade, sempre com a preocupação 
com o presente e com o futuro dos indivíduos, 
o que gera o desenvolvimento sustentável, e 
assim, produzir mais e melhor sem inviabilizar a 
vida e o bem estar das gerações futuras, em que 
a distribuição dos benefícios do crescimento 
econômico seja de maneira justa e equitativa 
(MARTINELLI; JOYAL, 2004).
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Para tanto, os respectivos pesquisadores 
afirmam que para promover o desenvolvimento 
de maneira equilibrada tem que investir nos 
diferentes capitais: humano (educação, saúde, 
nutrição, cultura e pesquisa), social (capacidade 
de organização da sociedade envolvendo 
confiança e cooperação) e natural (condições 
ambientais e territoriais). 

Desenvolvimento reflete o progresso 
de uma sociedade em suas múltiplas dimensões, 
e não somente a econômica, sendo consideradas 
também as variáveis políticas, tecnológicas, 
sociais, ambientais e de qualidade de vida da 
população (BORBA, 2000).

Dentro da perspectiva territorial o 
enfoque do desenvolvimento, para Dallabrida et. 
al (2010), apresenta duas vertentes: a globalista 
e a regionalista. A primeira sustenta a tese da 
homogeneização do espaço local, sendo possível 
uma competição perfeita entre as localidades, e 
que qualquer movimento de diferenciação local 
seria freada por conta do risco da comunidade 
ser punida pela perda de capital e de recursos 
humanos para outra região. Já a segunda vertente 
aponta que a territorialização é um processo de 
concentração de condições econômicas, políticas, 
sociais e culturais em um determinado local.

Os autores enfatizam que a vertente 
do desenvolvimento territorializado ou regional 
retomam o enfoque clássico de Marshall pelo 
fato de que as aglomerações econômicas surgem 
devido à concentração de capital humano 
qualificado, densa rede de fornecedores e 
produtores especializados, e a concentração 
geográfica favorece a inovação tecnológica. 

Nesta perspectiva de territorialização 
do desenvolvimento, Klink apud Dallabrida et. 
al. (2010) argumenta que se aumenta  muito 
a capacidade das cidades/regiões/territórios 
em atuar sob as estruturas da comunidade, 
utilizando-se dos fatores globais em benefício 
das especificidades locais. Assim, a capacidade 
de atuação do conjunto de stakeholders locais/
regionais na tomada de decisão é crucial para 

o desenvolvimento da região, o que atesta a 
constituição de capital social, e seu acúmulo tem 
o propósito de desenvolver uma localidade.  

Depois de destacar considerações 
acerca do que seja desenvolvimento, precisamos 
adentrar sobre as Teorias do Desenvolvimento 
Regional, que é o foco deste item para que 
possamos transcrever uma análise acerca das 
ações da câmara de comércio como um ator 
social que promove o desenvolvimento no 
ambiente que está inserido.

Fochezatto (2010) enfatiza que o 
processo de transformação estrutural de uma 
economia em desenvolvimento resulta numa 
constante alteração da importância dos setores da 
economia, havendo em cada momento atividades 
em declínio e outras, em ascensão. À medida 
que o desenvolvimento ocorre, a grandiosidade 
das transformações diminui, alcançando certa 
estabilidade. E os fatores que influenciam esta 
oscilação são as políticas públicas acerca de 
incentivos fiscais e de infraestrutura; difusão de 
novas tecnologias e a consequente mudança nos 
arranjos produtivos; e alterações na composição 
da demanda final devido às mudanças de renda 
per capita e da abertura de capital.

As bases teóricas e históricas que 
sustentam as Teorias de Desenvolvimento 
Regional são: Teoria dos Polos de Crescimento e 
Desenvolvimento (François Perroux 1940/1950); 
Teoria dos Efeitos para Frente e para Trás (Albert 
Hirschman 1960); Teoria da Causação Circular 
Cumulativa (Gunnar Myrdal 1960). Essas teorias 
explicam o processo de concentração de empresas 
líderes e a relação com o crescimento da localidade; 
apontam também que o desenvolvimento é 
de natureza desequilibrada e que os efeitos 
propulsores da expansão industrial são propagados 
para outras áreas.

Portanto, foi a partir da década de 
1980 que as discussões sobre o desenvolvimento 
regional se ampliaram, devido ao trabalho de 
alguns economistas fomentando as Teorias 
do Desenvolvimento Endógeno baseadas na 
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Teoria Neo-shumpeteriana (Freeman, Dosi, 
Nelson e Winter, Rosenberg, Aydalot, Maillat); 
NEI – Nova Economia Institucional (Putnam 
1990); Teoria da Nova Geografia Econômica 
(Paul Krugman 1990); Teoria do Diamante 
(Michael Porter 1990). As contribuições dessas 
teorias remontam que a inovação implica em 
desenvolvimento, que o acúmulo de capital 
social desencadeia eficiência coletiva, gerando 
prosperidade à comunidade, que são necessárias 
análises das forças centrífugas e centrípetas dos 
processos produtivos para a tomada de decisão, 
e por último, que os clusters apresentam vantagem 
competitiva da localidade podendo gerar o 
desenvolvimento regional. 

Assim, Borba (2000) destaca que 
desenvolvimento endógeno é um tipo de 
desenvolvimento iniciado e organizado de 
dentro para fora de uma localidade, atribuindo 
mobilização dos atores locais, extraindo toda a 
potencialidade, otimizando recursos de capital, 
de trabalho e de instituições locais.

Neste contexto, Martinelli e Joyal 
(2004) afirmam que, ao aplicar o conceito 
de desenvolvimento endógeno ao panorama 
regional, tem-se as perspectivas de fatores 
antes considerados exógenos e dependentes de 
uma ação governamental. Estes passam a ser 
vistos como endógenos e é o que explica um 
crescimento de uma região diferenciado das 
demais regiões de um mesmo país.

O s  a u t o r e s  e x p l i c a m  q u e  o 
desenvolvimento endógeno resgata a política 
local em que é possível para as comunidades 
reconhecerem suas capacidades, mobilizando 
recursos locais para recriar um entorno 
institucional, político e cultural, fomentando 
atividades produtivas e de geração de empregos 
na localidade e aproveitando as vantagens 
competitivas da integração dos mercados e dos 
circuitos regionais.

Borba, Gomes e Trujillo afirmam 
que a potencialidade do desenvolvimento 
endógeno estaria associada ao conjunto de 
recursos naturais e culturais disponíveis que 

podem ser potencializados para a promoção 
do desenvolvimento de uma região. Os autores 
trazem os apontamentos de Sevilla Guzman, 
destacando que há duas dimensões fundamentais 
do potencial endógeno: a dimensão social, 
que envolve todos os esforços dos grupos 
sociais - a organização, a cooperação, a força e a 
organização social do trabalho e o conhecimento 
local; e a dimensão ecológica, que repete a escala 
de produção, a base energética e o manejo e 
diversidade dos agroecossistemas.

O desenvolvimento regional endógeno 
deve ser considerado uma metodologia holística, 
sistêmica e evolutiva. Holística porque tem foco 
primário nas relações entre as partes do sistema 
e o todo; é sistêmica pelo fato de que as partes 
constituem um todo coerente e que só podem 
ser entendidos no todo; e evolutiva pelo fato 
de que as mudanças no padrão das relações são 
vistas de acordo com a essência da realidade 
social. Há ainda uma interconexão entre os 
elementos dos sistemas: econômico, político e 
social (MARTINELLI; JOYAL, 2004).

Os autores dizem que também é um 
processo interno de ampliação contínua de 
agregação de valor na produção e na capacidade 
de absorção da região, o que resulta na ampliação 
do emprego, do produto e da renda regional do 
qual passa a ser estruturado pelos atores locais. 

1.5. Atuação de uma Câmara de Comércio

As informações tratadas neste item 
foram extraídas dos documentos disponíveis no 
site da instituição o qual subsidia tais informações. 
Apontam que a Câmara iniciou suas atividades 
no Brasil na década de 1930, expandindo para 
diferentes regiões no país que compreende Belo 
Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, 
Curitiba, Goiânia, Joinville, Porto Alegre, Recife, 
Salvador, Uberlândia e chegou a Ribeirão Preto 
no ano de 2008.

É considerada a maior Câmara de 
Comércio, entre as 104 existentes, fora dos EUA; a 
maior associação empresarial não sindical do país; 
provedora do mais ativo e complexo conjunto 
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de serviços; centro dinâmico multissetorial de 
tomadores de decisão; ponto de encontro de 
grandes investidores globais; fomentadora do 
diálogo público-privado; ponte de duas mãos 
com a maior economia do mundo; reúne 5000 
empresas de 40 nacionalidades, 85% brasileiras; 
72 das 100 marcas mais valiosas do mundo; 8 
das 10 maiores empresas do Brasil em valor de 
mercado (FT-500); 13  filiais espalhadas pelo país; 
70.000 executivos e mais de 2000 palestrantes por 
ano trocando conteúdo e informações.

Além dos serviços típicos de uma 
câmara de comércio, se concentra hoje em três 
grandes focos de atuação, inter-relacionados e 
com inegável sinergia: portfólio de produtos 
e serviços, painel do setor privado nacional, e 
defesa do fortalecimento das relações Brasil – 
Estados Unidos.

O portfólio de produtos e serviços é 
a mais ativa e complexa entidade na promoção 
de serviços para o meio empresarial. São 150 
comitês temáticos de discussão; forças tarefa para 
trabalhar por avanços nas áreas de tributação, 
marcos regulatórios, propriedade intelectual e 
inovação; um intenso calendário de seminários, 
feiras e palestras com expoentes do empresariado 
nacional e autoridades brasileiras e americanas; 
diversas atividades voltadas à geração de 
oportunidades de negócios para os associados; 
programa de vistos em parceria com o Consulado 
Geral dos Estados Unidos em São Paulo; missões 
comerciais e serviços para o exportador e o 
importador; centro de arbitragem de conflitos; 
e business centers que abrigam eventos próprios e 
de terceiros. As atividades da câmara atraem mais 
de 180 mil profissionais ao ano.

O painel do setor privado nacional da 
câmara reúne mais de 5 mil sócios distribuídos 
entre pequenas, médias (72% são de ambos 
os portes) e grandes companhias (18%) de 
múltiplas origens – brasileira (85%), americana 
(10%), alemã, suíça, inglesa, francesa, espanhola 
e japonesa (1% cada), entre outras. A entidade 
está presente em 13 cidades do País – São Paulo, 
Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Curitiba, 
Campo Grande, Joinville, Belo Horizonte, 

Uberlândia, Brasília, Goiânia, Recife e Salvador 
– e agrega os mais variados segmentos do 
empresariado nacional – como tecnologia, 
advocacia, indústria, prestação de serviços, 
comunicação, finanças, recursos humanos, 
marketing, agronegócio, construbusiness, saúde, 
logística, turismo, bens de consumo, comércio 
exterior e telecomunicações. Trata-se, portanto, 
de uma instituição com representatividade 
plurisetorial e multirregional. Toda essa vida 
que transita pela instituição permite identificar 
anseios, oportunidades e construir um melhor 
ambiente de negócios.

Em defesa do fortalecimento das 
relações Brasil-Estados Unidos, a organização 
trabalha pelo aprofundamento das relações 
bilaterais. A base dessa postura está no fato de 
que a instituição e os EUA lutam por elenco 
comum de valores – democracia, livre iniciativa, 
liberdade de expressão, respeito à propriedade 
intelectual, pleno funcionamento das instituições, 
empreendedorismo, inovação, desenvolvimento 
econômico e geração de empregos, apenas 
para citar alguns – e também na análise de que 
a ampliação do relacionamento bilateral tem 
potencial para trazer ao Brasil inúmeros benefícios, 
principalmente nos âmbitos de desenvolvimento 
social e econômico, geração de oportunidades 
de comércio e acesso contínuo a tecnologias de 
ponta. Embora a iniciativa privada dos dois países 
mantenha um intenso intercâmbio comercial, 
ainda existe carência em termos de mecanismos 
oficiais de incentivo, como acordos bilaterais de 
comércio. Nesse campo, há muito que se fazer, 
e a entidade trabalha continuadamente em prol 
desta perspectiva desenvolvimentista.

2 Procedimentos metodológicos

A metodologia usada neste estudo se 
enquadra em uma perspectiva qualitativa, na qual 
se faz uma revisão bibliográfica e uma análise 
documental para fundamentar o trabalho.

A pesquisa, conforme apresenta Godoy 
(1995), é um esforço cuidadoso para se descobrir 
informações e realizar verificações as quais 
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irão ampliar o conhecimento existente sobre 
a temática. Para isso, há diferentes caminhos, 
e a nossa escolha é a abordagem qualitativa, 
pois como afirma a referida autora, este tipo de 
abordagem tem o ambiente como fonte direta 
de dados e o pesquisador como instrumento 
fundamental.

A autora destaca que nesta abordagem 
é valorizado o contato direto do pesquisador 
com o ambiente e a situação em estudo. Assim, 
o estudioso deve aprender a usar a si mesmo 
como instrumento mais confiável de observação, 
seleção, análise e interpretação dos dados 
coletados.

Portanto, a escolha do ambiente e do 
objeto de estudo deste trabalho envolve, como 
ambiente, a região de Ribeirão Preto, e o objeto, 
a Câmara de Comércio em atividade desde 2008. 
Para este estudo, a escolha do caráter da pesquisa 
é a descritiva e que Godoy (1995) retrata como 
sendo a busca do entendimento do fenômeno no 
seu todo como em sua complexidade.

Diante da abordagem do trabalho como 
sendo qualitativa de caráter descritivo, o tipo a 
ser adotado para o estudo do fenômeno é por 
meio de pesquisa documental. 

3 Resultados

O trabalho trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica em que o referencial teórico está 
em fase adiantada, restando apenas leituras 
complementares para a finalização desta etapa. 
Contudo, a pesquisa de campo ainda será 
aplicada e o instrumento escolhido é questionário 
semiestruturado.

4 Considerações finais

O artigo teve a proposta de trazer 
uma discussão da evolução das organizações 
por meio de suas eras, apontando as diferenças 
e características de instituição e organização, 

destacando a constituição da estrutura 
organizacional. Trouxe também a perspectiva da 
estruturação do capital social quanto à abordagem 
do desenvolvimento regional endógeno.

Foi possível enfatizar a evolução das 
organizações que na Era Clássica apresentava 
características de modelo mecânico, no qual 
as pessoas eram referidas como apêndices das 
máquinas. Com os diversos estudos, houve 
um avanço acerca deste posicionamento, o que 
gerou uma mudança no contexto organizacional, 
desencadeando na década de 1950 um enfoque 
mais humano nas relações de trabalho, o que 
instituiu a Era Neoclássica. Portanto, a partir 
da década de 1990, até os dias atuais, o que 
reina é o conhecimento humano, e estamos 
na Era da Informação e Conhecimento, uma 
perspectiva toda voltada para o desenvolvimento 
de competências organizacionais e humanas 
como vantagem competitiva.

A  r e l e v â n c i a  d o  a s p e c t o  d o 
desenvolvimento volta-se para interligação entre 
os aspectos econômicos, humanos e ambientais, 
em que o investimento no capital social vai gerar 
reflexos no financeiro. Como o capital social 
está no fortalecimento das organizações sociais 
por meio de parceiras de uma localidade, que 
são promovidas pela confiança mútua, tende a 
estabelecer o exercício da democracia e cidadania.

Contudo, o desenvolvimento regional 
endógeno estabelece que as ações dos atores 
de uma região, partindo do ambiente interno 
para o externo, vai promover o crescimento 
daquela localidade. Assim, o papel da Câmara 
de Comércio passa exatamente na constituição 
de produtos e serviços a serem oferecidos à 
sociedade.

A Câmara em estudo apresenta três 
grandes focos de atuação, que são inter-
relacionados e sinérgicos: portfólio de produtos 
e serviços, painel do setor privado nacional, e 
defesa do fortalecimento das relações Brasil-
Estados Unidos. Verifica-se que esta amplitude 
passa por ações que permeiam o desenvolvimento 
do capital social (associação e parceria entre 
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os diversos atores da sociedade, envolvendo 
confiança e cooperação), do humano (por meio 
da educação, cultura e pesquisa) e do natural 
(respeito às condições ambientais e territoriais).

Portanto, o estímulo e o fortalecimento 
dos laços de confiança e credibilidade são vitais 
para o desenvolvimento de uma sociedade. 
Assim, a Câmara promove discussão de temas 
relevantes e importantes por meio de seus 
comitês temáticos; constitui grupos de força 
tarefa para tratar de assuntos de regulação que 
envolvem diálogos com o governo; estabelece um 
calendário vasto e intenso de programas voltados 
para os interesses das organizações da localidade; 
além de um centro de arbitragem de conflitos 
que atualmente tem sido uma das alternativas 
mais eficientes para minimizar os impactos dos 
processos judiciais.

Os membros participantes envolvem 
praticamente todos os segmentos de mercado, 
e por isso, é uma entidade de representatividade 
plurisetorial e multirregional. Além de lutar para 
o aprofundamento do relacionamento bilateral 
entre Brasil e EUA, esta é ação privada e que 
carece ainda de mecanismos legais de incentivos, 
do qual a instituição tem estabelecido diálogo 
com os representantes dos governos.

Pode-se perceber que a vasta atuação 
da Câmara aponta para uma perspectiva 
multidimensional que envolve diferentes atores 
sociais. Deste modo, acredita-se que os diversos 
programas tem a capacidade de favorecer o 
desenvolvimento regional. Para tanto, se faz 
necessária a continuidade do trabalho, via 
pesquisa de campo, a fim de destacar e trazer 
profundidade para a identificação da efetividade 
das ações deste organismo social no ambiente em 
que está inserida.

Referências

BORBA, R. A. V. A Cidade Cognitiva: propo-
sição para o desenvolvimento local na era do 
conhecimento. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2000.

BORBA, M. F. S.; GOMES, J. C. C.; TRU-
JILLO, R. G. Desenvolvimento endógeno 
como estratégia para a sustentabilidade de 
áreas marginais. Disponível em: <http://
www.inclu-saodejovens.org.br/Documentos/
BIBLIOTECA/Desenvolvimento/Desenvol-
vimento_Endogeno_e_Potencial_Endogeno.
doc>. Acesso em 06 de maio de 2013.

BRAGA FILHO, H.; CAMPANHOL, E. M. De-
senvolvimento Econômico Local e Regional: 
propostas para uma política pública municipal. 
Franca: Serviço Social & Realidade, vol. 17, n. 2, 
p. 84-143, 2008.

BRAGA FILHO, H.; BARBOSA, A. S.; MEN-
DES, A. M.; ALVES, E. A.; SOUZA, M. A. B. 
Capital Social, Reestruturação Produtiva e 
Desenvolvimento Econômico em um Setor 
Tradicional: a indústria de calçados paulista em 
dupla perspectiva. In: III Seminário internacional 
de desenvolvimento regional, 2006, Santa Cruz 
do Sul. III congresso internacional de desenvol-
vimento regional. Santa Cruz do Sul: Unisc, 2006.

DALLABRIDA, V. R.; SIELDENBERG, D. 
R.; FERNÁNDEZ, V. R. Desenvolvimento 
Territorial: uma revisão teórica na perspectiva 
da territorialização do desenvolvimento. In: 
WITTMANN, M. L. e RAMOS, M. P., orgs. 
Desenvolvimento Regional: capital social, redes 
e planejamento. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 
2004.

DALSASSO, H. A Era das Instituições como 
Agentes do Desenvolvimento. Disponível em: 
<http://www.cofecon.org.br/noticias/colunis-
tas/humberto-dalsosso/356-a-era-das-instituico-
es-como-agentes-do-desenvolvimento>. Acesso 
em 05 de maio de 2013.

D’ARAUJO, M. C. Capital Social. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editora, 2003.

DRUCKER, P. A Nova Sociedade das Organi-
zações. In: HOWARD, R. (Org.) Aprendizado 
organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

FOCHEZATTO, A. Desenvolvimento Regio-
nal: novas abordagens para novos paradigmas 
produtivos. Três décadas de economia gaúcha, 
v.1, 2010.



56

5º Seminário de Pesquisa | 2013

FURTADO, C. Introdução ao Desenvolvimen-
to: enfoque histórico-estrutural. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2000. 

GALA, P. A Teoria Institucional de Douglass 
North. Revista de Economia Política, vol. 23, n. 
2 (90), abril-junho de 2003.

GODOY, A. S. Introdução à Pesquisa Quali-
tativa e suas Possibilidades. RAE – Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 
2, p 57-63, 1995.

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: tipos fun-
damentais. RAE – Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995.

HOFKIRCHNER, W. Ludwig von Bertalanffy 
Forerunner of  Evolutionary Systems Theory. In: 
Gu, J., Chroust, G. (eds.) The New Role of  Sys-
tems Sciences For a Knowledge-based Society. 
Proceedings of  the First World Congress of  the 
International Federation for Systems Research, 
Kobe, Japan, 2005.

KATZ, D.; KAHN, R. L. Psicologia Social das 
Organizações. São Paulo: Atlas, 1978.

MARTINELLI, D. P.; JOYAL, A. Desenvolvi-
mento local e o papel das pequenas e médias 
empresas. São Paulo: Manole, 2004.

MOGGI, J. Gestão Viva: a célula como modelo 
de organização. São Paulo: Gente, 2001.

MOGGI, J.; BURKHARD, D. O Espírito Trans-
formador: a essência das mudanças no século 
XXI. 4.ed. São Paulo: Antroposófica, 2005.

NORTH, D. C. Prize Lecture: Economic Per-
formance through Time. Nobelprize.org, 1993. 
Disponível em: <http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/economics/laureates/1993/north-
-lecture. html>.Acesso em 05 de maio de 2013.

PUTNAM, R. D. The Prosperous Community. 
The American Prospect vol. 4 no. 13, March 
1993.

RICHARDSON, R. J. et. al. Pesquisa Social: 
métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.

ROBBINS, S.P. Administração: mudanças e 
perspectivas. Trad. de Cid Knipel Moreira. São 
Paulo: Saraiva 2005.

WOOLCOCK, M.; NARAYAN D. Social 
Capital: implications for development theory, 
research and policy. The World Bank Observer, 
vol. 15, n. 2, August, 2000.



57

5º Seminário de Pesquisa | 2013

Abstract: The relevance of  the topic studied 
is due to the growing process of  globalization 
raised from the need to recast the traditional 
management model of  business organizations, 
arousing managers’ awareness of  the sustainable 
development. The concepts of  sustainability and 
environmental responsibility became of  relevant 
importance owing to the current Federal Cons-
titution, as well as complementary laws, which 
are addressed in the present study emphasizing 
sustainable organizations. According to the 
current world system, the great challenge of  
organizations is to seek a balance between three 
pillars: environmental sustainability, profitability 
and social function. Based on this paradigm, it is 
aimed to analyze the factors that resulted in the 
implementation of  environmental management 
in some leather-footwear business organizations 
in the city of  Franca / SP, concerning economic, 
legal and cultural aspects. Seeking to contextua-
lize sustainability within business organizations, 
relating to some business prospects aligned 
with economic sustainability; legal aspects, and 
organizational culture as important strategic in 
order to implement environmental management 
in the business context. And finally highlighting 
the importance of  the topic and its respective 
contribution to regional sustainable develop-
ment, as well as its respective integration. The 
research has a qualitative exploratory nature. As 
a result, it is expected to demonstrate the main 
and most important factors which lead to the 
adoption of  environmental management by local 
entrepreneurs, and therefore boost positively the 
regional development in a sustainable manner.

Word-keys: sustainability, legislation, organiza-
tional culture, regional development.

~ 6 ~

SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS COU-
RO- CALÇADISTA: Fatores Que Influenciaram Na Implementação Da Gestão Socioambiental

Marilisa Verzola Meleti
Profa. Dra. Bárbara Fadel

Resumo: A relevância da abordagem do tema 
estudado é decorrente do crescente processo de 
globalização proveniente da necessidade de re-
formulação do tradicional modelo de gestão das 
organizações empresarias, na qual os administra-
dores estão despertando, na aurora deste século, 
para o desenvolvimento sustentável. As noções de 
sustentabilidade e responsabilidade socioambiental 
foram evidenciadas com a vigência da Constituição 
Federal e legislações infraconstitucionais decorren-
tes, que são abordadas no presente estudo com 
ênfase as organizações sustentáveis. Com a atual 
sistemática mundial, o grande desafio das organiza-
ções é justamente buscar o equilíbrio entre o tripé: 
sustentabilidade ambiental, lucratividade e função 
social. E a partir deste paradigma objetiva-se ana-
lisar os fatores que resultaram na implementação 
da gestão socioambiental em algumas organizações 
empresariais do setor couro calçadistas da cidade 
de Franca/SP, abrangendo as esferas econômicas, 
legais e culturais. Buscando-se contextualizar 
a sustentabilidade no âmbito das organizações 
empresariais, relacionando-a com algumas pers-
pectivas empresariais econômicas alinhadas a 
sustentabilidade no primeiro capítulo. E posterior-
mente destacar os aspectos legais pertinentes e a 
cultura organizacional como relevante estratégica 
para implementação da gestão socioambiental 
em âmbito empresarial, compondo o segundo e 
terceiro capítulo. E finalmente interrelaciona-los 
com a importância do tema e a sua respectiva 
contribuição para o desenvolvimento regional sus-
tentável e sua respectiva integração. A pesquisa é de 
natureza exploratória de cunho qualitativo. Como 
resultado espera-se demonstrar os principais e mais 
relevantes fatores que impulsionaram a adoção da 
gestão socioambiental pelo empresariado local e 
consequentemente impulsionam positivamente o 
desenvolvimento regional de forma sustentável. 

Palavras-chave: sustentabilidade; legislação; cul-
tura organizacional; desenvolvimento regional.
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Introdução

A temática do desenvolvimento 
sustentável fascina, encanta e cativa, uma vez que 
a sustentabilidade foi definida pela Organização 
das Nações Unidas- ONU como um dos objetivos 
deste milênio, impulsionando indivíduos e 
organizações a repensar suas atitudes. 

Ao longo dos anos atividades empresariais 
e atitudes individuais se repetiram de forma 
indiscriminada e irresponsável decorrentes de um 
sistema capitalista e globalizado de um processo 
de produção e consumo, o qual ocasionou a 
destruição dos recursos naturais em velocidade 
maior do que a capacidade de regeneração do 
planeta, resultando consequentemente na escassez 
de recursos destinados a sobrevivência da vida 
humana, que para Nusdeu:

Ao oposto do que ocorre com as necessi-
dades humanas, os recursos com que conta 
a humanidade para satisfazê-lo apresentam-
-se finitos e severamente limitados” ( 
2005.p.25). 

E nesse contexto, a relação entre 
desenvolvimento econômico e meio ambiente 
passou a ser um pressuposto fundamental para 
a persecução de melhor qualidade de vida da 
sociedade mundial para as presentes e futuras 
gerações e, por conseguinte para o perfazimento 
da dignidade da pessoa humana.

Este novo horizonte foi introduzido 
no Brasil a partir da Constituição Federal de 
1988, que tutelou constitucionalmente o meio 
ambiente definindo os fundamentos da proteção 
ambiental, despertando a população brasileira 
para a necessidade da convivência harmoniosa e 
pacífica do homem com a natureza, reforçando 
a discussão de sustentabilidade e o paradoxo de 
desenvolvimento sustentável, por conseguinte, 

A sustentabilidade sócio-econômico-am-
biental é valor constitucional. A constitui-
ção Federal preza concomitantemente pelo 
desenvolvimento social, desenvolvimento 
econômico e defesa e preservação do meio 
ambiente”(GRIZZI, 2008, p.30).

Tendo em vista que as organizações 
empresariais são as grandes responsáveis pelas 
contribuições sociais e ambientais, incrementos 
econômicos e graves impactos ambientais 
principalmente em âmbito local, considera-se 
fundamental a reformulação do seu tradicional 
sistema de gestão ou mesmo o seu fortalecimento, 
em caso de ser incipiente esses conceitos em 
determinadas empresas. 

A inovação na gestão deve estar 
fundamentada em valores socioambientais em prol 
do desenvolvimento regional sustentável, cujos 
pressupostos precisam ser consolidados entre 
administradores, funcionários e colaboradores, 
proporcionando a implementação da gestão 
socioambiental nas organizações empresariais 
que se refletem em toda a coletividade.

A gestão das empresas com vistas à 
aderência e à conscientização da essência da 
sustentabilidade na realidade social pode ser 
influenciada por inúmeros fatores, sendo que 
nesta pesquisa serão abordados os três mais 
ocorrentes e abrangentes: econômico, legais e 
culturais que fazem parte dessa dinâmica. 

Diante disso, a indústria tem sido 
forçada a investir em modificações de processos, 
aperfeiçoamento de mão-de-obra, substituição 
de insumos, redução de geração de resíduos e 
racionalização de consumo de recursos naturais.

Há inúmeras evidências de que o 
processo de desenvolvimento leva a mudanças 
estruturais naquilo que as economias produzem. 
E muitas sociedades já demonstram notável 
talento em introduzir tecnologia que conservam 
os recursos que lhe são escassos, que para Veiga:

Em princípios, os fatores que podem levar a 
mudanças na composição e nas técnicas da 
produção podem ser suficientemente fortes 
para que os efeitos ambientalmente adver-
sos do aumento da atividade econômica 
sejam evitados ou superados (2008, p.114).

A análise da implementação da 
sustentabilidade nas organizações empresariais 
são imprescindíveis na atual conjuntura em 
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que a sociedade contemporânea está inserida, 
em virtude da intensificação dos processos de 
interdependências ecológicas e a globalização. 

E nesse sentido, a presente pesquisa 
tem como objetivo geral a análise da gestão 
socioambiental de algumas empresas selecionadas 
do setor couro-calçadista da cidade de Franca/SP, 
buscando-se averiguar as causas que resultaram na 
implementação do conceito de sustentabilidade na 
gestão da organização empresarial e que propiciou 
a sua reformulação em preceitos socioambientais, 
dentre os parâmetros econômico, legal e cultural. 

Salientando que particularmente para 
a cidade de Franca e região a atividade couro-
calçadista impulsiona o desenvolvimento na 
localidade, pressupondo um cuidado especial 
com o meio ambiente, em virtude dos resíduos 
deixados pela característica da própria atividade.

Na atual conjuntura a coletividade cobra 
que os valores socioambientais estejam inseridos 
na organização e as atitudes sejam o reflexo de 
sua gestão propiciando a organização empresarial 
a atuar como agente local e salienta Fadel e Smith 
que “é necessário trabalhar o local voltado para global, 
com o intuito de inibir que a globalização continue a 
assolar o local com a pressão imposta de cima para baixo, 
do global para o local” (2009, p.81).

Nesse sentido as organizações são 
protagonistas do processo de desenvolvimento 
regional sustentável e cabe a elas planejar ações 
que respeitem as peculiaridades existentes 
e indiscutivelmente consideradas da região, 
exercendo deste modo, sua responsabilidade 
socioambiental.

E nesse sentido, a sustentabilidade deve 
nortear a atuação das organizações empresariais, 
uma vez que entrelaça desenvolvimento 
econômico e preservação ambiental objetivando 
minimizar os danos ambientais decorrentes da 
atividade empresarial e desenvolver práticas 
socioambientais que contribuam para o 
desenvolvimento regional sustentável resultando 
na implementação de uma gestão socioambiental.

Destacando no primeiro capítulo a 
contextualização da sustentabilidade em âmbito 
empresarial em alguns de seus desdobramentos, 
bem como as perspectivas econômicas relevantes 
das organizações empresariais alinhadas à 
sustentabilidade.

Posteriormente no segundo capítulo, 
será destacado os aspectos legais de preservação 
e proteção do meio ambiente, particularmente na 
atividade empresarial em análise, destacando as 
sanções e imposições correspondentes.

E no terceiro capítulo ressalvar-se-á os 
aspectos da cultura organizacional e como esta 
possui relevância estratégica para implantação da 
gestão socioambiental.

Após explanar os principais fatores que 
provavelmente desencadearam a implementação 
de uma cultura sustentável na esfera empresarial, 
será destacado a contribuição do tema da pesquisa 
para o desenvolvimento regional sustentável.

Desta forma, o presente estudo tem 
a sua importância e justifica-se diante da atual 
dinâmica no contexto contemporâneo global, e 
da necessária e constante busca de conhecimento 
e análise das organizações, desejando propiciar uma 
cultura sustentável em âmbito empresarial regional.

1 Referencial teórico

1.1. Sustentabilidade e as organizações empresariais

Desta forma, a preocupação mundial 
com a preservação do meio ambiente para 
as presentes e futuras gerações, fez surgir 
um movimento internacional neste sentido, 
originando convenções, tratados e inúmeras 
conferências para discutir referido assunto, uma 
vez que o bem ambiental é único e ultrapasse os 
limites geográficos, sendo que:

O meio ambiente é, atualmente, um 
dos poucos assuntos que desperta o interesse de 
todas as nações, independentemente do regime 
político ou sistema econômico. 



60

5º Seminário de Pesquisa | 2013

É que as consequências dos danos ambien-
tais não se confinam mais nos limites de 
determinados países ou regiões. Ultrapas-
sam as fronteiras e, costumeiramente, vêm a 
atingir regiões distantes. Daí a preocupação 
geral no trato da matéria que, em última 
análise, significa zelar pela própria sobrevi-
vência do homem (FREITAS, 2002, p.07).  

O conceito de sustentabilidade ambiental 
tem sido abordado sob diferentes perspectivas 
e, consequentemente, definições e interesses 
divergentes apontam para diferentes estratégias 
para alcance do objetivo da sustentabilidade, cujo 
conceito foi deflagrado a partir da Constituição 
Federal de 1988.

Em especial no caput do Artigo 225: 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”.

A origem da definição clássica de 
sustentabilidade ambiental tem sido atribuída ao 
Relatório Brundtland, também conhecido como 
“Our Common Future” - Nosso Futuro em 
Comum - este relatório foi resultado da Comissão 
Mundial, das Nações Unidas, do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, em 1987. 

O relatório lançou um olhar mais 
crítico sobre desenvolvimento e estabeleceu a 
necessidade de agregar sustentável ao conceito 
de desenvolvimento, definindo-o como processo 
que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
em satisfazerem as suas próprias necessidades.

Para a concretização do desenvolvimento 
sustentável é necessário:

a efetivação universal do conjunto dos di-
reitos humanos, desde os direitos políticos 
e cívicos, passando pelos direitos econômi-
cos, sociais e culturais, e terminando nos 
direitos ditos coletivos, entre os quais está, 
por exemplo, o direito a um meio ambiente 
saudável (SACHS, 2007). 

E ao abarcar estes aspectos, o autor 
infere que o desenvolvimento tem que ser 
“socialmente includente, ambientalmente sustentável e 
economicamente sustentado”, o que é conhecido como 
o tripé das dimensões básicas da sociedade.   

Enfatiza-se que a questão atual é como 
desenvolver uma coerente estrutura social e 
econômica capaz de realizar um equilíbrio entre 
produção/consumo e recursos naturais, sendo 
fundamental para Derani que:

[...]uma política ambiental vinculada a uma 
política econômica, assentada nos pressu-
postos do desenvolvimento sustentável, 
é essencialmente uma estratégia de risco 
destinada a minimizar a tensão potencial 
entre desenvolvimento econômico e sus-
tentabilidade ecológica (2009, p.120-121). 

Dentro inúmeros conceitos de 
sustentabilidade destaca-se que a “sustentabilidade 
consiste na exploração equilibrada dos recursos naturais, 
nos limites da satisfação das necessidades e do bem-estar 
da presente geração, assim como de sua conservação no 
interesse das gerações futuras” (SILVA, 2003, p.26-27).

No contexto organizacional este tripé 
é internacionalmente chamado de TBL “Triple 
Bottom Line” também conhecido como 3Ps 
(People, Planet e Profit – Pessoas, Planeta e 
Lucro respectivamente) para descrever o 
desenvolvimento sustentável como medida de 
desempenho (BRANDÃO; SANTOS, 2007).

Todas as discussões direcionam à 
inferência que, sincronizar os processos para 
cumprir os três pilares da sustentabilidade, 
eficiência econômica, conservação ambiental e 
equidade social, não é tarefa tão simples (SMITH; 
FADEL, 2011).

O empreendedorismo sustentável 
assume globalmente suas obrigações com a 
preservação do meio ambiente, reformulando 
seus métodos tradicionais de gestão, clamando 
pela implementação de políticas ambientais e 
práticas sociais, uma vez que as organizações que 
visam o seu êxito devem incluir a sustentabilidade 
como questão estratégica para sobrevivência e 
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prosperidade dos seus negócios. O que Dornelas 
salienta como “o momento atual pode ser chamado a era 
do empreendedorismo, pois os empreendedores que estão 
eliminando barreiras comerciais e culturais” ( 2012, p.9).

Neste diapasão com o avanço da 
administração moderna “as empresas percebem que 
só há uma forma de sobrevivência num mundo altamente 
competitivo e globalizado: a união e a soma de esforços 
na busca pelo crescimento sustentável” (BANDOS, 
2011, p. 197).

E as inovações tecnológicas têm 
provocado mudanças importantes em vários 
aspectos que interferem diretamente no 
desenvolvimento regional, possibilitando 
conceder maior flexibilidade nos processos 
produtivos e inovar em tecnologias que auxiliem 
uma gestão socioambiental nas organizações, 
propiciando um campo fértil para mudanças e 
inovações alinhadas a sustentabilidade.

1.2. Perspectivas econômicas das organizações 
empresariais alinhadas à sustentabilidade

O al inhamento com ações que 
promovem a sustentabilidade tem direcionado 
as empresas à percepção de economia de custos 
por intermédio de processos de eco-eficiência 
por reduzir incertezas e riscos em suas operações 
e gerar produtos e serviços limpos. Além de 
representar “oportunidades e investimentos no lugar 
de custos e riscos, aumentar o valor econômico agregado e 
melhorar sua imagem no mercado diante da sociedade” 
(BRANDÃO; SANTOS, 2007, p.98).

Uma economia sustentável demanda 
mudanças de comportamento das empresas, 
através de investimentos em processos de 
produção menos poluentes e adoção medidas 
integradas, de acordo com as peculiaridades de 
cada negócio e nesse sentido, para Bombassaro:

[...]a sociedade também aprende a valori-
zar tais inciativas, dando preferência nos 
relacionamentos com as organizações que 
privilegiam esses valores, criando, dessa 
foram, uma sinergia construtiva formidá-
vel na busca de um mundo melhor para as 
gerações futuras” (2010, p.26).

O consumidor atualmente busca muito 
além de satisfazer suas necessidades individuais, 
perfazendo aquisições de produtos de empresas 
que tenham práticas sustentáveis e ações sociais 
para com a coletividade. E nesse sentido vem 
“repercutindo o comportamento dos consumidores que 
criam relações com as empresas no mundo inteiro e 
delineando-se os contornos de uma nova ordem econômica”. 
(ANDRADE; TACHIZAWA, 2012, p.5).

Neste milênio os consumidores 
oriundos de um mundo globalizado possuem 
o poder de aquisição a disposição em virtude 
dos meios de comunicação e ofertas serem 
abundantes, o que propicia cada vez mais o 
crescimento de consumidores conscientes. 

E nesse sentido, os selos verdes e 
certificações ambientais podem auxiliar na 
aquisição de um produto realmente sustentável, 
uma vez que sua atuação repercutirá na “humanidade 
e em toda a vida que será herdada por aqueles que ainda 
não nasceram” (VEIGA, 2008, p.61). 

A Organização Mundial do Comércio - 
OMC atualmente tem trabalhado com diretrizes 
e políticas ambientais, em busca do sadio e 
equilibrado crescimento mundial, buscando 
conciliar produção e consumo com a preservação 
e o manejo dos recursos naturais, no sentido de 
um desenvolvimento sustentável, de acordo com 
as necessidades de desenvolvimento de cada 
país, estando tal preceito descrito no acordo de 
Marraqueche (1994).

Os administradores passaram a 
preocupar-se mais com as pessoas e o meio em 
que interagem. A responsabilidade empresarial 
em relação ao meio ambiente deixou de ser 
apenas uma postura frente às imposições para 
transformar-se em atitudes voluntárias, superando 
as próprias expectativas da sociedade. 

Compreender essa mudança de 
paradigma é vital para a competitividade, 
pois o mercado está, a cada dia, mais aberto 
e competitivo, fazendo com que as empresas 
tenham que se preocupar com o controle dos 
impactos ambientais.
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Entretanto, a legislação vigente tem se 
tornado cada vez mais rigorosa e punitiva, seja 
em âmbito cível, criminal ou administrativo, para 
as empresas que violam as regras existentes e em 
consequência não adotam a sustentabilidade em seu 
ciclo produtivo e destinação correta de seus resíduos, 
se tornando um relevante fator que influencia na 
reformulação da gestão da organização. 

1.3. Parâmetros legais da sustentabilidade

A preocupação com a preservação 
do meio ambiente é um tema deste milênio, 
visto que as Constituições mais antigas, como 
a norte-americana, a francesa e a italiana, não 
cuidaram especificamente da matéria, bem como, 
isto também ocorria no sistema constitucional 
brasileiro até a Constituição de 1988. 

Com efeito,  aquele que exerce 
atividade econômica deve assumir os riscos dela 
provenientes, notadamente a responsabilização 
pelos danos ambientais, cuja exigência é 
preconizada, no art. 170, VI, da CF. Sendo 
princípio da ordem econômica a defesa do meio 
ambiente, que deve ser respeitado no exercício 
de qualquer atividade a ser desenvolvida para que 
não haja prejuízo ambiental.

De acordo com Fioratti:

O fator natureza é um dos pilares funda-
mentais à sustentação do modo de produção 
capitalista. Não há como conceber a rea-
lização de atividades econômicas sem que 
ocorram repercussões no meio ambiente, 
nesse sentido, quanto mais intensa a atividade 
econômica, em tempos de globalização, mais 
se fazem necessárias as normas de proteção 
ao meio ambiente (2003, p.146).

Com a introdução dos aspectos 
constitucionais sobre o meio ambiente advieram 
também os princípios correlatados com a atual 
sistemática, ou seja, princípios norteadores em 
especial das atividades econômicas para que 
a preocupação ambiental oriente e determine 
a elaboração de acordos, contratos e dirija a 
vontade humana em prol deste novo horizonte.

A Constituição Federal vigente 
estabeleceu o controle público-social nas questões 
ambientais impondo ao infrator a norma legal da 
tríplice punição concomitante, aplicando sanções 
administrativas, civis e penais, descritas no artigo 
225 parágrafo terceiro: “As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados”.

A lei de crimes ambientais (Lei Federal 
9.605/98) dispõe acerca das sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente responsabilizando 
empresas e indivíduos que vieram a provocar 
degradação ambiental.

A tríplice responsabilidade aplicada ao 
poluidor, em especial as pessoas jurídicas serve 
como instrumento estatal para proteção de um 
dos bens mais precisos de nosso planeta, o meio 
ambiente que sem o qual não existe vida em 
nosso planeta. 

Na busca da reparação do dano 
ambiental decorrente da atividade exercida faz-se 
necessário a reparação in natura primeiramente, 
uma vez que atende ao principal anseio social que 
é a regeneração ambiental, tanto quanto possível, 
consistindo na recomposição do “status quo 
ante” atuando em âmbito reparatório. Contudo, 
em casos de danos ambientais irreparáveis 
ensejará a indenização em pecúnia destinada ao 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Salientando nesta seara que o Termo de 
Ajuste de Conduta- TAC realizado pelo Ministério 
Público e outros órgãos legitimados, constantes 
no artigo 5º, § 6º, da Lei da Ação Civil Pública 
(Lei n. 7.347/85, com as alterações da Lei n. 
8.078/90), consiste em um acordo de reparação 
ou compensação com a sociedade civil organizada. 

Desta forma, as empresas que não 
cumprem com a legislação ambiental estão 
sujeita a grandes perdas monetárias que podem 
comprometer o futuro da organização empresarial, 
necessitando de uma administração embasada em 
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valores socioambiental que refletem em uma 
gestão consciente para evitar multas exorbitantes 
e até mesmo crimes ambientais que podem ser 
imputados não somente a entidade, mas também 
ao seu administrador. Além de outras sanções 
que podem acarretar a suspensão da atividade da 
organização por tempo indeterminado.

A conformidade a requisitos legais 
e normativos regulariza ambientalmente o 
empreendimento e favorece sua inserção no 
mercado competitivo.

No âmbito da competit ividade, 
porém, não basta o atendimento, quase sempre 
obrigatório, a requisitos ambientais. É importante 
que a visão gerencial do empreendedor contemple 
a noção da busca da qualidade ambiental sempre 
em busca de um novo patamar superior à 
conformidade em si, no sentido da melhoria 
contínua do seu desempenho.

Atualmente os contratos modernos 
preveem a incorporação de cláusulas ambientais 
em seu teor, devendo ser entendidas como 
instrumento efetivo de prevenção de danos 
ambientais que as atividades econômicas podem 
estar sujeitas eventualmente.

Essas cláusulas visam gerenciar riscos 
ambientais (econômicos e jurídicos) inerentes 
ao objeto do contrato ao mesmo tempo em que 
contribuem para o desenvolvimento sustentável, 
devendo deste modo, serem elaboradas cláusulas 
ambientais específicas atinentes ao objeto 
de cada contrato, creditando efetividade ao 
instrumento preventivo da Política Nacional 
de Meio Ambiente de revisão das atividades 
potencialmente poluidoras e de acordo com 
Grizzi:

[...] imediatamente, na gestão de riscos am-
bientais inerentes às atividades econômicas 
por meio da minimização das contingências 
ambientais derivadas do objeto do contrato, 
resultado esse que beneficia diretamente as 
partes contratantes e indiretamente toda a 
sociedade e em valiosa contribuição para o 
desenvolvimento sustentável (2008, p.60).

É importante que a visão gerencial do 
empreendedor contemple a noção da busca da 
qualidade ambiental sempre em busca de um 
novo patamar superior à conformidade em si, no 
sentido da melhoria contínua do seu desempenho.

E nesse sentido um importante aliado 
imprescindível as atividades empresarias que 
podem ocasionar impacto ao meio ambiente é o 
instrumento de Avaliação de Impacto Ambiental 
- AIA, que está previsto artigo 225. § 1º, IV da 
Constituição Federal de 1988.

O estudo de Impacto Ambiental é 
um documento técnico onde se avaliam as 
consequências para o ambiente decorrentes de 
um determinado projeto. Nele encontram-se 
identificados e avaliados de forma imparcial 
e meramente técnica os impactos que um 
determinado projeto poderá causar no ambiente, 
assim como apresentar medidas mitigadoras, que 
para Antunes:

A importância fundamental dos Estudos 
de Impacto reside no fato de que, pela sua 
correta realização, é possível se antecipar 
consequências negativas e positivas e medir 
as alternativas apresentadas com vistas a 
uma opção a ser decidida pela sociedade 
(1998,17).

Neste sentido, as disposições acima 
são de especial importância para a proteção do 
meio ambiente, em especial para as empresas que 
possuem atividade que produzem resíduos que 
poderão contaminar o meio ambiente. 

Peculiarmente para a cidade de Franca 
originada essencialmente no setor calçadista e 
curtumeiro, uma vez os resíduos destas atividades 
são extremamente prejudicais para o meio 
ambiente, vinculando as organizações empresariais 
a sua responsabilidade pós-consumo. 

U m a  e m p r e s a  q u e  a t u a  c o m 
responsabilidade pós-consumo é aquela que 
assume todo o planejamento e custos operacionais 
para o recolhimento do produto já utilizado, para 
que o mesmo não seja jogado no lixo comum.
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Essa responsabi l idade é muito 
considerada no contexto da logística reversa 
que é responsável por retirar o produto das mãos 
do consumidor e encaminhá-lo ao setor de troca, 
reposição ou reciclagem.  

A logística é um termo relacionado 
às atividades envolvidas no gerenciamento da 
movimentação e disposição de embalagens e 
resíduos e para Leite representa “a área da logística 
empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 
informações logísticas correspondentes, do retorno dos 
bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo dos negócios” 
(2009, p. 16-17).

As empresas precisam se adequar 
a legislação vigente para não incorrer no seu 
descumprimento, reformulando sua gestão para 
se tornarem empresas sustentáveis, perfazendo a 
sua responsabilidade junto à coletividade.

Nesse contexto foi criada a Lei 12.305/10 
que instituiu a nova Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, tendo como inovações, dentre outras, a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos e a logística reversa.

Com esta nova era sustentável, as 
empresas são um dos grandes pilares desta 
reconstrução cultural e econômica que devem 
ocorrer para o desenvolvimento sustentável, 
uma vez que suas atividades empresariais podem 
contribuir positivamente para promoção de uma 
cultura de sustentabilidade.

1.4. Cultura organizacional como estratégia das 
organizações empresariais

Em ambientes empresariais a cultura 
organizacional exerce um papel fundamental 
no estabelecimento de estratégias ao se destacar 
como motivadora, na promoção e divulgação 
de ações de sustentabilidade, podendo a cultura 
ser considerada como um instrumento de poder. 

Vislumbra-se a possibilidade da cultura 
organizacional ser a própria estratégia e um dos 
seus importantes fatores para a concretização 
de at i tudes que tenham compromisso 

com a sustentabilidade, culminando com a 
implementação de uma gestão socioambiental 
nas organizações empresariais.

Nesse sentido, Grajew menciona que 
“toda empresa é um força transformadora poderosa, é um 
elemento de criação, e exerce ascendência na formação de 
ideias, valores, nos impactos concretos da vida das pessoas, 
das comunidades, da sociedade em geral” (2000 apud 
GARCIA, 2002, p.20).

A transformação da sociedade brasileira 
somente ocorrerá por intermédio da cultura 
com seu potencial transformador que nos 
impele a esta certeza. E as empresas possuem 
meios para promover os avanços no sentido de 
propiciar a cultura sustentável em sua estrutura 
organizacional trazendo relevantes contribuições 
sociais.

Os principais desafios que as empresas 
enfrentam neste século é como remodelar 
seus conceitos e valores para uma cultura 
socialmente responsável, despertando para uma 
nova consciência sustentável que representa 
um ganho de cultura, e desta forma a busca da 
sustentabilidade não será mais despesa, mas sim 
investimento.

Este processo de remodelação da 
estrutura proativa das empresas neste modelo 
de gestão socioambiental é fundamental a 
análise da cultura, que é a base e o início a sua 
implementação ou ao seu fortalecimento caso já 
exista na empresa práticas sustentáveis mesmo 
que em menor escala. Smith e Fadel destacam que 

“em ambientes empresariais a cultura or-
ganizacional pode determinar a forma de 
como lidar com a gestão da informação e 
se destacar como motivadora ou não, na 
promoção e divulgação de ações de susten-
tabilidade ambiental” (2011, p.166).

Com a adequação das empresas 
aos novos contornos por meio da cultura 
organizacional, vale ressalvar que a inovação 
na gestão corresponde a um compromisso das 
empresas com a sociedade contemporânea, em 
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que a sustentabilidade ambiental pressupõe 
a revisão do ciclo produtivo e os padrões de 
consumo atuais perfazendo o equilíbrio entre 
valores econômicos, sociais e ambientais, 
ponderando-se os impactos sociais e ambientais 
decorrentes da atividade.

Desta forma, para o sucesso de uma 
empresa não é somente a disponibilização de 
recursos que são necessários, pois a competividade 
depende da cultura organizacional que a empresa 
adota e que repercutem em seu relacionamento 
a ser construído com elementos internos e 
externos que interagem e agregam valores para 
a empresa.

A trajetória entre os processos que 
levam à sustentabilidade é permeada de escolhas 
que são baseadas em valores e crenças, elementos 
da cultura organizacional, incutidos no tipo 
de gestão e sinalizadores de como gestores 
percebem a relação entre sustentabilidade e a 
empresa e, ainda, como sinalizam as formas de 
condutas no ambiente empresarial (SMITH; 
FADEL, 2011). 

Atuando a organização como agente 
transformador e inovador para a construção 
do futuro desejado por meio da reformulação 
da tradicional cultura existente, e nesse sentido 
“mais do que nunca, as organizações estão conscientes de 
que sua sobrevivência e sua evolução dependem de sua 
capacidade de dar sentido ou influenciar o ambiente e de 
renovar constantemente seu significado e seu propósito à 
luz das novas condições” (CHOO, 2006, p. 25).

Desta forma, para o sucesso de uma 
empresa não é somente a disponibilização de 
recursos que são necessários, pois a competividade 
depende da cultura organizacional que a empresa 
adota e que repercutem em seu relacionamento 
a ser construído com elementos internos e 
externos que interagem e agregam valores para 
a empresa.

O processo de mudança não é fácil 
e nem rápido, a iniciativa geralmente parte do 
proprietário, empresário e/ou administrador, que 
busca resultados e sofre com as exigências com os 

mercados de consumo e exigências internacionais, 
ou mesmo com as sanções impostas oriundas de 
um comportamento segregado e desvinculado de 
atitudes socioambientais.

Neste cenário, desponta a importância 
da retomada da cultura organizacional como 
instrumento de gestão e transformação das 
culturas tradicionais das empresas para um 
modelo sustentável, vinculado a responsabilidade 
socioambiental que determinada empresa 
representa pontualmente em uma região, seja 
em seu aspecto de comprometimento com o 
desenvolvimento regional, a adoção de medidas 
socioambientais e a sua responsabilidade pós-
consumo.

Uma vez  entend ida  a  cu l tu ra 
organizacional como um sistema de valores 
compartilhados pelos seus membros, em todos 
os níveis, que diferencia uma organização das 
demais, e reaviva os valores da organização 
desde que bem trabalhados e vivenciados. E 
para Schein:

A cultura organizacional é o modelo dos 
pressupostos básicos, que determinado 
grupo tem inventado, descoberto ou de-
senvolvido no processo de aprendizagem 
para lidar com os problemas de adaptação 
externa e integração interna e que funcio-
naram suficientemente bem a ponto de 
válida e, por isso, de ser ensinadas a novos 
membros do grupo como a maneira correta 
de perceber, pensar e sentir em relação aos 
problemas. (1994, p.56) 

Podendo-se afirmar que a cultura 
organizacional impulsiona as empresas a uma 
atitude proativa em benefício ao meio ambiente, 
em virtude deste novo século ser marcado 
por inúmeras mudanças e acontecimentos 
globais, no qual a sociedade cobra que os 
valores socioambientais estejam agregados nas 
organizações e que estas participem como agente 
local no desenvolvimento regional.

Sendo que nessa trajetória algumas 
organizações “já desenvolveram modelos de gestão 
que incorporam aspectos socioambientais, outras ainda 
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hesitam em inserir essas variáveis em seus processos 
decisórios” (ZYLBERZTAJN; LINS, 2010. p. 37).

E ,  f a z e n d o - s e  p r e m e n t e  a 
implementação ou o fortalecimento da cultura 
organizacional das empresas, para no caso da 
sustentabilidade já ter sido implementada, mas 
de modo incipiente.

Ressalvando que 

“cada setor econômico tem características 
próprias que fazem com que a interação entre 
seus agentes ambientais seja intrínseca a ele, e 
as estratégias genéricas das organizações que 
o compõem refletem essas peculiaridades” 
(ANDRADE; TACHIZAMA, 2012, p.75).

E, como catalisador, para a mudança de 
postura e métrica do progresso do alinhamento à 
gestão socialmente responsável, pode-se apontar 
a cultura organizacional como elemento chave 
para viabilizar tal transformação resultando 
em processos produtivos menos agressivos a 
natureza e propiciando práticas sustentáveis que 
contribuem para o desenvolvimento regional. 

1.5. Desenvolvimento Regional Sustentável 

Objetivando alcançar um significativo 
desenvolvimento sustentável é necessário 
confrontá-lo com as peculiaridades de cada 
região, para que ocorra de maneira indiscutível 
de modo a contribuir para a prosperidade 
daquela localidade. Analisando a capacidade 
que a sociedade empresarial da região local 
possui para se organizar e os seus respectivos 
fatores produtivos, alcançando deste modo um 
desenvolvimento sustentável em cada localidade. 

Uma vez que o desenvolvimento 
sustentável pressupõe uma especial relação com o 
desenvolvimento regional, de forma a alcança-lo 
de forma efetiva com a contribuição fundamental 
das organizações que possuem indiscutível 
relevância e papel essencial como agentes de 
mudanças socais, econômicas e ambientais.

O aspecto sociocultural é fundamental 

para servir como pilar de uma reformulação 
estrutural nas empresas, diagnosticando o 
potencial endógeno daquela localidade, que na 
concepção de Amaral Filho retrata:

[...] um processo interno de ampliação con-
tínua da capacidade de agregação de valor 
sobre a produção, bem como da capacidade 
de absorção da região, cujo desdobramento é 
a retenção do excedente econômico gerado 
na economia local e/ou a atração de exce-
dentes provenientes de outras regiões. Este 
processo tem como resultado a ampliação do 
emprego, do produto, e da renda local ou da 
região, em um modelo de desenvolvimento 
regional definido (1996, p. 37).

Este paradigma socioambiental aponta 
a necessidade das politicas macroeconômicas que 
privilegiem os elementos locais para promover o 
desenvolvimento sustentável daquela localidade, 
visando ao aproveitamento pleno dos recursos 
humanos, ambientais e institucionais.

Desta forma, destacaram Fadel e Smith 
que:

[...] aos agentes locais, como às organizações 
empresarias protagonistas de desenvolvi-
mento regional, cabe planejar ações que 
conduzam as localidades à maior autonomia 
econômica e social frente a globalização, 
mas que sirvam aos interesses das identi-
dades culturais do local, respeitando sua 
história, cultura, instituições e a relação 
específica com o desenvolvimento local e 
o capitalismo global (2009, p.90).

E para alcançar um desenvolvimento 
sustentável é necessária a conjunção de 
desenvolvimento econômico e proteção/
preservação do ambiente, que para Liberato 
simboliza: “[...] o desenvolvimento sustentável consiste 
em uma nova perspectiva das políticas governamentais 
internas e internacionais, capaz de aliar o progresso 
econômico à proteção ambiental” (2007, p.20).

As empresas possuem imprescindível 
papel neste cenário local uma vez que são 
pressupostos de mudanças e inovações e 
contr ibuem de  for ma efe t iva  para  o 
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desenvolvimento regional, e nesse sentido 
Costa menciona que “o desenvolvimento passa 
pelo desenvolvimento regional ou, como na 
realidade tem de ser visto, desenvolvimento e 
desenvolvimento regional são apenas uma e a 
mesma coisa: todo o desenvolvimento tem de 
ser desenvolvimento regional” (2005, p. 477).

Deste modo, a responsabilidade 
socioambiental atinente à adoção de medidas 
sustentáveis no atual sistema globalizado 
contribui para a preservação e valorização 
do meio ambiente, no sentido de auxiliar as 
empresas a desempenhar seu papel social, bem 
como proporcionando a construção de um 
patrimônio intangível com credibilidade de uma 
sustentabilidade efetiva e uma valorização de seus 
produtos no mercado e, nesse sentido:

A cultura de responsabilidade social e 
sustentabilidade começam a se incorporar 
de forma definitiva e saudável no mundo 
empresarial brasileiro, seguindo o bom 
exemplo que vem se verificando em todas 
as nações do mundo, e já é possível a identi-
ficação de inúmeras iniciativas de práticas de 
sustentabilidade no ambiente empresarial 
(BOMBASSARO, 2010, p.25).

Portanto, torna-se necessário, inserir 
novas formas e visões no planejamento regional, 
de tal forma que haja uma cooperação e 
interligação das empresas com o objetivo 
de alcançar os resultados esperados para a 
agregação da responsabilidade socioambiental 
em suas atividades, e a realização efetiva do 
desenvolvimento sustentável.

Uma das definições mais utilizadas de 
responsabilidade social empresarial é a do Instituto 
ETHOS, cuja organização sem fins lucrativos se 
destaca internacionalmente e menciona que a:

Responsabilidade social empresarial é a 
forma de gestão que se define pela relação 
ética e transparente da empresa com todos 
os públicos com os quais ela se relaciona 
e pelo estabelecimento de metas empresa-
riais que impulsionem o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para as ge-

rações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades 
sociais (INSTITUTO ETHOS, 2010).

E ,  no presente  parad igma de 
desenvolvimento, o Estado deve atuar 
preferencialmente como ente regulador, através dos 
meios apropriados, como financiador e fiscalizador 
de práticas socioambientais, que para Aligleri:

Acredita-se que o caminho deve aproximar-
-se do trajeto percorrido pela gestão da 
qualidade que começou associada a um 
departamento específico nas organizações 
e, posteriormente, com a manutenção do 
tema dentro da gestão da empresa, deixou 
de existir enquanto setor por estar incorpo-
rada às diferentes unidades e operações de 
negócio (2009, p.22).

A questão fundamental atual é de como 
desenvolver uma coerente estrutura social e 
econômica capaz de realizar um equilíbrio entre 
produção/consumo e recursos naturais, assim 
Derani ressalta que uma

[...]política ambiental vinculada a uma polí-
tica econômica, assentada nos pressupostos 
do desenvolvimento sustentável, é essen-
cialmente uma estratégia de risco destinada 
a minimizar a tensão potencial entre desen-
volvimento econômico e sustentabilidade 
ecológica (2009, 120-121).

Esse fato tem exigido que as organizações 
assumissem novos papéis, os quais vão além 
daqueles definidos pela ordem econômica. E neste 
contexto, a função das empresas sofre alterações, 
levando-as a assumirem responsabilidades 
socioambientais que transcendem sua prática 
tradicional de gestão.

Neste diapasão, as organizações 
precisam desenvolver sua capacidade de 
reformular seu processo de gestão em virtude 
nos novos tempos e suas perspectivas deste 
milênio em que a sustentabilidade servirá como 
meio de seleção entre as empresas e definirão 
sua sobrevivência.
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2 Procedimentos metodológicos

2.1 Abordagem teórico-metodológica

Ao considerar os temas sustentabilidade, 
aspectos legais do meio ambiente e cultura 
organizacional não se pode tratar qualquer um 
deles de forma isolada, sendo necessário aplicá-
los conjuntamente em prol de organizações 
sustentáveis no âmbito econômico, social e 
ambiental.

Nesse sentido será realizada a presente 
pesquisa em uma leitura interdisciplinar com o 
objetivo de proporcionar uma reflexão da atual 
conjuntura em que as empresas estão inseridas em 
seu tradicional modelo de gestão e a sua adequação 
aos novos paradigmas de sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental, de modo 
qualitativo que para BIASOLI-ALVES, pode ser 
considerado o respectivo método: 

(...)como um processo indutivo de anali-
sar dados descritivos da realidade, tendo 
como foco a fidelidade ao universo de vida 
cotidiana dos sujeitos: observados e/ou 
entrevistados. Sua função seria apreender 
o caráter multidimensional dos fenômenos 
em sua manifestação natural, bem como 
captar os diferentes significados de expe-
riências vividas, auxiliando a compreensão 
entre o individuo no seu contexto (, 1998, 
p. 149-150).

Para concretização deste trabalho, 
proceder-se-á a utilização de método dedutivo-
bibliográfico, analisando obras de autores 
renomados, além da utilização da dialética e do 
método analítico que poderão ser realizados 
nesta pesquisa.

O s  d a d o s  n e c e s s á r i o s  a o 
desenvolvimento do presente projeto serão 
levantados com base em pesquisa bibliográfica a 
partir de material já publicado sobre o tema em 
livros, assim como textos e artigos publicados 
em anuários, revistas, inclusive, as publicações 
eletrônicas, bem como a consulta em bancos de 
dados secundários.

Manzo apud Lakatos menciona que 
“a bibliografia oferece meios para definir, resolver, não 
somente problemas já conhecidos, como também explorar 
novas áreas onde os problemas não se cristalizaram 
suficientemente” (1971, p. 90).

Espera-se que o tema abordado 
desperte o interesse de administradores de 
empresas e gestores públicos para mudanças 
comportamentais, com ênfase para os valores 
culturais que resultam em atitudes proativas 
a sociedade contemporânea no sentido de 
adotar a gestão socioambiental, que Boaventura 
transcende como: “vivemos em uma condição de 
perplexidade diante de inúmeros dilemas nos mais diversos 
campos do saber e do viver. Que, além de serem fontes de 
angústia e desconforto, são também desafios à imaginação, 
à criatividade e ao pensamento” (1999, p. 13).

2.2 Participantes 

Organizações empresariais couro-
calçadista da cidade de Franca/SP, cuja seleção e 
número de empresas visitadas, fará parte de uma 
segunda etapa da coleta de dados, a ser definida 
após o contato com o campo de pesquisa. Por 
ser em uma pesquisa qualitativa, e o número de 
participantes é definido a partir de critérios de 
abrangência e singularidade.

2.3. Estratégias de coleta de dados

Os dados serão classificados levando-
se em conta sua relevância frente aos objetivos 
perseguidos pelo projeto em questão e deverá 
acontecer em duas etapas, descritas a seguir:

a) Pesquisa bibliográfica, que será realizada 
a partir de material já publicado sobre o 
tema em livros, assim como textos e artigos 
publicados em anuários, revistas, inclusive, 
as publicações eletrônicas, bem como a 
consulta em bancos de dados secundários.

b) Pesquisa documental/exploratória que será 
obtida com a verificação concreta dos fatores 
que resultaram na implementação da gestão 
socioambiental nas empresas selecionadas 
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priorizando o desenvolvimento regional 
por meio da realização de questionários e 
análise de relatórios sociais das empresas 
e os publicados utilizando-se critérios de 
maior alcance nos objetivos e medidas 
socioambientais aplicadas.

2.4. Análise dos dados

Através da coleta de dados descrita acima 
será possível realizar uma análise comparativa 
entre os fatores estudados: econômicos, legais 
e culturais das organizações empresariais 
selecionadas nos setor couro-calçadista da 
cidade de Franca/SP que reformularam seu 
tradicional modelo de gestão agregando valores 
socioambientais, avaliando a sua interferência e 
valor na organização empresarial, com finalidade 
de obter-se uma organização sustentável que 
contribui para o desenvolvimento regional 
sustentável.

3 Resultados parciais

Face os resultados alcançados até o 
momento, pode-se considerar que as organizações 
empresariais possuem imprescindível papel neste 
cenário local, uma vez que são pressupostos 
de mudanças e inovações e contribuem de 
forma efetiva para o desenvolvimento regional. 
Realizando, deste modo, sua responsabilidade 
socioambiental inerente, adotando medidas 
sustentáveis e integrando a sustentabilidade em 
todo o processo produtivo e pós- consumo frente 
ao atual sistema globalizado. 

Através do estudo já realizado, percebe-
se as organizações como agentes locais de 
mudanças podem ser vetores capazes de gerar o 
desenvolvimento econômico, social e culturais 
de modo a contribuir para a proteção do meio 
ambiente e atuar proativamente na sociedade 
com práticas sustentáveis, considerando as 
peculiaridades de sua atividade.

Como a dissertação ainda está em 
andamento, espera que até o término deste trabalho, 
vislumbrar os fatores que influenciaram na adoção 

do modelo socioambiental nas organizações couro-
calçadista dentro das esferas econômicas, legais 
e culturais, que serão obtidos em uma segunda 
etapa mediante o levantamento de dados junto às 
organizações locais, de forma exploratória. 

Além de averiguar quais os reais 
benefícios que a coletividade alcança com as 
atividades empresariais neste cenário.

4 Considerações finais

Observou-se com a presente pesquisa 
fundamentada no referencial bibliográfico que o 
tradicional modelo de gestão das empresas exercido 
ao longo dos tempos vem sendo reformulado 
diante do conceito de sustentabilidade constante 
na Constituição Federal de 1988 e legislações 
infraconstitucionais decorrentes. 

Os paramentos legais direcionam a 
atividade empresarial para que ela ocorra de 
maneira equilibrada sem comprometer o meio 
ambiente e definem suas responsabilidades, bem 
como eventuais punições em caso de ocorrência 
de danos ambientais. 

A preocupação com o meio ambiente 
passou a ser um tema imprescindível e estratégico 
para as organizações, que possuem o poder de 
contribuir positivamente para o desenvolvimento 
sustentável. 

Diante do paradigma da sustentabilidade 
as organizações tiveram que se adaptar às novas 
exigências, uma vez que cada momento histórico 
da humanidade traz as suas peculiaridades.

Nesse sentido, a agregação de valores 
socioambientais nas organizações empresariais 
de modo a alcançar o equilíbrio entre preservação 
do meio ambiente, lucratividade e função social 
desponta como um desafio individual que poderá 
ser alcançado por cada organização empresarial 
de modo a reformular o seu tradicional modelo 
de gestão, que pode ser motivado por inúmeros 
fatores, que são abordados nesta pesquisa: 
econômicos, legais e culturais.
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O desafio deste milênio para as 
organizações empresariais é como garantir um 
meio ambiente sadio com a minimização de 
impactos ambientais e a degradação decorrente da 
atividade, cuja estratégia está na implementação 
de uma gestão socioambiental que propicia o 
desenvolvimento regional de forma sustentável. 
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Abstract: Historically the need for continuous 
learning amid the corporate environment comes 
from the transition from the industrial age to the 
information age and knowledge. With the arrival 
of  this new age and the effects of  globalization, 
the tasks performed in the corporate environment 
require greater intellectual effort of  professionals 
who execute them. In this scenario, companies 
that want to survive and excel in the increasingly 
competitive market are induced to invest in training 
employees. Therefore, several technological means 
are adopted in order to meet the demand of  in-
formation and knowledge across society as well as 
in the corporate environment. Among the variety 
of  technological resources, highlight the Distance 
Education that takes advantage of  electronic media 
to evolve into e-learning, which in turn gives rise to 
its newest modality called MOOCs (Massive Open 
Online Courses). In this work we investigated how 
e-learning and MOOCS can help companies in 
the professional development of  its employees, as 
well as determine whether these initiatives promote 
the development of  a given region. Therefore, we 
conducted a literature review and exploratory by 
collecting secondary data on e-Learning, MOOCs 
and development in the economic, social and 
cultural. During the research we use the sampling 
procedure for selecting medium and large located in 
the city of  Franca-SP and then carried out in-depth 
interviews of  the qualitative in order to analyze the 
importance, advantages, benefits and results stem-
ming from e-Learning and MOOCs, in the view of  
managers HR (Human Resources) and employees 
of  the organization itself. The data collected in 
this research may be able to assist administrators 
and managers to grasp the correct application of  
e-learning as well as incentives for using MOOCs 
as a viable investment in intellectual capital.

Word-keys: e-learning, corporate education, 
distance education, regional development

~ 7 ~

E-LEARNING CORPORATIVO COMO PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL: Estudo da aplicação e impacto nas empresas de médio e grande porte de Franca-SP

Noemia Lopes Toledo
Prof. Dr. Sílvio Carvalho Neto
Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 

Resumo: Historicamente a necessidade da aprendizagem 
continuada em meio ao ambiente corporativo é oriunda 
da transição da era industrial para a era da informação e do 
conhecimento. Com a chegada desta nova era e com os 
efeitos da globalização, as tarefas executadas no ambiente 
corporativo exigem maior esforço intelectual dos profissio-
nais que as executam. Diante deste cenário, as empresas que 
pretendem sobreviver e se destacar no mercado cada vez 
mais competitivo são induzidas a investir na capacitação 
dos colaboradores. Para tanto, diversos meios tecnológi-
cos são adotados com a finalidade de suprir a demanda 
da informação e do conhecimento em toda sociedade, 
bem como no ambiente corporativo. Entre a variedade de 
recursos tecnológicos, destaca-se a Educação a Distância, 
que se aproveita dos meios eletrônicos para evoluir até 
o e-Learning, que por sua vez dá origem a sua mais nova 
modalidade chamada de MOOCs (Massive Online Open 
Courses). No decorrer deste trabalho é investigado como 
o e-learning e os MOOCS podem auxiliar as empresas no 
aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores, bem 
como averiguar se estas iniciativas promovem o desen-
volvimento de determinada região. Para tanto, é realizado 
um levantamento bibliográfico de caráter exploratório e 
por meio do recolhimento de dados secundários sobre 
e-Learning, MOOCs e desenvolvimento nos aspectos 
econômico, social e cultural. Durante a pesquisa utiliza-se 
o processo de amostragem para selecionar empresas de 
médio e grande porte localizadas na cidade de Franca-SP 
e em seguida realiza-se entrevistas em profundidade do 
tipo qualitativo com a finalidade de analisar a importância, 
as vantagens, os benefícios e os resultados provindos do 
e-Learning e do MOOCs, segundo a visão dos gestores 
R.H (Recursos Humanos) e dos colaboradores da própria 
organização. Os dados levantados nesta pesquisa podem 
servir de referência para que administradores e gestores 
explorem melhor o e-Learning e os MOOCs no ponto de 
vista quantitativo e qualitativo, visando agregar qualidade 
no produto ou serviço comercializado através do fortale-
cimento do capital intelectual da empresa. 

Palavras-chave: e-Learning; educação corporativa; 
educação a distância; desenvolvimento regional
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Esta modalidade educativa permite planejar aulas de 
milhares de pessoas de todas as partes do mundo através 
de ferramentas e aplicações web” (SAP, 2013). Esta 
modalidade de e-Learning segue o princípio 
de popularizar a educação propagando o 
conhecimento a todo cidadão conectado na 
internet. 

Diante da escassez de conteúdo 
bibliográfico voltado para o e-Learning relacionado 
com desenvolvimento regional e MOOCs e por 
se tratar de um assunto relativamente novo no 
universo educacional, a pesquisa visa documentar 
a percepção dos colaboradores da organização 
sobre a aplicação e impactos do e-Learning 
no ambiente corporativo, pois através de 
levantamento bibliográfico é possível esclarecer 
a maneira que estas duas modalidades de EaD 
podem contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social.  

Além do levantamento bibliográfico 
que aborda conceitos e definições sobre 
desenvolvimento econômico e social, educação 
corporativa, e-Learning e MOOCs, a pesquisa 
aplicada em empresas da cidade de Franca/SP 
se torna relevante pela potencialidade de mostrar 
aos administradores e gestores que o e-Learning 
tem capacidade de auxiliar a empresa a se destacar 
no mercado, sobretudo o e-Learning e os MOOCs 
promovem o desenvolvimento da região onde 
ambos atuam. 

1 Referencial teórico

Katia Crema (2013), enxerga que o 
problema da carência de qualificação profissional 
nos ambientes corporativos é caso antigo e 
avança além das fronteiras brasileiras alcançando 
a realidade mundial, especificamente, “o apagão de 
talentos no mercado de trabalho é o maior desafio de todos 
os líderes de empresas dos mais diversos setores espalhados 
pelo mundo”. A autora observa curiosamente e lança 
comentários a partir do ponto de vista observador 
sobre a relação entre desemprego, empregabilidade 
e formação profissional e em seguida relata que 
a escassez da mão de obra intelectual qualificada 

Introdução

O projeto de pesquisa corrente 
apresenta a importância da aprendizagem 
continuada no ambiente corporativo, visando 
impactar diretamente no desenvolvimento e 
produtividade do colaborador, que por sua vez 
tem a capacidade de contribuir para o destaque 
da organização na região onde ela atua. 

A expectativa dos administradores e 
gestores é que as práticas da E.C (Educação 
Corporativa) causem impactos significativos 
no desenvolvimento das pessoas, indo além do 
conhecimento técnico e instrumental, atingindo 
o desenvolvimento de atitudes, posturas 
e habilidades (TUMELERO; AMORIM; 
VELOSO; LUCAS, 2012). 

Dentre diversos recursos tecnológicos 
presentes no mercado, as empresas utilizam o 
e-Learning como forte aliado em prol da E.C. 
Lima e Capitão (2003) definem e-Learning numa 
experiência de aprendizagem distribuída por 
meio de redes de computadores online ou outros 
tipos de mídias que independem da internet, 
como o CD ou DVD-ROM. 

Segundo Caetano (2010), o uso 
da tecnologia aplicada no treinamento de 
funcionários é cada vez mais comum no ambiente 
corporativo. Por meio dos recursos eletrônicos 
modernos é possível gerar economias financeiras 
significativas como viagens e locação de espaço 
para conferências. O destaque do mercado de 
e-Learning é atribuído aos cursos rápidos voltados 
para a educação continuada de profissionais 
já que “ninguém pode ser dar ao luxo hoje de parar 
de aprender”, destaca Fredric Michael Litto, 
presidente da ABED. 

Incessantemente a tecnologia da 
informação é utilizada em benefício da educação 
que acontece na distância entre o aluno e o 
professor, em outras palavras, a presença física 
do professor é dispensada. E entre as diversas 
modalidades de e-Learning existentes, nascem 
os “MOOCs (“Massive Online Open Courses”, 
em português, Cursos Massivos, Abertos e Online). 
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é ainda mais agravante nas regiões mais afastadas 
das grandes capitais, onde tipicamente concentram 
profissionais com potencial limitado e que não 
possuem os conhecimentos mínimos exigidos 
pela empresa, o que consequentemente os torna 
desqualificados para o mercado. A dificuldade é 
ainda maior em casos de preencher vagas mais 
especializadas quando gera processos seletivos 
que podem durar meses, contudo, sem obter o 
profissional desejado. 

Portanto, a busca das empresas 
por manter a competitividade num mercado 
globalizado e em constantes mudanças, gera para 
as organizações a necessidade de profissionais 
dotados de conhecimento e habilidades para se 
moldarem às mais diversas mudanças de tal forma 
que o diferencial competitivo da empresa passa 
ser o seu próprio capital humano, que consiste 
no recurso que permite seu crescimento, bem 
como tomar novas ideias e adotar estratégias. 
Sem pessoas qualificadas não há empresa no 
mundo que sobreviva, fator este que justifica cada 
vez mais investimentos voltados para a E.C, que 
consiste em contratar o profissional carente de 
conhecimentos e moldá-lo de acordo com suas 
necessidades.

Silveira (2009) destaca que 

a evolução tecnológica, aplicada ao trabalho, 
é muito veloz e vem causando grandes mu-
danças nos aspectos culturais e na relação 
entre empregador e empregado. O ensino, 
portanto, já não é suficiente nem acompa-
nha a velocidade da mudança neste mundo 
de tecnologias. 

Cada vez mais a informação percorre 
com maior velocidade e a tecnologia que é nova 
hoje é atropelada por uma nova tecnologia que 
surge instantaneamente, sendo assim, o que 
parecia ser novo torna-se defasado num curto 
espaço de tempo. Esta realidade não se prende 
somente a empresas do ramo da tecnologia da 
informação, a velocidade da informação faz 
parte do mundo dos negócios de diversificados 
segmentos. O mercado competitivo, as mudanças 
tecnológicas e econômicas são geradores da 

necessidade de aprendizagem continuada dos 
colaboradores. Conforme destaca Formiga 
(2004), a força da globalização gera competição 
entre as organizações independentemente do 
seu porte, e este fator acarreta na necessidade de 
desenvolver competências, habilidades e atitudes 
que vão ao encontro das estratégias do negócio 
da empresa resultando na revalorização do capital 
humano também chamado de capital intelectual 
corporativo, com vistas na produtividade do 
funcionário. O autor ainda reforça que 

a revolução técnico-científica fez com que 
o domínio de uma profissão seja renovado 
em intervalos de tempo cada vez menores. 
Já não é possível formar um profissional 
para a vida inteira. 

Visando o sucesso da organização, as 
empresas se atentam para a maneira de gerenciar 
o conhecimento dentro do próprio do espaço 
corporativo, a partir de então um novo modelo 
de educação ganha espaço no mercado do século 
XXI, que vem a ser a E.C, que porventura se 
expande ligeiramente a nível mundial (CASTRO; 
VALENTE; HUDIK, 2011). “A Educação 
Corporativa ganhou foco e força estratégica, evidenciando-
se como um dos pilares de uma gestão empresarial 
bem-sucedida” (EBOLI, 2002, p. 185). O fator 
primordial que eleva a importância da E.C. é o 
fato histórico que se refere ao abandono da era 
industrial e surgimento da era do conhecimento 
(CASTRO; VALENTE; HUDIK, 2011) pois, a 
partir deste momento a educação adquire maior 
reconhecimento passando a ser mais valorizada 
pela população geral e principalmente pelos 
gestores e administradores em meio ao ambiente 
corporativo.  Para Lima (2011), na sociedade 
contemporânea, conhecida pela terminologia 
sociedade do conhecimento, a E.C destaca-se 
como componente diferencial entre as empresas 
que buscam transformar as oportunidades que 
surgem em negócios lucrativos, portanto nesta 
sociedade o conhecimento reside nas pessoas, 
pois afinal elas são consideradas o veículo que 
move a empresa. Diante desta realidade, o 
papel que as organizações desempenham no 
aprendizado do seu quadro de funcionários 
assume caráter essencial dia após dia. 
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Termos como “educação permanente”, 
“formação permanente”, “educação con-
tinuada”, “educação contínua”, “requali-
ficação profissional”, “desenvolvimento 
profissional” e educação corporativa” giram 
em torno de um mesmo núcleo de preo-
cupação: o desenvolvimento da empresa 
LIMA (2011). 

O autor complementa dizendo que 
a educação corporativa é utilizada com a 
finalidade de difundir conhecimentos específicos 
destinados ao quadro de colaboradores da 
empresa sobre determinados assuntos que se 
fazem carentes entre os funcionários e/ou para 
prepará-los para desafios que possam surgir. 
Perante a diversidade de contribuições que 
a E.C proporciona ao ambiente corporativo, 
(MUNDIM, 2002, p. 63) ressalta que a E.C 
extrapola os limites da qualificação técnica 
do profissional pelo fato de ter capacidade de 
influenciar na cultura do individuo. A educação 
continuada desempenha papel fundamental no 
processo de aperfeiçoamento e atualização de 
conhecimento do colaborador, pois além de 
impactar a capacitação técnica, pode influenciar 
também na cultura do profissional. A expectativa 
dos administradores e gestores é que as práticas 
de E.C causem impactos significativos no 
desenvolvimento das pessoas, indo além do 
conhecimento técnico e instrumental, atingindo 
o desenvolvimento de atitudes, posturas e 
habilidades (EBLI, 2002, p. 188). 

A expansão das diversas tecnologias 
impactou significativamente a popularização do 
conhecimento, pois além da escola, também a 
empresa, a residência, bem como os espaços sociais 
tornam-se ambientes educativos (COUTINHO; 
BOTTENTUIT JUNIOR, (2007). Segundo 
Ribeiro e Hirano (2011), “A educação à distância 
(EaD) é um método de ensino onde os discentes estão 
separados fisicamente dos docentes”. A separação entre 
professores e alunos ocorre em circunstâncias de 
espaço e tempo Alves (2011) “durante todo ou grande 
parte do tempo em que aprendem ou ensinam” (MOORE 
e KEARSLEY, 2008, p.1). Para BELLONI 
(2009, p.27), Ensino a Distância, Aprendizagem 
a Distância, Educação a Distância, consistem 

em diferentes terminologias empregadas na 
referência deste modelo de ensino, entretanto, 
para todas estas nomenclaturas conservam-se de 
um parâmetro comum que consiste na distância 
em termos espaciais.

E justamente para suprir a ausência 
da presença física são utilizados recursos 
tecnológicos com competências que apoiam a 
comunicação, favorece a interação, possibilita a 
troca de ideias entre os envolvidos, bem como 
auxilia no processo de ensino e de aprendizagem 
por meio de materiais diversificados como textos 
e vídeos (CARNEIRO, 2009). “Embora algumas 
pessoas pensem que a educação a distância teve 
início apenas com a invenção da internet, isso 
é errado” Moore e Kearsley (2008, p.25), pois 
conforme aponta Cardoso (2009, p. 21) as portas 
para a EaD foram abertas há muitos séculos, 
especificamente a partir do momento em que foi 
possível realizar a impressão de livros tornou-se 
perceptível que o processo de aprendizagem tem 
condições de acontecer na ausência do professor 
junto ao aluno, considerando que ambos podem 
estar em locais e horários distintos. Desde seu 
surgimento, a EaD evoluiu passando por várias 
eras até chegar na geração atual, onde é movida 
pelo poder dos recursos tecnológicos, adquirindo 
nova terminologia chamada de e-Learning. A 
partir de então, os recursos da tecnologia da 
informação que se alastravam na época, como 
a popularização da microinformática, o acesso 
facilitado a microcomputadores para a maioria 
da população, o CD-ROM e a internet passaram 
a ser aplicados em benefício da educação, 
favorecendo potencialmente a EaD (Cardoso, 
2009, p. 21), dando origem para o nascimento de 
uma importante modalidade de EaD, conhecido 
como e-Learning, cuja palavra tem enfatizado a 
letra "e" da eletrônica (Souza, 2002) seguida da 
palavra “learning” do idioma inglês que significa 
“aprendendo” no idioma português, logo a 
definição completa do termo é “aprendendo por 
meios eletrônicos”. De acordo com a Associação 
Brasileira de Educação a Distância – ABED 
(2009), o e-Learning se resume numa modalidade 
de EaD cuja finalidade é alastrar o conhecimento 
desconsiderando as barreiras de tempo e 
distância, uma vez que o conteúdo dos cursos 
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pode ser acessado a qualquer hora e local, onde o 
próprio aluno define sua programação de acordo 
com suas prioridades. Nesta modalidade são 
respeitados os diferentes níveis de conhecimento, 
pois o aluno não é obrigado a estudar algo que já 
sabe, podendo então focar somente no conteúdo 
que lhe interessa. Assim como toda EaD evolui 
desde seu surgimento, o e-Learning também 
se modifica historicamente caminhando entre 
gerações junto as necessidades da sociedade de 
cada época e mediante os avanços tecnológicos 
que se desenvolvem constantemente. Na 
geração atual, especificamente a internet 
exerce influência direta no desenvolvimento do 
e-Learning. Segundo Neil Rubens, Dain Kaplan 
e Okamoto Toshio (2011), o e-Learning evolui ao 
longo da Web. Sempre que surge nova geração 
tecnológica e na medida em que seus recursos 
modernos se tornam disponíveis, estes são 
aproveitados no domínio da aprendizagem, com 
a finalidade de serem aplicados na criação de 
novos métodos de aprendizagem ou a favor da 
melhoria dos métodos educativos já existentes, 
em outras palavras, as novas tecnologias da Web 
permitem a aplicação de teorias de aprendizagem 
para e-Learning. SILVA (2010), justifica o 
crescimento da utilização dos meios eletrônicos 
para a aprendizagem dizendo que “a web, desde 
seu surgimento, tem sido utilizada na área educacional 
devido à sua estrutura não linear. Assim o estudante pode 
elaborar seu próprio caminho de busca de informação”.

Segundo Cardoso (2007, p. 23), a 
velocidade da propagação da informação, 
consequentemente, proporciona o aumento 
da produtividade humana. Essa mudança, de 
reflexos evidentes no comportamento cotidiano 
das pessoas, exibe efeitos ainda mais destacados 
no ambiente corporativo, onde o domínio 
das novas habilidades exigidas na sociedade 
da informação é um diferencial competitivo, 
tanto das empresas entre si quanto entre seus 
colaboradores em busca de melhores colocações 
e remuneração. 

E é exatamente neste momento que a 
modalidade de ensino a distância ganha espaço 
no ambiente organizacional, pois através dela 
é possível atingir funcionários espalhados 

pelo território nacional ou até internacional, 
possibilitando que os treinamentos sejam 
disseminados a partir de conteúdos padronizados 
e alinhados aos negócios da empresa de forma 
bastante dinâmica. Katia Crema (2013). “A 
possibilidade de utilizar os programas em Educação à 
Distância (EAD) fez com que os programas de Educação 
Corporativa tivessem um grande crescimento”. Silveira 
(2009). Sendo o e-Learning uma modalidade 
da EaD, muito acrescenta aos processos que 
envolvem os programas de E.C. Conforme 
destaca Caetano (2010), a utilização do e-Learning 
é crescentemente aplicada no processo de 
treinamento dos funcionários pelo fato de 
representar economias financeiras significativas 
para a empresa, como economia com viagens, 
e locação de espaços para conferências. Outro 
fator relevante para as empresas é que o conteúdo 
disponibilizado está ao alcance do público-
alvo definido pelos gestores dos programas de 
e-Learning, bastando apenas que o usuário final 
tenha acesso à Internet. Determinadas empresas 
enxergam investimentos destinados ao capital 
intelectual como custo, pois afinal, enquanto 
os funcionários estão sendo capacitados, não 
estariam desempenhando as tarefas pelas quais 
são remunerados. Estas empresas veem no 
e-Learning uma alternativa para exigir que os 
colaboradores se dediquem aos treinamentos 
fora do expediente de trabalho (PIVA JÚNIOR; 
LEANDRO, 2010, online). Bastos (2003, p. 176) 
ressalta que de fato, considerável percentual 
dos colaboradores (28%) acessava conteúdos 
de e-Learning em outras localidades externas ao 
ambiente de trabalho, em um local à sua escolha 
(residência, ou outros) desde o princípio desta 
iniciativa no Brasil. 

Meister (1999, p. XXXI) identifica a 
necessidade de utilizar a tecnologia de forma 
agressiva para acelerar o aprendizado do 
funcionário, pois o surgimento deste sistema 
de apoio inovador gera a expectativa em todos 
em relação à capacidade de disseminar novos 
conhecimentos no interior da empresa de 
maneira praticamente imediata. Souza (2002), 
também ressalta que a capacidade de aprender 
continuamente tem o poder de estabelecer uma 
fonte de competitividade diferenciadora da 
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empresa. Visando a sobrevivência e o sucesso 
no futuro, qualquer negócio, independente do 
seu segmento e porte, necessitará de gerar e 
promover a disseminação do conhecimento 
e em especial da cultura da empresa em prol 
da capacitação do cluster do negócio, em 
outras palavras, o e-Learning pode ir além da 
disseminação do conhecimento técnico, ele pode 
ser utilizado na difusão da cultura organizacional, 
chegando a envolver todas as pessoas na 
estratégia da empresa, incluindo funcionários, 
clientes, fornecedores, investidores, parceiros, 
sócios e a comunidade onde atua. Entre outros 
benefícios oferecidos pela tecnologia aplicada na 
educação corporativa, a redução de custos é o 
principal benefício cobiçado pelos empresários, 
conforme aponta Silveira (2009), 

cada vez mais empresas estão se rendendo 
à educação à distância para desenvolver, 
treinar e qualificar equipes e colaboradores, 
apresentando um trabalhado com rapidez, 
baixo custo e, muitas vezes, sem que o 
trabalhador se locomova de seu local de 
trabalho. 

Ao encontro dessas necessidades ocorrem 
os avanços da internet que por sua vez favorecem 
o aprendizado a distância e adquire cada vez mais 
consistência no espaço educacional e se torna 
uma prática comum entre cidadãos que buscam 
diferentes graus de conhecimento no âmbito 
educativo, pelo fato de abranger níveis de ensino 
diversificados, na qual se expandem deste o básico, 
até o aperfeiçoamento de pessoas portadoras do 
mais alto nível de qualificação educacional. 

Entre as várias modalidades de e-Learning 
que compõem o universo educacional, os MOOCs 
se destacam com a característica de difundir o 
conhecimento em massa, de maneira aberta por 
meio do ambiente totalmente online. Trata-se 
de “[...] plataformas online que distribuem cursos de 
universidades tradicionais de forma aberta a qualquer 
pessoa conectada à Internet”. Toyota (2013) atribui 
o surgimento dos MOOCs a popularização 
da internet que gerou grandes expectativas 
envolvendo profissionais do ramo educacional e 
usuários que buscam pela educação. A partir de 

então, é possível tirar proveitos desta expansão 
tecnológica para promover inovações na área 
Educacional. Embora mecanismos de e-Learning 
existam há tempos, os MOOCs dominam 
o mercado educacional online oferecendo 
conteúdos mais confiáveis e um ambiente mais 
atraente proporcionado pela tecnologia. Desta 
maneira, os conteúdos, métodos de ensino provêm 
de professores renomados residentes nas grandes 
universidades bem conceituadas de todo mundo. 
De acordo com SAP (Systems, Applications, and 
Products in Data Processing Brasil, 2013), “Esta 
modalidade educativa permite planejar aulas 
de milhares de pessoas de todas as partes do 
mundo através de ferramentas e aplicações web”. 
Peborgh (2012) define os MOOCs nua evolução 
do e-learning, onde o aprendizado segue a lógica de 
propagação das redes e a capacitação se aproxima 
da experiência coletiva de um público ativo que 
recebe informação dinâmica de diversos meios, 
focado em se tornar em uma experiência em grupo 
e multidirecional. Nesse contexto é coerente 
resumir os MOOCs numa prática moderna, cuja 
finalidade é distribuir a educação de maneira 
uniforme, democrática e de fácil acessibilidade 
para todos. Trata-se de uma modernização 
que impactam positivamente os conceitos da 
tradicional EAD, em outras palavras, representa 
uma evolução do ensino online que por sua vez 
já existia há tempos, porém esta modernização 
proporciona qualidade e confiabilidade ao 
conteúdo disponibilizado, de maneira nunca antes 
presenciada pela humanidade até o momento. 
De acordo com as Representações da República 
Federal da Alemanha no Brasil (2013), 

Cursos de ensino a distância e online 
existem há décadas, porém a propagação 
da internet de alta velocidade faz com 
que os chamados ‘massive open online courses’ 
(MOOCs), baseados em aulas em vídeo, 
testes online e fóruns de discussão, obte-
nham uma audiência global a baixos custos. 

Pe lo  fa to  dos  MOOCs serem 
fundamentados em vídeos-aula, demandam uma 
internet mais rápida e estável, portanto o sucesso 
da popularização dos cursos abertos a distância 
é condicionado a popularização do acesso a 
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internet de melhor qualidade. Ribeiro (2013) 
afirma que “o Brasil é o quarto país que mais 
acessa plataformas de ensino online [...] a procura 
por aulas ministradas em vídeos de professores 
explodiu”. Grandes universidades como: Harvard, 
MIT e Stanford, denominadas como ilhas de 
conhecimento, universidades renomadas e até 
então acessíveis para poucos. Esta realidade 
pode mudar. “É o que promete a tecnologia a serviço 
da educação”. Trata-se de ensino de qualidade pelo 
fato dos conteúdos serem originados do interior 
das grandes e famosas universidades, em outras 
palavras, o conteúdo apresentado pelos MOOCs 
são mais confiáveis em relação a um simples curso 
disponível na internet de maneira tradicional, uma 
vez que as aulas e todo conteúdo são provindos 
dos docentes de universidades respeitadas, que por 
sua vez estão ao alcance de toda população, onde 
antes este nível de ensino se limitava apenas a uma 
taxa extremamente restrita da população mundial. 
Conforme menciona o presidente da Edx Anant 
Agarwal (RIBEIRO, 2013), em um MOOC 

os estudantes podem fazer cursos de 
algumas das melhores universidades do 
mundo. Cursos grátis, de lugares, como por 
exemplo, Harvard, Berkeley, MIT, e muitas 
grandes universidades de todo o mundo.

Por trás da idealização de propagar 
cursos abertos, surgem empresas que nascem 
com o propósito de aplicar a tecnologia em 
prol da educação, sendo que algumas delas são 
entidades sem fins lucrativos. Toyota (2013) 
ressalta que “normalmente, mas não necessariamente, 
estes cursos são gratuitos e alguns oferecem até mesmo um 
certificado de conclusão”. Os cursos oferecidos pelas 
universidades que se aderiram aos MOOCs são 
bastante similares aos que são ministrados para 
os alunos de faculdade.

Por melhor que seja a idealização dos 
MOOCs, seus limites são reconhecíveis conforme 
relatado por Representações da República Federal 
da Alemanha no Brasil (2013), por se tratar 
de um ensino a distância “sua própria natureza 
impede que os instrutores e participantes interajam 
pessoalmente”, por outro lado, para acompanhar 
os cursos é necessário apoio fora da internet, 

além dos estudantes precisarem de um retorno 
e de avaliações. “Isso provavelmente significa ter gente 
no mundo real para dar esse apoio. Além disso, muitos 
poucos programas de MOOC dão crédito acadêmico depois 
de concluídos”. Ao mesmo tempo em que aparenta 
ser popular a acessibilidade é restrita aqueles 
que dominam o idioma em que os cursos estão 
disponibilizados, e até o momento os MOOCs 
não se expandiram muito além do inglês. 

2 Procedimentos metodológicos

Os primeiros passos da pesquisa 
envolve a realização de um levantamento 
bibliográfico de caráter exploratório e por meio 
do recolhimento de dados secundários sobre 
educação corporativa, e-Learning e MOOCs 
como meio de propagação da informação e do 
conhecimento. O levantamento teórico explora 
diversas fontes, especificamente em livros de 
leitura corrente, publicações periódicas, jornais 
e revistas acadêmicas. 

Além da pesquisa bibliográfica e 
documental, aplica-se o processo de amostragem 
para selecionar empresas de médio e grande 
porte localizadas na cidade de Franca-SP 
para realizar entrevistas em profundidade do 
tipo qualitativo com a finalidade de analisar a 
importância, as vantagens, os benefícios e os 
resultados provindos do e-Learning, bem como 
a possibilidade de contribuição dos MOOCs 
perante o ambiente corporativo. O público da 
pesquisa envolve duas visões distintas, os gestores 
R.H (Recursos Humanos) e os colaboradores 
da própria organização. Para coleta de dados 
utilizam-se questionários eletrônicos.

3 Resultados parciais

Através dos levantamentos teóricos 
realizados até o momento é possível perceber que 
o e-Learning em suas diversas modalidades causa 
impactos no desenvolvimento da região onde ele 
atua de maneira direta ou indireta. Tudo começa 
quando a empresa precisa manter seu capital 
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humano atualizado e qualificado para destacar 
da concorrência e sobreviver no mercado 
competitivo. A partir de então, iniciativas voltadas 
para Educação Corporativa alinhada aos objetivos 
da empresa são politicamente adotadas e neste 
momento os recursos de e-Learning são utilizados 
para propagar o conhecimento no ambiente 
organizacional proporcionando economias 
financeiras relevantes nos treinamentos internos. 
Porém, o e-Learning tem potencialidade que vão 
além dos conhecimentos técnicos, podendo 
ser utilizado para divulgar valores culturais que 
envolvem a organização como missão, visão, 
entre outros. 

Uma equipe de funcionários qualificada 
tende a proporcionar maior produtividade para 
organização, que por sua vez apresenta condições 
de crescimento em faturamento e/ou quantidade 
de funcionários, fatores estes que geram maior 
empregabilidade com condições de salários 
também maiores, pois a qualificação profissional 
atrai remuneração mais elevada, e sendo o 
cidadão bem remunerado, este têm condições 
financeiras de oferecer melhor qualidade de vida 
para sua família, revertida na educação dos filhos, 
plano de saúde, segurança pessoal, transporte 
próprio de melhor qualidade, entre outros. 

4 Considerações finais

Os dados levantados nesta pesquisa 
podem ser v i r  de  referênc ia  para  que 
administradores e gestores explorem melhor 
o e-Learning e os MOOCs no ponto de vista 
quantitativo e qualitativo, visando agregar 
qualidade no produto ou serviço comercializado 
através do fortalecimento do capital intelectual 
da empresa. 

É importante destacar que o presente 
trabalho ainda está em fase desenvolvimento, 
portanto está sujeito a alterações ao longo do 
processo. O prazo para a conclusão da pesquisa 
é de um ano, sendo que seu término está previsto 
para o segundo semestre de 2013.

Referências

ABED (Associação Brasileira de Educação a 
Distância). Melhoria da educação no Brasil 
passa pelo ensino à distância, diz especialista. 
2009. Disponível em: <http://www2.abed.org.
br/ noticia.asp?Noticia_ID=422>. Acesso em: 
28 fev. 2012.

ALVES, L. Educação a distância: conceitos e 
história no Brasil e no mundo. Associação Brasi-
leira de Educação a Distância, 2011. Disponível 
em: <http://www.abed.org.br/ revistacientifi-
ca/Revista_PDF_Doc/2011/Artigo_07.pdf>. 
Acesso em: 10 jun. 2013.

BASTOS, L. E. M. Avaliação do e-Learning 
Corporativo no Brasil. Escola de Administração 
da Universidade Federal da Bahia. 2003. Dispo-
nível em: <.http://www.adm.ufba.br/sites/de-
fault/ files/publicacao/arquivo/luis_eduardo2.
pdf>. Acesso em: 10 jun. 2013. 

BELLONI, M L. Educação a Distância. 5. ed. 
– Campinas: Autores Associados, 2008 (Coleção 
Educação Contemporânea). 

CAETANO, R. Qual a vantagem do e-Learning 
para as empresas?. Isto é dinheiro. 2010. Disponí-
vel em: <http://www.istoedinheiro.com.br/no-
ticias/26014_QUAL+A+VANTAGEM+DO+ 
ELEARNING+PARA+AS+EMPRESAS>. 
Acesso em: 20 fev. 2012. 

CARDOSO, F. Gestores de e-Learning: Saiba 
planejar, monitorar e implantar e-Learning para 
treinamento corporativo. São Paulo: Saraiva, 2007.  

CARNEIRO, M. L. F. Instrumentalização para 
o ensino a distância. Coordenado pelo Curso de 
Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão 
para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFR-
GS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 
Acesso em: 18 julh. 2013. 

CASTRO, A. C.; VALENTE G. S. C.; HUDIK Y. 
A educação corporativa como vantagem compe-
titiva sustentável para as empresas na atualidade. 
Revista Augustus. Rio de Janeiro, 2011. Dispo-
nível em: < http://apl.unisuam.edu.br/revistas/
index.php/revistaaugustus/article/view/39> . 
Acesso em: 27 mai. 2013.



80

5º Seminário de Pesquisa | 2013

COUTINHO, C. P. e ALVES, M. Educação e 
sociedade da aprendizagem: um olhar sobre o 
potencial educativo da internet. Revista de For-
mación e Innovación Educativa Universitaria. 
Vol. 3, Nº 4, 206-225 (2010). Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/1822/11229>. Acesso 
em: 21 jul. 2013. 

CREMA, K. Educação corporativa: antídoto con-
tra o apagão de talentos. Jornal A Cidade de Vo-
tuporanga. 2013. Disponível em: <http://www.
acidadevotuporanga.com.br/artigo/2013/07/ 
educacao-corporativa-antidoto-contra-o-apagao-
-de-talentos-n16516>. Acesso em: 17 jul. 2013. 

EBOLI, M. O Desenvolvimento das Pessoas e a 
Educação Corporativa. In FLEURY, M. T. (Org.) 
As Pessoas na Organização. São Paulo: Editora 
Gente, 2002, p. 185-216.

FORMIGA, M. Da educação a distância à edu-
cação corporativa: o que está acontecendo nas 
empresas e escolas do Brasil?. Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Brasília-DF, 2004. Disponível em: <http://www.
educor.desenvolvimento.gov.br/public/arquivo/ 
arq1229432041.pdf> Acesso em: 10 jun. 2013. 

LIMA, R. S. Educação corporativa. A aprendiza-
gem como estratégia para a evolução das organi-
zações. BDM - Biblioteca Digital de Monografias. 
Brasília-DF, 2011. Disponível em: <http://bdm.
bce.unb.br/handle/10483/2721?mode=simple&
submit_simple=Mostrar+item+em+formato+s
imples >. Acesso em: 01 jun. 2013. 

LIMA, J. R.; CAPITÃO Z. E-Learning e e-
-Conteúdos. Aplicações das teorias tradicionais e 
modernas de ensino e aprendizagem à organiza-
ção e estruturação de e-cursos. Centro Atlântico, 
2003. Disponível em: <http://www.centroatl.pt/
titulos/si/imagens/e-book-ca-e-learning-excerto.
pdf>. Acesso em: 01 jul. 2013. 

MEISTER, J. C. Educação Corporativa. A 
Gestão do Capital Intelectual Através das univer-
sidades corporativas. Trad. Maria Claudia S. R. 
Ratto; Revisão Técnica: Marco Aurélio Ferreira 
Vianna; Luiz Augusto Costacurta Junqueira. Tí-
tulo Original: Corporate Universities. São Paulo: 
MARKRON Books, 1999. 

MOORE M. G; KEARSLEY, G. Educação a 
distância: uma visão integrada. Trad. Roberto 
Galman. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

MUNDIM, A. P. F. Desenvolvimento de pro-
dutos e educação corporativa. São Paulo: Atlas, 
2002. 

PEBORGH, E., Van. Las comunidades online 
ganan las aulas y llegan a la empresa. 2012. 
Disponível em: <http://www.lanacion.com.
ar/1541667-las-comunidades-online-ganan-las-
-aulas-y-llegan-a-la-empresa>. Acesso em: 05 
mai. 2013. 

RIBEIRO, C. F.; HIRANO, F. W. M. P. Educação 
à distância. Disponível em: <http://www.revis-
ta.ajes.edu.br/arquivos/artigo_20110907160632.
pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013.

RIBEIRO, R. Brasil é o quarto país que mais 
acessa plataformas de ensino online. Jornal da 
Globo. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.
com/jornal-da-globo/noticia/2013/04/brasil-e-
-o-quarto-pais-que-mais-acessa-plataformas-de-
-ensino-online.html>. Acesso em: 10 jun. 2013. 

RUBENS, N.; KAPLAN, D.; TOSHIO, O. 
E-Learning 3.0: anyone, anywhere, anytime, 
and AI. In International Workshop on Social 
and Personal Computing for Web- Supported 
Learning Communities (SPeL 2011). 2011. 
Disponível em: < http://activeintelligence.org/
wp-content/papercite-data/pdf/elearning-30-
-rubens-spel-2011--preprint.pdf>. Acesso em: 
22 jul. 2013. 

SAP (Representações da República Federal da 
Alemanha no Brasil). “O que são os MOOCs e o 
que podem fazer pela sua empresa”. 2013. Dis-
ponível em: <http://blogs.sap.com/ brazil/in-
novation/moocs-podem-fazer-empresa-01403>. 

SILVA, S. da (2010). Reflexões sobre Web 1.0, 
Web 2.0 e Web Semântica. Sinergia, São Paulo, 
v. 11, n. 2, p. 129-135, jul./dez. 2010. Disponível 
em: <.http://www.cefetsp.br/edu/prp/siner-
gia/ complemento/sinergia_2010_n2/pdf_s/
segmentos/artigo_01_v11_n2.pdf>. Acesso em: 
21 jul. 2013.



81

5º Seminário de Pesquisa | 2013

SILVEIRA, A. S. da. A educação corporativa 
tendo como recurso o ensino à distância: avan-
çando quanti/quali no desenvolvimento humano. 
Revista Intersaberes, Curitiba, vol. 4, n. 8, p. 
121-135, jul/dez 2009. Disponível em:<http://
www.grupouninter.com.br/intersaberes/index.
php/revista/article/ view/152>. Acesso em: 
29 mai. 2013.

SOUZA, C. E-Learning ou C-Learning?. Le-
arning & Performance Brasil. 2002. Disponível 
em: <http://www.learning-performancebrasil.
com.br/home/artigos/artigos.asp?id=1849>. 
Acesso em: 13 jul. 2013. 

TOYOTA, J. Design Institucional. O que são 
MOOCs?. 2013. Disponível em: <http://www. 
designinstrucional.com.br/o-que-sao-moocs>. 
Acesso em: 25 abr. 2013.

TUMELERO, C.; AMORIM, W. A. C. de; VE-
LOSO, E. F. R.; LUCAS, A. C. RAD – Revista 
Administração em Diálogo. 2012. Disponível 
em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/rad/
article/ view/12811/9297>. Acesso em: 29 
mai. 2013.

PIVA JÚNIOR, D.; LEANDRO, C. R. O Retor-
no do Investimento na Educação Corporativa. 
Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba – Centro 
Paula Souza (FATEC). 2010. Disponível em: 
< http://www.abed.org.br/congresso2010/
cd/252010165519.pdf  >. Acesso em: 28 jun. 
2013. 



82

5º Seminário de Pesquisa | 2013

Abstract: The present study has as main objec-
tive, to develop future scenarios for the industry 
of  providing higher education services in the city 
of  Franca, State of  Sao Paulo, the time horizon 
of  five years, with the focus on the Uni-FACEF 
– Centro Universitário de Franca. The use of  
scenarios becomes a useful and necessary tool 
when you want to develop a strategic plan ba-
sed on insurance data, especially in a turbulent 
environment characterized by uncertainty. Thus, 
this study gains importance when exploring the 
environment of  higher education in the city of  
Franca/SP. For both the study is divided into 
two distinct parts. The first part is addressed in 
this paper, and its preliminary results discussed 
here. Initially we sought basement of  the issues 
covered here on studies conducted by researchers 
who dealt with the same themes. In a second 
step, use is made of  the data, to date, raised with 
collecting questionnaires, which will be the basis 
for the exploration of  scenarios. Thus the pre-
sent study supports continued research, besides 
characterizing the educational environment of  
the city of  Franca/SP.

Word-keys: Uncertainty; Prospecting Scenarios 
; Higher Education Institutions.

Introdução

Transformação é uma palavra presente 
no cotidiano das pessoas em dias atuais. As 
criações e descobertas (não apenas tecnológicas), 
feitas pelo homem ao longo do tempo, ocasionam 
mudanças principalmente na visão de mundo do 
ser humano.

~ 8 ~

PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS PARA O SETOR 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENSINO SUPERIOR: O caso do Uni-FACEF – 

Centro Universitário de Franca

Welton Roberto Silva
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto

Resumo: O presente estudo possui como 
objetivo geral, elaborar cenários prospectivos 
para o setor de prestação de serviços de ensino 
superior, na cidade de Franca, Estado de São 
Paulo, no horizonte temporal de cinco anos, 
tendo por foco o Uni-FACEF – Centro Univer-
sitário de Franca. O uso de cenários se torna uma 
ferramenta útil e necessária quando se pretende 
elaborar um planejamento estratégico baseado 
em dados seguros, especialmente em um am-
biente turbulento e caracterizado por incertezas. 
Neste sentido, este estudo ganha importância, 
ao prospectar o ambiente do Ensino Superior 
na cidade de Franca/SP. Para tanto o estudo 
se divide em duas partes distintas. A primeira 
parte é contemplada no presente trabalho, tendo 
seus resultados preliminares aqui discutidos. 
Inicialmente buscou-se embasamento dos 
assuntos aqui tratados em estudos realizados 
por pesquisadores que trataram dos mesmos 
temas. Em um segundo momento fez-se uso 
dos dados, até o momento, levantados com a 
coleta de questionários, que serão a base para 
a prospecção de cenários. Assim o presente 
estudo fornece subsídios para a continuidade 
da pesquisa, além de caracterizar o ambiente 
educacional da cidade de Franca/SP.

Palavras-chave: Incertezas; Prospecção de Ce-
nários; Instituições de Ensino Superior.
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O que se pode verificar é que dentre os 
mais diversos períodos vivenciados na história, 
destaca-se as consequências do pós-guerra, onde 
o mundo contemplou o advento de uma nova 
forma de pensar do ser humano. Isto se refletiu 
também no ambiente organizacional.

Esta nova forma de portar-se do ser 
humano vem ao encontro de uma nova onda 
de criação e difusão de conhecimento que, vem 
ganhando cada vez mais destaque, especialmente 
dentro do contexto global.

Neste campo, ganham destaque 
as Instituições de Ensino Superior (IES), 
organizações que em sua essência comprometem-
se com a reflexão, e a busca pela informação.

Nestas instituições a pesquisa é tida 
como ingrediente necessário para que, por meio 
da construção do conhecimento, se investigue a 
realidade concreta do homem.

Assim, em dias atuais não há mais 
espaço para modelos voltados às concepções 
que visem apenas à produção e à racionalização 
dos recursos produtivos. Desta forma, é possível 
avaliar que não mais se pode desconsiderar a 
demanda e a oferta por educação superior como 
ponto chave na elaboração de um planejamento 
estratégico de longo prazo.

Ainda é preciso que se considere 
que na atual “era do conhecimento” há uma 
maior preocupação das organizações tanto na 
qualificação profissional, como na mão-de-
obra especializada, de forma que a ausência do 
profissional adequando pode ocasionar perda de 
mercado e oportunidades.

Considerando a inda a  questão 
tecnológica, é relevante destacar a presença 
inovações  que  causam,  ao  ambien te 
organizacional, momentos de instabilidade. 
Assim é relevante destacar que a informação 
ganhou um papel de destaque, o que antes levava 
dias para alcançar seu destino, hoje circula o 
planeta em poucos segundos, fazendo surgir no 
mercado, constantes necessidades de atualização.

No Brasil, após a crise de 1929, este 
quadro também passou a se fazer presente. Neste 
período o país deixou de ser uma economia 
voltada apenas à produção primária e deu início 
em à produção industrial.

Cabe destacar também que este 
movimento foi corroborado, principalmente 
no final da década de 1960, a partir de uma 
concentração na produção de bens de consumo 
duráveis, na busca do crescimento econômico, 
no avanço na industrialização e no estímulo ao 
setor de bens de capital, (GREMAUD, SAES e 
TONETO JUNIOR, 1999).

Entretanto o ápice deste processo 
apenas foi visualizado no início da década de 
1990 com o Plano Collor e a abertura econômica, 
além da estabilidade econômica ocorrida no país 
pelo Plano Real, alguns anos mais tarde.

De igual modo é relevante ainda 
ponderar que a proposta do presente trabalho 
limita-se a um estudo de caso regional, motivo 
este pelo qual se adota uma breve abordagem da 
situação local.

O município de Franca/SP, situado 
a cerca de 400 km da capital, a nordeste do 
estado, se assemelhou ao verificado no contexto 
nacional, tendo sua economia, sofrido igual 
transformação na década de 1930.

A atividade produtiva, até então 
caracterizada pela produção cafeeira sofreu um 
grande choque com a Crise de 1929. A partir 
de então a cidade se viu envolvida na atividade 
industrial, principalmente o setor calçadista. 
Isto trouxe um novo ritmo à cidade, com o 
surgimento de novas fábricas e a incorporação 
pela população local do perfil industrial (Barbosa, 
1998).

Relevância da Pesquisa

A importância da prospecção de 
cenários para o Uni-FACEF pode ser observada 
nas palavras de Porter (1989, p. 411 e 412), 
quando discorre que:
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toda empresa lida de algum modo com a 
incerteza. Porém normalmente ela não é 
abordada de um modo adequado na formu-
lação da estratégia competitiva. As estratégias 
são frequentemente baseadas na suposição 
de que o passado irá repetir-se ou nas previ-
sões implícitas dos próprios gerentes quanto 
ao futuro mais provável [...]. Com a maior 
necessidade de uma abordagem explicita da 
incerteza no planejamento, algumas empre-
sas começaram a utilizar cenários como ins-
trumentos para que pudessem compreender 
as implicações estratégicas da incerteza de 
um modo mais completo.

Marcial e Grumbach (2002, p. 33) 
também apresentam sua contribuição neste 
campo corroborando o acima exposto, para eles 

o ritmo acelerado das mudanças políticas, 
econômicas, sociais e tecnológicas no 
mundo tem como consequência frequen-
tes rupturas de tendências. Essas rupturas 
aumentam a incerteza com relação ao 
futuro [...].

Os autores discorrem ainda que o 
acesso às informações sofreu um impacto de 
grandes proporções, o que dificulta de forma 
considerável a gestão das estratégias a serem 
tomadas pelas organizações. 

Daí a importância de dispor de 
ferramentas que auxiliem a organização em 
planejas seus passos. Como consequência pode-
se notar a ascensão da elaboração de cenários, 
como tática organizacional para um planejamento 
estratégico mais eficiente, fornecendo maior 
transparência com relação ao risco de uma ou 
mais decisões. 

A ideia central não é apenas atingir 
um mercado desejado. Schwartz (2006, p. 11) 
explica que:

Num processo de cenários, os gestores in-
ventam e depois consideram, em profundi-
dade, várias histórias de futuros igualmente 
plausíveis. As histórias são pesquisadas 
cuidadosamente, recheadas de detalhes re-
levantes, orientadas para as decisões reais e 
projetadas (espera-se) para trazer surpresas 

e inesperados progressos de compreensão. 
[...]. O objetivo não é escolher um futuro 
preferido, e esperar que ele aconteça (ou 
mesmo trabalhar para cria-lo – embora exis-
tam determinadas situações nas quais agir 
ou criar um futuro melhor é uma função 
útil dos cenários). [...] o objetivo é tomar 
decisões estratégicas que sejam possíveis 
para todos os futuros possíveis.

Assim, cenários pode ser colocado 
como um procedimento sistemático que 
ajuda a identificar possíveis tendências que 
eventualmente o ambiente organizacional pode 
assumir, além das forças que podem alterar este 
ambiente. Isto permite pensar em prováveis 
planejamentos para cada cenário desenvolvido 
(RATTER, 1979).

Problema de Pesquisa

Considerando os fatos acima colocados 
é possível extrair algumas considerações. Em um 
primeiro momento percebe-se que o ambiente 
de negócio vem sofrendo mudanças como um 
todo, fato que vem causando nos gestores o 
anseio por descobrir formas mais eficientes de 
alicerçar seu planejamento estratégico. Momento 
em que surge a discussão sobre a colaboração de 
cenários para o meio organizacional.

Outra questão de igual relevância aqui 
destacada se relaciona ao Ensino Superior, 
seguimento este que vem ganhando espaço em 
estudos acadêmicos e administrativos. Com 
critérios cada vez mais rígidos para avaliação 
de qualidade das IES (SAMPAIO, 2000), é 
um ambiente que ao mesmo tempo em que se 
torna mais competitivo tem visto sua demanda 
aumentar consideravelmente (INEP, 2013).

Tal fato faz surgir à necessidade de um 
estudo prospectivo que aponte as potencialidades 
e fragilidades do setor educacional de nível 
superior, e que ao mesmo tempo mostre sua 
contribuição com o desenvolvimento regional.

Assim surge a proposta da presente 
pesquisa, que por meio de um estudo de caso 
pretende investigar os possíveis cenários para 
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o centro Universitário de Franca, com base 
em eventos levantados a partir da visão de 
colaboradores da Instituição Municipal de Ensino 
Superior (IMES) diretamente ligados à atividade 
de ensino. Espera-se que com os resultados 
levantados se possam apresentar contribuições 
significativas na forma de gestão, não só da 
instituição, objeto desta pesquisa, mas também de 
outras instituições e esferas da educação regional.

Objetivos

A presente pesquisa tem por objetivo 
geral elaborar cenários prospectivos para o setor 
de prestação de serviços de ensino superior, 
na cidade de Franca, Estado de São Paulo, no 
horizonte temporal de cinco anos, tendo por 
foco o Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca. 
Também cabe destacar a busca dos seguintes 
objetivos específicos:

1. identificar as tendências para o ambiente 
pesquisado, bem como as rupturas do 
mesmo, por meio da prospecção;

2. identificar, no ambiente de negócios, 
ameaças e oportunidades para as IES;

3. colaborar para que haja maior confiabilidade 
na análise do negócio para a instituição 
estudada, de forma que ela possa ser mais 
precisa na elaboração do planejamento 
estratégico e nas tomadas de decisão.

4. auxiliar, não apenas a IES foco do presente 
estudo, mas também as demais, de forma 
geral, no tocante ao seu crescimento, 
contribuindo assim para o desenvolvimento 
de Franca e região.

1 Referencial teórico

Incertezas e Prospecção

Por mais que uma organização disponha 
de uma forte cultura organizacional, o ambiente 
externo sempre se fará presente em suas decisões. 
Fatores como transformações na economia 

mundial compõem o portfólio de elementos 
que devem estar presentes no planejamento 
estratégico. Entretanto, tornou-se comum 
observar as empresas se preocuparem apenas 
com fornecedores e clientes.

Ignorar a dinâmica que o mercado 
vem ditando é não estar atento ao papel que 
empreendimentos concorrentes assumiram no 
ambiente organizacional. 

Um Contexto de Mudanças

Inovações Tecnológicas, Velocidade da 
Informação e Globalização Econômica devem 
ser encarados como fatores presentes e atuantes 
no ambiente organizacional nos dias de hoje. Lidar 
com mudanças repentinas, tornou-se uma realidade 
presente no cotidiano das empresas. É comum 
ver planejamentos estratégicos não atingirem seu 
objetivo por falta de informações completas sobre 
o meio onde a organização se situa.

O tema incerteza necessita ser tratado 
com maior cuidado. Nesta perspectiva Choo 
(2006) apresenta uma grande contribuição ao 
mencionar que a adoção de procedimentos 
padrões pode institucionalizar certas decisões, 
o que exerce influência no processo decisório e 
na forma da organização lidar com a incerteza.

Também se faz necessário considerar 
que 

hoje, a velocidade da mudança e a magnitu-
de dos choques são maiores do que nunca. 
Isso não era normal no passado, mas essa 
é a nova normalidade. Vai além das inova-
ções disruptivas e abrange novos choques 
(KOTLER; CASLIONE 2009, p. 3).

Pontos de Ruptura

A tradicional ferramenta usada para lidar 
com incertezas, onde as decisões se baseavam em 
eventos ou situações já enfrentadas, não mais 
corresponde com a realidade das empresas. 
Atualmente se pode perceber a presença de 
um dinamismo no meio organizacional que 
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exige uma estratégia competitiva alicerçada, que 
permite a identificação de prováveis rupturas de 
tendências (PORTER, 1989).

Um exemplo verídico do fato aqui 
destacado pode ser dado pela tradicional empresa 
do ramo de máquinas de escrever Olivetti. Esta 
marca foi considerada líder em seu segmento por 
sua qualidade. Ao se deparar com o surgimento 
de novas tecnologias, a Olivetti encontrou um 
adversário diferente dos concorrentes que ela 
estava acostumada a superar.

O surgimento dos editores de texto 
trouxe um novo rumo ao mercado datilográfico, e 
mesmo que inicialmente fossem mais trabalhosos 
e de difícil aprendizagem uma vantagem os 
colocava na frente da Olivetti e seus concorrentes,: 
eles permitiam revisão de texto, possibilitando 
tanto a alteração de conteúdo, quanto a correção 
de eventuais erros sem que fosse preciso refazer 
a  página inteira.

Araújo (2009, p. 92) cita que neste caso 
há a identificação de um: 

exemplo clássico de cegueira diante de uma 
tecnologia de ruptura. A empresa não enten-
deu o potencial da ruptura e preferiu continu-
ar investindo nas tecnologias sustentadas que 
lhe garantiriam produtos cada vez melhores 
para seus consumidores. Este foi o erro.

Outro exemplo fica por conta da crise 
econômica internacional de 2008. Seu início 
se deu com títulos da dívida imobiliária norte-
americana.

Kotler e Caslione (2008, p. 13) 
consideram que 

o grande colapso financeiro global de 2008 
deixou todo o mundo arfando à procura 
de ar, enquanto o mercado despencava em 
queda livre imprevisível e incontrolável, de 
um dia para o outro

Seu efeito refletiu consequências em 
todo o planeta, em cada empresa que possuía um 
computador ligando-a a grande rede mundial. 
(PEREIRA, 2010)

Assim se caracterizam os breakpoints 
(pontos de rupturas), que segundo Strebel (1993), 
são identificados quando um determinado 
mercado ou setor produtivo apresenta mudanças 
de tendências. 

Trata-se de estabelecer uma visão que 
congregue um panorama das possíveis tendências 
que poderiam vir a assumir o ambiente de 
negócios. Assim sendo, nos dias atuais uma 
organização não será capaz de sobreviver se não 
considerar que houve uma drástica mudança na 
forma de condução dos negócios (Toaldo, 2006).

Incerteza Globalizada

Em uma definição preliminar é possível 
estabelecer que o advento desta chamada “Era 
Global” trouxe às organizações, concorrentes de 
todas as partes do mundo: hoje o ambiente de 
negócios está internacionalizado (KOTLER e 
CASLIONE, 2009). Ainda para explicitar melhor 
o tema, pode ser verificada a colaboração de 
Marqui (2004, p. 9) que considera em sua pesquisa 
o fato de que “junto à globalização econômica, deu-se 
também a globalização da concorrência”.

Cenários Prospectivos

Como citado, o uso de ferramentas que 
auxiliem no sentido de antever eventos avessos 
a um planejamento estratégico previamente 
elaborado, é de grande importância para as 
diversas organizações.

Dos métodos existentes, cenários 
prospectivos vêm ganhando cada vez mais força 
no meio empresarial e acadêmico. O estudo de 
cenários tem por base a prospecção de fatores 
ou eventos que tendem a impactar o ambiente de 
determinada empresa em um espaço de tempo 
(Schwartz, 2003). 

De forma geral, pode-se evidenciar 
que trabalhar esta ferramenta é fazer uso de 
um procedimento sistemático, que tem por 
finalidade identificar as possíveis tendências 
que podem assumir o ambiente organizacional. 
Também auxilia na identificação das forças 
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que podem impulsionar o ambiente, causando  
transformações desfavoráveis, tornando 
assim, possível enfrentá-las. Da mesma forma, 
cenários permite aproveitar melhor as possíveis 
oportunidades que podem vir a surgir. (RATTER, 
1979).

Conceituação

Uma importante contribuição para a 
definição de cenários é visualizada no estudo 
de Schwartz (2006, p. 16) ao considerar que 
"cenários são uma ferramenta para nos ajudar a 
adotar uma visão de longo prazo num mundo de grande 
incerteza". Da mesma forma Porter (2004, p. 
243), colabora definindo a ferramenta como 
“visões parciais e internamente consistentes de como 
o mundo será no futuro e que podem ser escolhidas de 
modo a limitar o conjunto de circunstâncias que podem 
vir a ocorrer”.

Outra definição parte do estudo de 
Kotler e Caslione (2009, p. 89) para quem “cenários 
é o método de planejamento estratégico adotado pelas 
organizações para flexibilizar os planos de longo prazo”. 

Em resumo, a organização passa a 
possuir uma visão geral mais consistente de 
seu ambiente, reduzindo desta forma o risco 
em enfrentar as turbulências presentes em seu 
caminho. (SHOEMAKER 1995).

Origem

Em um registro histórico podem ser 
encontradas técnicas no tempo dos faraós 
egípcios, ou ainda na antiguidade grega. 
Entretanto, o estudo de cenários, tal como é 
concebido nos dias atuais, tem suas raízes no 
decorrer da segunda guerra mundial, quando 
se havia a necessidade de prever qualquer 
movimento adversário antes de assumir uma 
posição de batalha. (MARCIAL e GRUMBACH, 
2002).

Os autores ainda salientam que houve 
um grande incremento do tema no pós-guerra, 
com a contratação de um grupo de peritos pela 
Força Aérea Americana para que pudessem 

conceder uma orientação de como se proceder 
nos anos que se seguiriam, anos estes marcados 
por uma eminente retomada do conflito a 
qualquer ação mal concebida.

Posteriormente advieram os estudos da 
Royal Dutch Shell nos primeiros anos da década 
de 1970 e a publicação do texto "Cenários e 
administração estratégica", por Michel Godet 
(MARCIAL e GRUMBACH, 2002). Ainda é 
possível citar a criação da empresa de prospectiva 
Global Business Network, por Peter Schwartz e 
Pierre Wack, em 1988, fato que contribuiu com o 
incremento dos estudos de cenários prospectivos.

A Experiência Brasileira

O trabalho com cenários no Brasil 
não possui longa data, mas seus resultados 
vêm fornecendo vantagem competitiva para as 
organizações. Os primeiros estudos datam da 
década de 1980, com empresas do setor público 
(BNDES, Eletrobrás, Petrobrás e Eletronorte), 
que necessitavam trabalhar “com projetos de longo 
período de maturação, o que exigia uma visão de longo 
prazo” (MARCIAL e GRUMBACHI, 2002. p. 31).

Outros dois estudos ainda foram 
desenvolvidos pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da Republica: 
“Cenários exploratórios do Brasil 2020” (em 1997) 
e “Cenários desejados para o Brasil” (em 1998).

A partir de então, o contexto nacional 
impulsionou a necessidade desta ferramenta, com 
destaque a entrada da década de 1990, quando 
ocorreu a abertura de mercado, proporcionada 
pelo governo Collor (LANZANA, 2005).

Os anos 2000 trouxeram uma nova 
realidade ao empresariado brasileiro, com o 
aumento da concorrência global e uma crise 
que reduziu o abismo existente entre os países, 
e mais uma vez pôde-se visualizar o surgimento 
de oportunidades no mercado internacional 
(KRUGMAN, 2009). Diante disto, torna-se 
evidente que o estudo prospectivo é de real 
importância na gestão estratégica das empresas 
brasileiras.
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Ensino Superior e Desenvolvimento

Em uma definição básica, o conceito 
de desenvolvimento apresenta, em uma de 
suas dimensões, a questão da satisfação das 
necessidades básicas da sociedade, ou seja, levar 
o homem a um estágio de contentamento acerca 
de suas necessidades preliminares (FURTADO, 
2000). Inicialmente este parece ser um papel 
dos agentes governamentais, que de algum 
modo necessitam estabelecer formas de atender 
as populações, criando uma estrutura com 
processos eficientes que atuem neste sentido.  
Notório é que o “processo de invenção de novas 
formas sociais não se faz nas universidades, mas os 
seus ingredientes mais nobres são fabricados nessas 
instituições” (FURTADO, 1984, p. 61).

Ao mesmo tempo, não é difícil observar 
em dias atuais o aparecimento de uma crescente 
onda de estudos administrativos ligados ao 
ensino. O que justificaria tal acontecimento está 
relacionado à percepção, tanto por parte das IES 
quanto dos pesquisadores, sobre da existência de 
uma inter-relação entre uma melhor formação 
educacional e o desenvolvimento presente 
em tempos de transformações econômicas e 
tecnológicas globais. Nas palavras de Dias e Dias 
(1999, p. 73) existe uma grande necessidade:

[...] em compreender a relação entre cresci-
mento econômico real, emprego e educação 
em um contexto de globalização econômi-
ca. Especialmente podemos observar que 
o sucesso de um país qualquer na gestão 
do emprego e do crescimento econômico 
de longo prazo está no setor educacional, 
que dita o comportamento de todos os 
outros setores e de si próprio. É ele que 
está encarregado de produzir indivíduos 
mais produtivos que, por sua vez, tornam 
as empresas e os equipamentos mais produ-
tivos e inserem o país no mercado mundial, 
competitivamente.

A Importância da Educação

Em vista do que foi apresentado é 
possível estabelecer o entendimento que educação 
e desenvolvimento possuem relação direta, uma 

vez que, quanto maior a capacitação profissional 
maior será o desempenho dos profissionais 
atuantes no mercado de trabalho Ao mesmo 
tempo em que a produção de conhecimento 
faz com que o processo de desenvolvimento 
possua maior sustentabilidade. Da mesma forma 
é importante ressaltar que profissionais melhores 
qualificados estão em vantagem diante da grande 
evolução tecnológica observada nos dias atuais. 
(KOTLER; CASLIONE, 2009).

No entanto, no contexto empresarial nos 
dias atuais, a escassez de profissionais qualificados 
vem se tornando cada vez mais presente. 
Diversas vagas se tornam ociosas por falta de 
pessoas com aptidão e conhecimento necessários 
para desempenhar funções estratégicas nas 
organizações (DUTRA e CARVALHO, 2006). 
Tais fatos apenas colaboram com um entrave no 
desenvolvimento, em cuja promoção às empresas 
tem papel fundamental.

Um fato que ganhou grande destaque 
e faz com que pesquisadores dedicassem certa 
atenção foi à eminência do quesito inovação 
no meio organizacional, perspectiva esta que 
esboçou questões sobre o papel das IES no 
desenvolvimento. A partir de então, uma 
discussão ganhou força, especialmente após os 
anos 1990, surgindo a contextualização de um 
Sistema Nacional de Inovação, que considera 
principalmente as novas vertentes tecnológicas 
disponíveis no ambiente empresarial. Este 
conceito, somado ao aprofundamento dos 
discursos sobre a importância do regionalismo, 
resultaram na emergência do conceito de Sistema 
Regional de Inovação (ROLIM e SERRA, 2009).

Assim, é possível determinar que o 
impacto das Instituições de Ensino Superior 
atinge a comunidade como um todo, com reflexo 
direto sobre a vida das pessoas. Por um lado 
pode-se perceber uma relação mais direta, que 
atinge a vida das pessoas no aspecto econômico, 
com um desenvolvimento que perpetua ao longo 
do tempo. Por outro lado pode ser notada uma 
ação no sentido global, que afeta o todo regional. 
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O Papel das IES

Cruz (2005), em seu estudo, observa 
que se tornou fato raro encontrar formação 
de conhecimento fora dos muros de uma IES, 
conhecimento este que para o autor é elemento 
chave para que haja desenvolvimento:

O início do século XXI nos mostra, es-
cancaradamente, que o conhecimento é a 
base do desenvolvimento. Década atrás, 
em países como o nosso, acreditava-se que 
vantagens comparativas como terra, clima 
e baixos salários poderiam ser instrumentos 
de atração de investimentos e de desenvolvi-
mento. Hoje o mundo reconhece que, além 
de capital e trabalho, o insumo fundamental 
para a criação de riqueza é o conhecimento 
(CRUZ, 2005, p. 423)

Em outras palavras, o que se pode 
concluir é que trabalhar em prol de uma 
Instituição de Ensino Superior que desempenha 
suas atividades com qualidade é colaborar com 
o desenvolvimento, tanto daquela localidade 
quanto nacional. Ainda pode ser citada a 
colaboração de Martins (2000, p. 56), sobre o 
tema o autor disserta que:

O sistema de ensino superior ocupa uma 
posição estratégica e fundamental no 
processo de modernização e de desen-
volvimento do país. Tem a função de for-
necer quadros profissionais capacitados e 
pessoal qualificado cientificamente para 
atender às diversas, e cada vez mais com-
plexas, demandas tanto do setor público 
quanto do privado, para isso precisando 
melhorar continuamente seu método de 
graduação.

O autor ainda destaca que a questão 
socioeconômica de qualquer país está estritamente 
ligada ao destaque se se dá à Educação Superior, 
de forma que é perceptível que países com maior 
desenvolvimento para sua população estão na 
vanguarda quando o assunto é a atenção dedicada 
às IES. 

O Ensino Superior

A discussão sobre o Ensino Superior 
brasileiro se faz necessária, bom como verificar 
sua evolução histórica, até os conceitos de 
regulamentação, existentes nos dias atuais.

Ensino Superior no Brasil: Evolução Histórica

O Ensino Superior brasileiro passou 
por diversas fases desde sua implantação com 
a vinda da família real em 1808 e a criação dos 
cursos de Direito e Medicina. Aqui se fará menção 
de algumas destas fases, que caracterizaram a 
Educação Superior no Brasil.

Em um primeiro momento, pode ser 
destacada, ainda em seu primeiro período, a 
nomeação de docentes pela própria monarquia. 
Após a proclamação da República, em 1889, 
poucas mudanças ocorreram, com destaque 
principal à instituição de diretores que 
coordenassem as IES (COLOMBO e CARDIM, 
2010).

Entretanto, ainda não se aspirava 
um ensino que visasse à construção do 
conhecimento, o qual foi visualizado na década 
de 1930, com Anísio Teixeira e suas aspirações 
de uma Universidade capaz de ser livre em 
ideias. Contudo seu objetivo encontra entraves 
com a instauração do Estado Novo em 1937 
(LUCKESI, 1998).

Com a redemocratização, em 1945, foi a 
vez de Darcy Ribeiro pensar um Ensino Superior 
voltado á prática da pesquisa científica. Como 
resultado de seus primeiros esforços verificou-se 
fundação da Universidade de Brasília, fundada 
“a partir de uma reflexão nacional, sobre os 
problemas nacionais” (LUCKESI, 1998, p. 35). 
Entretanto, mais uma vez que tais projetos são 
impedidos de conclusão pela instauração do 
golpe de 1964.
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Por fim cumpre ressaltar a publicação 
da Lei de diretrizes e Bases da Educação, em 
dezembro de 1996. Para as IES, a LDB – Lei 
9394/96 – trouxe diversas mudanças, sendo as mais 
significativas as relacionadas à introdução de um:

[...] processo regular e sistemático de avalia-
ção dos cursos de graduação e das próprias 
instituições de ensino superior, condicio-
nando seus respectivos credenciamentos e 
recredenciamentos ao desempenho mensu-
rado por essa avaliação. Em caso de serem 
apontadas deficiência, ela estabelece um 
prazo para saná-las; caso isso não ocorra, 
poderá haver descredenciamentos das IES 
(OLIVE, 2002., p. 42). 

LDB, Regulamentação e Qualidade

Com a LDB adveio uma grande 
evolução das matrículas no Brasil, como 
pode ser verificado na Tabela 1, na qual se 
visualiza as informações de Instituições e alunos 
matriculados de 2003 a 2011.

Tabela 1 – Histórico de IES e Matrículas em Cursos de 
Graduação no Brasil de 2003 a 2011

O que pode ser observado nos dados 
acima apresentados é uma elevação de cerca de 
70% nas matrículas nos nove anos apontados na 
análise. Neste período cabe um destaque especial 
aos setores Privado e Federal, que obtiveram altas 
de 78 e 77 pontos percentuais respectivamente. 
Cabe destacar que os programas governamentais 
de incentivo a Educação Superior ganharam 
grande destaque neste período, dentre eles pode 
ser destacado financiamentos estudantis como 
Pro-Uni e Fies e ainda um grande incremento de 
vagas na rede federal (CATANI e HEY, 2007).

Ainda analisando os dados dispostos 
na Tabela 1 é de grande interesse observar que 
entre as instituições de ensino municipais houve 
uma queda na quantidade de matrículas, que 
girou em torno de 5%, observada a partir do 
ano de 2009, com uma acentuada recuperação 

em 2011. Quando verificada comparação entre a 
quantidade de IES na Tabela 1, pode-se observar 
uma elevação de 27% em sua quantidade, com 
destaque às Instituições Estaduais (alta de 69%).

Se for tomado o quadro atual, com base 
nos dados de 2011, é possível verificar que o 
maior segmento no Ensino Superior é o Privado, 
que conta com mais de 70% das matrículas 
efetuadas no ano citado. Posteriormente vem as 
IES Federais e Estaduais, e com um percentual 
equivalente a 2% encontram-se as IMES, 
ocupando a última posição.

Tais dados assumem uma significância 
relevante no presente estudo, especialmente 
quando se pretende efetuar a análise de impactos 
externos no ambiente de uma IMES, caso do 
Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca.

Da mesma forma algo que tem chamado 
a atenção é o ensino da Educação à Distância 
(EAD). Esta modalidade cresceu em uma maior 
proporção se comparada às matrículas como um 
todo. A Tabela 2 mostra este fato.

Os dados apresentados pelo INEP 
(2013), recolhidos pelo Censo da Educação 
Superior possibilitam verificar que o número de 
IES que oferecem curso nesta modalidade cresceu 
cerca de 260% entre 2003 e 2011, principalmente 
se considerado os cursos de graduação. Sobre a 
quantidade de matrículas é possível verificar uma 
elevação superior à 1800%, ponderada também 
principalmente pelo ensino em cursos de graduação.

Tabela 2 – Evolução dos Cursos de Graduação à Distância 
no Brasil de 2003 a 2011

Sobre os cursos sequenciais, é possível 
notar que seguem a mesma tendência dos cursos 
presenciais, que de acordo com os dados do 
INEP (2013) passaram de 52.082 para 25.716, 
uma redução de 52%.
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Em relação aos dados coletados pelo 
INEP (2013) é possível realizar uma comparação 
entre as tabelas 1 e 2, de forma que se tomado o 
percentual de alunos matriculados em EAD em 
2003 e 2011 nota-se um considerável aumento 
na proporção no intervalo de tempo. Em 2003 
o número atingia 1%, enquanto que em 2011 o 
percentual de participação chegou a 15% (INEP, 
2013).

Entretanto algo perceptível e de grande 
valia para o presente estudo se encontra no 
fato de que se comparado às matrículas em 
EAD no decorrer dos anos é possível verificar 
significativa queda na velocidade da elevação real 
na quantidade de alunos. Após atingir seu ápice 
entre os anos de 2006 e 2007 com mais de 96% 
houve significativa queda no crescimento. No 
último levantamento o indicador ficou abaixo 
dos 7%.

2 Procedimentos metodológicos

A pesquisa científ ica apresenta 
grandes contribuições para os diversos campos 
dos saberes, por meio dela o sujeito adquire 
ferramentas para conhecer mais o seu objeto. 
A pesquisa, por meio dos procedimentos 
científicos, oferece condições de se chegar às 
respostas das incógnitas que permeiam tanto 
o meio acadêmico quanto no cotidiano do ser 
humano em geral (Gil, 1999).

Ainda é importante que se faça uso 
de outra colocação de Gil (2002, p. 17), onde o 
autor discorre sobre a forma com que a pesquisa 
é concebida, ao dizer que:

A pesquisa é desenvolvida mediante o 
concurso dos conhecimentos disponíveis 
e a utilização cuidadosa de métodos, téc-
nicas e outros procedimentos científicos. 
Na realidade, a pesquisa desenvolve-se 
ao longo de um processo que desenvolve 
inúmeras fases, desde a adequada formação 
do problema até a satisfatória apresentação 
dos resultados.

Metodologia e Procedimentos Amostrais

O presente estudo trabalha com o 
conceito de triangulação ao fazer uso de duas 
técnicas de pesquisa para se chegar a um terceiro 
ponto (Duarte, 2009). 

Desta forma, espera-se obter uma análise 
mais profunda dos dados levantados, analisando-
os sob ângulos diferentes (CRESWELL, 2010). 

Ao trabalhar com o método quantitativo 
opta-se pelo “emprego da quantificação tanto na coleta 
de informações, quanto no tratamento delas por meio de 
técnicas estatísticas” (Richardson, 1999, p. 70). 

As informações coletadas serão de 
grande valia se trabalhadas de forma a expressar 
numericamente as probabilidades de ocorrência 
de determinada variável no ambiente estudado.

Entretanto o presente trabalho 
não se limita à construção de cenários. Para 
uma abordagem completa os cenários aqui 
desenvolvidos serão analisados e dentro de 
uma perspectiva ambiental buscará se definir 
os impactos que poderão causar no objeto do 
presente estudo. Desta forma, uma opção pela 
abordagem qualitativa auxilia neste estudo, que 
nas palavras de Flick (2004, p. 17) “encontram-se 
especificamente incorporados no processo de pesquisa, 
sendo melhor compreendidos e descritos através de uma 
perspectiva do processo”.

Assim sendo a pesquisa qualitativa 
apresentará significativa contribuição para 
o estudo, de forma a compreender certas 
especificidades ambientais.

Estudo de Caso

O presente estudo trabalha com a 
pesquisa de campo, que se torna útil quando se 
faz uso de um modelo em função da realidade 
estudada (MÁTTAR NETO, 2002). Assim, faz se 
uso do estudo de caso para atingir seus objetivos.
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Yin (2005, p. 20) coloca que 

utiliza-se estudo de caso em muitas situa-
ções, para contribuir com o conhecimento 
que temos dos fenômenos individuais, or-
ganizacionais, sociais, políticos e de grupo, 
além de outros fenômenos relacionados. 

Desta forma este trabalho busca a 
coleta de dados por meio de dois questionários 
aplicados a gestores, docentes e funcionários do 
Uni-FACEF – centro Universitário de Franca

O primeiro questionário foi elaborado 
de forma a inquirir os respondentes acerca de 
fatos e/ou eventos que possam impactar a IMES 
em um espaço de tempo de cinco anos. Tabulada 
esta lista, e de acordo com a frequência em que 
os eventos aparecem, se elenca um número entre 
quinze e vinte eventos para compor a segunda 
etapa da pesquisa.

Em seguida, os eventos selecionados são 
enviados a um segundo grupo de colaboradores 
da IMES, que de acordo com sua experiência, 
atribuem a possibilidade de tais variáveis 
ocorrerem, bem como o quanto isso será 
interessante para a instituição.

Metodologia para Elaboração de Cenários

O desenvolvimento dos cenários 
seguirá o modelo proposto por Blanning e 
Reinig (1998). Almeida, Onusic e Machado Neto 
(2005, p. 5) auxiliam a entender este modelo ao 
descrevem que os autores elaboraram:

um método estruturado de avaliação das 
variáveis nos cenários esboçados e discutem 
sua implementação através de um caso. 
Os autores sugerem que se faça uma lista 
de eventos indicando-se a probabilidade de 
ocorrência destes eventos, obtida a partir 
da votação por um grupo de participantes 
do processo. Em seguida é construída uma 
matriz de eventos, onde no eixo horizontal 
tem-se a probabilidade do evento (P) e no 
eixo vertical o quanto o evento é favorável 
ou desfavorável (F) para a organização ou 
empresa que está desenvolvendo a análise.

Este método permite trabalhar com três 
cenários: Otimista, Pessimista e Realista. Para 
tanto se fará uso de duas ferramentas, que são 
abaixo apresentadas.

Método Delphi

O Método Delphi se inicia com a 
elaboração de uma lista de variáveis pertencentes 
ao ambiente no qual se insere o objeto de 
estudo do qual se pretende prospectar o cenário. 
Posteriormente, passa a se trabalhar com um 
grupo de peritos também ligados ao tema, sobre 
a Probabilidade de os mesmos eventos virem a 
ocorrer, bem como sua Favorabilidade para o 
setor estudado. As notas variam de 0 (impossível 
/ improvável) a 10 (altamente possível / 
provável), (MARCIAL e GRUMBACH, 2005).

Um fator que deve ser respeitado é o 
anonimato dos respondentes, desta forma se 
trabalha com dois grupos distintos: sendo o 
primeiro de peritos, responsáveis pela elaboração 
das estimativas e os analistas, aos quais cabe a 
interpretação e análise das respostas.

Matriz de Impactos Cruzados

A Matriz de Impactos Cruzados 
busca “estabelecer a interdependência existente 
entre todos os aspectos de um problema, 
verificando-se como a ocorrência ou não de um 
determinado evento pode aumentar ou diminuir 
a probabilidade de ocorrência de outros” 
(MARCIAL; GRUMBACH, 2005, p. 64)

Brainstorming (2010) disserta que o 
Método de Impactos Cruzados “engloba uma 
família de técnicas que visam avaliar a influência 
que a ocorrência de um determinado evento 
traria sobre a probabilidade de ocorrência de 
outros”. Isso permite a identificação das “forças 
motrizes”, as quais necessitam ser consideradas 
na definição das alternativas estratégicas no 
planejamento organizacional.

Desta forma espera-se contribuir com a 
gestão não apenas da instituição foco do presente 
trabalho, mas que a iniciativa atinja também mais 
organizações pertencentes ao setor educacional.
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3 Resultados

Aqui são apresentados os resultados 
preliminares da pesquisa de campo, ou seja, a 
relação de eventos já sugeridos, relacionando 
cada qual a sua área de impacto. 

Eventos

Primeiramente serão aqui discutidos os 
aspectos ambientais e macroeconômicos. Como já 
colocado, o desenvolvimento atual especialmente 
do mundo ocidental vem demonstrando que as 
economias locais não estão mais isoladas.

Tal fato atinge não somente a situação 
econômica dos países, mas do mercado como um 
todo, o que sugere a existência de um ambiente 
de negócios internacionalizado (KOTLER e 
CASLIONE, 2009). Desta forma é possível 
verificar que fatos ocorridos nos mais diversos 
e longínquos locais podem impactar o ambiente 
organizacional das empresas.

Do mesmo modo acontecimentos 
domésticos podem, a todo instante, ser 
visualizados no cotidiano brasileiro, sendo da 
mesma forma, identificado como variações 
capazes de afetar diretamente o planejamento 
de qualquer negócio.

Exemplo disto pode ser dado pela 
estabilidade econômica e as alterações na política 
cambial, ocasionadas pelo Plano Real, que 
revelaram um estado de profundo desequilíbrio 
na estrutura das empresas brasileiras, que não se 
apresentavam prontas para enfrentar o impacto 
de tais mudanças; e a isso ainda pode ser somada 
a ambição por um novo e promissor mercado que 
se abriu ao empresariado brasileiro: a exportação 
(MANCUSO e OLIVEIRA, 2006).

Dentro do contexto econômico nacional, 
podem ser contemplados eventos que se relacionam 
a trabalho e renda, incentivos e/ou guerras fiscais, 
distribuição de renda, crescimento econômico, PIB 
e outros. Da mesma forma devem ser considerados 
possíveis variáveis que se relacionem ao ambiente 
econômico internacional como a ascensão dos países 
em desenvolvimento, os BRICS, o MERCOSUL 
e outros blocos econômicos, o fenômeno China, 

projeção do Brasil na economia internacional, 
globalização, e outros.

A Tabela 3 contempla uma síntese dos 
eventos sugeridos neste tema.

Tabela 3 – Eventos Relacionados aos Aspectos 
Macroeconômicos

Enfraquecimento da economia da região de Franca.
Ocorrer queda da indústria calçadista da cidade de Franca.
Depreciação da indústria agropecuária das cidades ao redor de 
Franca.
O estabelecimento de parcerias regionais de incentivo e 
desenvolvimento de áreas relacionadas aos cursos do Uni-FACEF.
Ocorrer uma crise financeira no Brasil, nos moldes da iniciada nos 
EUA.
Agravamento e/ou não resolução da Crise Econômica Mundial.
Baixo Crescimento Econômico no Brasil.
Elevação do efeito China reduzindo as exportações locais.
Desvalorização do diploma de curso superior no mercado.
Aumento da demanda de profissionais de nível técnico.
Posicionamento mais agressivo da concorrência.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação à área educacional, 
percebe-se que no Brasil, este é um aspecto 
delicado, especialmente no que tange a parte legal. 
Ao se tratar das leis que regem o Ensino Superior, 
fala-se em primeiro lugar da Lei de Diretrizes e 
Base da educação (Lei 9.394/1996). A publicação 
desta lei foi, então, uma contingência de grande 
relevância para as IES, trazendo uma série de 
mudanças que impulsionaram as instituições a 
buscar um enquadramento com relação às novas 
exigências estabelecidas. (SAMPAIO, 2000).

Da mesma forma, legislações auxiliares 
estão constantemente sendo criadas para reger 
as IES, a exemplo da regulamentação de índices, 
como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e 
o Índice Geral de Curso (IGC), assim como o 
ENADE – Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes do Ensino Superior. Embora 
esta regulamentação seja colocada no sentido 
de garantir uma melhor qualidade nos cursos 
de graduação oferecidos, ela causa impactos na 
gestão das IES.

Assim os seguintes pontos são 
importantes ao se abordarem eventos relacionados 
à Legislação Educacional: Incentivos Financeiros 
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(FIES, Pró-Uni, por exemplo), Indicadores de 
Qualidade, Flexibilização/Rigidez na Aprovação 
de Novos(as) Cursos/IES.

Dentro desta perspectiva também foram 
sugeridos eventos, os quais estão resumidos na 
Tabela 4.

Tabela 4 – Eventos Relacionados à Legislação Educacional

Diminuição das bolsas Pró-Uni oferecidas pelo Governo Federal
Incentivos governamentais à cursos técnicos e tecnológicos
Criação de bolsa auxílio voltada às IES municipais
Alteração na quantidade mínima exigida de mestres e doutores
Alteração na quantidade exigida de docentes com dedicação 
integral
Maior rigidez nos critérios de Avaliação Institucional
Fonte: Elaborado pelo autor.

No contexto tecnológico, mudança 
é a palavra que melhor descreve o período. 
Tal situação pode ser destacada em dois 
aspectos diferentes e interdependentes. Em um 
primeiro momento é importante colocar a atual 
“revolução” da tecnologia, onde novas formas 
de processamento e armazenamento de dados, 
equipamentos e utensílios mais eficientes são 
desenvolvidos, bem como meios de comunicação 
e interatividade cada vez mais dinâmicos. Ainda 
é interessante destacar a capacidade de gerar e 
assimilar informação; às pessoas foi oferecido 
um novo meio de busca do conhecimento, mais 
rápido e não tão dispendioso (Oliveira, 1999).

A Tabela 5 contempla os eventos 
sugeridos de forma sintetizada.

Tabela 5 – Eventos Relacionados à Evolução Tecnológica

Valorização por parte do mercado e do governo de formações 
continuadas e de carreiras não convencionais como as novas 
profissões criadas a partir do uso de tecnologia.
Obsolescência de equipamentos utilizados nas aulas do Uni-
FACEF.
Desenvolvimento de novas tecnologias importantes para a 
ministração de aulas.
Surgimento de profissões ligas ao desenvolvimento tecnológico.
Exigência do mercado por profissionais mais preparados 
tecnologicamente.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Incorporações, fusões e aquisições 
também podem ser visualizadas com grande 
frequência no contexto aqui discutido. O que 

antes se via era cada Instituição ser responsável 
por seu planejamento e pela definição de suas 
próprias estratégias. Hoje decisões que envolvem 
mais de uma IES são frequentes no ambiente 
em questão. Ainda cabe destacar o surgimento 
de profissionais da educação, responsáveis 
pela gestão de uma organização específica ou 
um grupo educacional composto por diversas 
IES, tanto quando consultores que se dispõe 
no mercado para auxiliar até mesmo diversas 
Instituições (PORTO E RÉGNIER, 2003).

O s  e ve n t o s  a p u r a d o s  f o r a m 
compendiados na Tabela 6

Tabela 6 – Eventos Relacionados à Fusões e Aquisições

União do Uni-FACEF com a Faculdade de Direito de Franca, 
surgindo uma Universidade.
Fusão da UNIFRAN (Cruzeiro do Sul) com outro grupo 
educacional, propiciando um maior aporte de capital maior.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação à entrada de concorrentes, 
assim como os demais segmentos é possível 
verificar que o mercado de prestação de 
serviços no ensino superior está se mostrado 
mais competitivo. É comum verificar que 
novos empreendimentos educacionais surgem e 
fixam atuação em todos os locais do país. Esta 
propagação deve-se em parta à LDB, promulgada 
em 1996, onde foram dispostas facilitações para a 
inserção de novos empreendimentos no mercado 
(CARVALHO e DOMINGUES, 2006).

A coleta de eventos sobre o presente 
tema está disposta na Tabela 7.

Tabela 7 – Eventos Relacionados à Entrada de 
Concorrentes

A criação na cidade de Franca de outras IES no nível de esfera 
pública, federais, estaduais ou municipais.
A instalação na cidade de Franca de instituições particulares 
de ensino superior com diversos cursos de graduação e pós-
graduação.
Criação de cursos relacionados aos oferecidos no Uni-FACEF no 
campus atual da Unesp de Franca.
Chegada na região de uma Universidade Federal contendo cursos 
relacionados aos oferecidos no Uni-FACEF.
Chegada na região de uma Instituição de Ensino Superior que 
cobra mensalidades muito abaixo do mercado, e com qualidade 
questionável.
Chegada na reunião de mais uma instituição de ensino superior.
Diminuição na demanda de cursos já oferecidos pelo Uni-FACEF.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Educação à distância é um segmento 
que vem ganhando cada vez mais força nos últimos 
anos. Esta modalidade apresenta um aumento 
significativo, passando de 28 alunos matriculados 
em 2003 (quando teve seu início) para 153.567 em 
2010. (INEP, acesso em 02 mar. 2013). Somente 
em Franca, são dez Instituições de Ensino Superior 
que oferecem cursos nesta modalidade, sendo que 
nove delas são IES cujas sedes se localizam fora 
do município. (E-MEC, acesso em 02 mar. 2013).

Diante disto segue na Tabela 8 o 
resumo dos dados levantados.

Tabela 8 – Eventos Relacionados à EAD

A ampliação do oferecimento de cursos à distância pelas diversas 
instituições nacionais e internacionais, com a criação de polos de 
encontros presenciais na cidade de Franca/SP.
Uma política educacional por parte dos governos federais, 
estaduais e municipais que incentivem os estudantes a cursarem 
disciplinas à distância.
Aumento excessivo da demanda de cursos de EAD.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao fazer a opção por uma pesquisa com 
questões cujas respostas são de livre iniciativa 
do respondente se lida com o fato de surgirem 
proposições que possa não se enquadrar na 
estrutura composta. No caso do presente estudo 
foram propostos eventos que embora sejam 
isolados dos demais grupos oferecem um suporte 
de relevante interesse para o tema.

Tais eventos foram dispostos na Tabela 9.

Tabela 9 – Eventos Diversos Propostos

Declínio maior no nível do ensino de base trazendo ainda maiores 
dificuldades para IES proporcionar maior espírito crítico aos 
egressos.
Desvalorização ainda maior dos profissionais dos cursos de 
licenciatura pelos governos estaduais e municipais.
Reconhecimento profissional legal e maior valorização as classes 
profissionais.
Utilização por parte da Prefeitura Local dos recursos financeiros 
do Uni-FACEF.
Fonte: Elaborado pelo autor

4 Considerações finais

Até o presente momento pode-se 
destacar que a pesquisa vem obtendo resultado 
satisfatório em sua concepção. A abordagem 

bibliográfica encontrada tem atingido as 
necessidades do referencial teórico, mesmo sendo 
o tema aqui tratado novo no meio acadêmico.

Tendo apenas sido evidenciados 
resultados parciais da primeira etapa da coleta 
de dados, estas considerações exporão o que se 
pôde constatar até o presente momento.

A motivação para o presente estudo 
partiu das diversas mudanças que ocorrem 
no ambiente organizacional nos dias atuais, 
sobretudo em meios altamente influenciados 
pelas evoluções tecnológicas. Outro fato de 
impacto se refere às alterações na forma de 
propagação da informação.

O Ensino Superior, conforme analisado 
anteriormente, cresceu nacionalmente nos últimos 
anos, o que somado às novas tendências globais, 
o coloca em situação de estudo. A apreciação do 
seguimento educacional de nível superior bem 
como o estudo do meio organizacional vem 
possibilitando apurar a importância das IES em 
dias atuais, dado o ambiente de negócios necessitar 
de subsídios para seu desenvolvimento.

Assim, ao optar por uma coleta de 
dados que trabalhasse principalmente a visão de 
profissionais inseridos no ambiente pesquisado, 
buscou-se entender como o ambiente estava sendo 
visto de dentro para fora, o que é importante 
quando se pretende realizar um planejamento.

Desta forma, com base nas respostas 
recebidas, foi possível selecionar seis áreas que 
contemplassem as possíveis mudanças ambientais, 
nas quais foi distribuída a maior parte os eventos 
levantados. Analisando o ambiente externo e as 
questões macroeconômicas pode ser verificada 
uma atenção especial à questões econômicas 
locais, sendo citadas as principais vertentes de 
negócios regionais. Também é possível notar 
um cuidado com a situação econômica nacional 
e ainda fatores internacionais com impactos 
locais. Por fim verifica-se uma preocupação 
com o mercado onde o profissional formado no 
Uni-FACEF deve se posicionar, e o quanto este 
mercado estará disposto a aceitar este egresso.
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Em uma segunda perspectiva, foi 
possível contemplar eventos relacionados 
diretamente ao ensino superior, especialmente 
o que diz respeito a sua regulamentação. Diante 
dispo pode ser visualizado uma atenção na 
questão dos subsídios dados pelos governos 
aos estudantes, bem como a composição de 
indicadores de avaliação educacional.

Quando o assunto pautou-se no 
desenvolvimento tecnológico, verificou-se 
uma atenção especial na questão profissional, 
especialmente na demanda do mercado. Já na 
dimensão gerencial o que se observa é a presença 
de eventos ligados tanto ao Uni-FACEF quanto á 
sua concorrente direta, de forma que ambas as IES 
podem de alguma forma se envolver em fusões, haja 
vista um processo de aquisição recente envolvendo 
a Universidade de Franca. Cabe destacar que no 
momento do preenchimento do questionário 
o negócio entre a UNIFRAN e a Universidade 
Cruzeiro do Sul não havia sido concretizado.

Quando o assunto abordado se refere 
á concorrentes, verificou-se o levantamento 
de questionamentos envolvendo várias IES, 
tanto públicas quanto privadas, o que inclui a 
entrada ou mesmo a abertura de novos cursos. 
É interessante observar que uma preocupação 
se dá na instalação de uma IES federal, uma vez 
que o próprio Governo Federal tem expandido 
o rol de instituições a ele vinculadas.

Por fim, selecionou-se a Educação 
à distância, modalidade que como destacado 
vem aumentando dia-a-dia em âmbito nacional. 
Na opinião dos respondentes incrementos na 
demanda e oferta podem interferir diretamente 
no Centro Universitário de Fraca, IES que não 
trabalha com esta modalidade de ensino. Também 
foi citada a questão dos incentivos governamentais 
um maior desenvolvimento desta forma de ensino.

Um fato de grande interesse insurge 
quando verificado que eventos isolados são 
verificados na opinião dos respondentes. Um 
questionamento de grande interesse é visto na 
preocupação com os alunos ingressos do ensino 
médio, uma vez que quanto menos preparados 

mais a IES precisa trabalha-lo. A desvalorização 
do professor de níveis básico, fundamental e 
médio também foi exposta como preocupação 
pela rejeição à carreira docente. Entretanto 
também foi relacionado que um maior empenho 
dos profissionais, especialmente dos conselhos 
de classe pode levar a uma maior demanda. Ainda 
pode ser observado, em caso específico do Uni-
FACEF o levantamento da relação da autarquia 
e a Prefeitura de Franca, no que concerne sua 
autonomia e o lidar com os recursos financeiros.

Assim espera-se ao concluir esta etapa 
partir para mapear as questões mais relevantes 
e leva-las novamente ao crivo dos especialistas, 
a fim de determinar o impacto que elas podem 
causar n IMES estudada.

P o r  f i m  d e s t a c a - s e  q u e  o 
desenvolvimento da pesquisa como um todo vem 
se mostrando dentro das expectativas iniciais, 
com vistas a atingir os resultados inicialmente 
propostos.
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Abstract: This paper presents analyzes of  tax 
competition, the development and role of  the 
state in this environment. The theme has not 
yet tax war large collection of  scientific studies, 
and is currently in evidence in the media, this is 
the motivation that generated academic interest. 
The main objective of  this paper is to describe 
the possible impacts of  the fiscal war on regional 
development. Can be classified as a descriptive 
study, consisting of  an analysis of  the theoretical 
framework that results from literature. Initially, 
some theories on the concept of  regional deve-
lopment and sustainability are presented. Then, 
the study shows the role of  the state and some 
aspects of  the current tax structure. They are 
subsequently related data on tax war. After the 
theoretical framework, there is a topic that sum-
marizes the methodological aspects of  the article. 
Finally, are the results and concluding remarks. 
This item corresponds to the preliminary results 
of  an ongoing study.

Word-keys: regional development; integration; 
tax war.

Introdução

O tema proposto neste trabalho, parte 
do princípio de que o Estado caracteriza-se 
como uma instituição responsável por promover 
a igualdade e o desenvolvimento social e 
econômico da sociedade. Para realizar sua função, 
um dos recursos utilizados pelo Estado é a 
arrecadação tributária. Além de representar as 
receitas públicas, os tributos são caracterizados 
por uma finalidade extrafiscal, entendida como a 
ocorrência de impactos na sociedade a partir da 
implantação ou alteração de normas tributárias. 
Isto significa que, ao instituir tributos, o Estado 
provoca reflexo nas tomadas de decisão, 
fomentando ou inibindo investimentos.

~ 9 ~

GUERRA FISCAL ENTRE MUNICÍPIOS: Um Possível Obstáculo Ao Desenvolvimento 
Regional

Lucas Antônio Santos
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto 

Resumo: O presente trabalho apresenta análises 
acerca da guerra fiscal, do desenvolvimento e do 
papel do Estado neste ambiente. O tema guerra 
fiscal ainda não possui grande acervo de estudos 
científicos, e atualmente está em evidência nos 
meios de comunicação, sendo esta a motivação 
que gerou o interesse acadêmico. O principal 
objetivo deste trabalho é descrever possíveis im-
pactos da guerra fiscal sobre o desenvolvimento 
regional.  Pode ser classificado como um estudo 
descritivo, sendo composto por uma análise do 
referencial teórico que é resultante de pesquisa 
bibliográfica. Inicialmente, são apresentadas algu-
mas teorias sobre o conceito de desenvolvimento 
regional e sustentabilidade. Em seguida, o estudo 
apresenta o papel do Estado e alguns aspectos da 
estrutura tributária vigente. Posteriormente, são 
relacionados dados sobre a guerra fiscal. Após 
o referencial teórico, há um tópico que sintetiza 
os aspectos metodológicos do artigo. Ao final, 
estão os resultados e considerações finais. Este 
artigo corresponde a resultados preliminares de 
um estudo em andamento.

Palavras-chave: desenvolvimento regional; inte-
gração; guerra fiscal.
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Ao praticar a guerra fiscal, o ente 
público concede benefícios tributários com o 
objetivo de atrair investimentos.

Este estudo apresenta uma análise 
da relação existente entre a guerra fiscal e o 
desenvolvimento, a partir da hipótese geral de 
que há mais consequências negativas do que 
positivas. Tal hipótese está relacionada aos 
crescentes debates divulgados pelos meios de 
comunicação atualmente.

Diante destes fatores, o problema da 
pesquisa proposto é: Como a guerra fiscal pode 
afetar o desenvolvimento regional?

Quanto ao objetivo geral, é possível 
considerar: descrever possíveis impactos da 
guerra fiscal sobre o desenvolvimento regional. 
Para alcançar o objetivo geral, são propostos os 
seguintes objetivos específicos:

• Re f l e t i r  sob re  o s  conce i to s  de 
desenvolvimento sustentável e integração 
regional

• Analisar o papel do setor público na 
promoção do desenvolvimento

• Observar os aspectos da guerra fiscal na 
atualidade

Quanto ao tipo de pesquisa, este artigo 
pode ser classificado como descritivo, por 
apresentar uma análise fundamentada em dados 
bibliográficos que descrevem cada elemento 
presente no problema de pesquisa. Os resultados 
obtidos podem ser utilizados como apoio a novas 
pesquisas com outras técnicas metodológicas, 
como entrevistas e pesquisa documental. 

No primeiro tópico deste trabalho 
está o referencial teórico, subdividido em 
três subtópicos. No primeiro subtópico são 
delineados conceitos acerca do desenvolvimento 
regional e da sustentabilidade e estão presentes 
teorias que versam sobre os polos de crescimento 
e a migração de investimentos, aspectos que 
relacionam o desenvolvimento local às práticas 

de guerra fiscal. No segundo subtópico tópico 
também estão presentes as considerações sobre 
o papel do Estado na sociedade e os principais 
aspectos da estrutura tributária vigente no Brasil. 
Quanto ao terceiro subtópico, são apresentadas 
as possíveis origens da guerra fiscal, seus 
objetivos, e seus impactos na sociedade.

O segundo tópico apresenta os 
procedimentos metodológicos utilizados.

No terceiro tópico constam as análises 
dos resultados da pesquisa.

As considerações finais estão no quarto 
tópico, em que é possível observar a confirmação 
da hipótese inicial, as limitações da pesquisa e a 
proposta para novos estudos.

1 Referencial teórico

1.1 Desenvolvimento: Conceitos e Definições

Dentre as primeiras teorias a propor 
o conceito de desenvolvimento, algumas 
caminhavam em direção a uma ideologia 
fundamentalista, onde a ocorrência de um 
crescimento econômico era equiparada ao 
desenvolvimento. Neste aspecto, quando 
um determinado país ou região amplia sua 
produção (seu PIB), este estaria crescendo e 
consequentemente se desenvolvendo. É fato que 
a retração econômica pode implicar em barreiras 
ao desenvolvimento, mas sua prosperidade não 
pode ser caracterizada como equivalente ao 
desenvolvimento, pois este último depende de 
muitos outros elementos. 

Assim, o planejamento estratégico 
é necessário para a determinação de quais 
investimentos têm prioridade de ser fomentados, 
reconhecendo os setores onde serão realizados 
tais investimentos como participantes da 
Política Pública. Cavalcanti e Peci (2005, p. 40) 
afirmam que as transformações recentes na 
esfera pública apontam uma maior participação 
do setor privado na economia e a existência de 
novas dinâmicas que afetam a governabilidade, 
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reconhecendo a multiplicação de atores que 
participam do processo de políticas públicas.

Este reconhecimento não deve ocorrer 
apenas por parte do setor público, pois o “próprio 
mercado, há que se reconhecer, é bastante ativo na 
formulação de políticas públicas” (PEREZ, 2006, p. 
171).

Em suma, a garantia do desenvolvimento 
sustentável de forma igualitária caracteriza o 
papel principal do Estado, e as políticas de 
proteção social enquadram-se como grandes 
instrumentos para se alcançar este objetivo.

Um dos fatores mais importantes 
no Desenvolvimento Regional é a existência 
de um parque tecnológico capaz de suprir as 
necessidades locais de inovação, e as indústrias 
de alta tecnologia passam atualmente por um 
processo complexo na determinação dos locais 
onde realizar suas instalações. Cada indivíduo 
está, mesmo que composto de suas características 
individuais e peculiaridades, em constante 
interação com outros indivíduos e organizações, 
o que afeta suas decisões. É o caso da decisão 
sobre onde o empreendedor irá realizar o 
investimento de seu negócio, como aponta 
Benko (1999), ao considerar que o problema 
da localização das atividades é importante ao 
empresário, por envolver custos de produção. 
O autor ressalta que o Estado e as coletividades 
territoriais também devem estar atentos, pois são 
responsáveis pela distribuição harmoniosa das 
atividades no espaço.

Neste contexto, nota-se a relação do 
setor público, onde os custos de produção 
englobam o sistema tributário, influenciando 
assim as decisões do empreendedor sobre onde 
realizar a instalação de sua empresa. Outro ponto 
onde se nota a relação do setor público com o 
desenvolvimento regional pode ser encontrado 
na obra de Martinelli e Joyal (2004), ao considerar 
o setor público como estimulador das inovações, 
um fator relevante para o desenvolvimento local. 
Os autores complementam que as condições 
locais culturais, econômicas e sociais são 
fundamentais para a capacidade de inovação 

governamental, afirmando que o principal 
papel do setor público é “estimular os elementos 
que viabilizam a inovação, tornando-a possível” 
(MARTINELLI; JOYAL, 2004, P.58-59).

No ambiente onde coexistem as 
organizações, existe um elemento que sempre 
esteve presente ao longo do tempo: a diversidade. 
Há sociedades ricas, pobres, capitalistas, socialistas, 
além das inúmeras diversidades culturais que 
envolvem as crenças, costumes e valores de cada 
local. Entretanto, a diversidade não é considerada 
um problema desde que cada sociedade possa 
desenvolver-se com suas características, o fator 
preocupante é a desigualdade, este sim é capaz 
de impedir que o desenvolvimento ocorra. A 
globalização, a abertura comercial, a comunicação 
rápida e eficiente proporcionada pelas novas 
tecnologias, são traços marcantes do mundo atual, e 
todos estes são elementos capazes de proporcionar 
o crescimento econômico, mas o crescimento 
não deve ser equiparado ao desenvolvimento, 
pois trata apenas de um de seus componentes. 
Desenvolvimento é caracterizado não somente 
por mudanças econômicas quantitativas, mas 
principalmente mudanças qualitativas sobre a 
vida das pessoas e organizações. O conceito mais 
utilizado atualmente é chamado desenvolvimento 
sustentável, o qual envolve aspectos econômicos, 
sociais e ambientais. Valentim (2008, p. 11) aponta 
a dificuldade de se discutir o “econômico” sem 
envolver questões políticas e sociais no contexto 
atual, identificado como Sociedade da Informação.

No aspecto econômico, o crescimento 
equilibrado e igualitário é fundamental para 
o desenvolvimento. A questão social pode 
ser entendida como o bem-estar das pessoas, 
alcançados através da preservação de seus direitos 
à saúde, educação, segurança, lazer, e diversos 
outros que garantam a dignidade de todos os 
cidadãos. A relevância da questão ambiental é 
verificada na necessidade da preservação dos 
recursos naturais, subsídios importantes para 
a sobrevivência. A escassez ou mau uso destes 
recursos pode trazer sérios riscos à saúde e à 
dignidade humana, sendo um fator adverso ao 
desenvolvimento.
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Para obter altos níveis de qualidade de 
vida, com crescimento econômico e preservação 
ambiental, é fundamental a participação do 
setor público, como um agente gerenciador que 
fomenta as inovações e organiza a sociedade 
para que suas características culturais sejam 
ferramentas de promoção do desenvolvimento. 

Se as interações ocorridas entre os 
membros e organizações que compõem a 
sociedade promovem mudanças nesta sociedade, 
o papel do setor público, por estar vinculado 
a todos ao mesmo tempo, tem um poder 
maior ainda sobre tais mudanças. Dentre os 
diversos projetos públicos, aqueles ligados 
diretamente ao fomento do desenvolvimento 
devem ter destaque nas agendas de trabalho dos 
gestores públicos como seu principal objetivo. 
Para Granja (2010), existem muitos tipos de 
projetos: sociais, institucionais, comunitários, 
entre outros, mas os projetos de investimento 
para o desenvolvimento local, de forma geral, 
pretendem dinamizar ou qualificar aspectos 
geradores do desenvolvimento.

Para se criar projetos eficientes que 
promovam o desenvolvimento, é necessário o 
conhecimento aprofundado das características 
que envolvem cada local, ou seja, seus dados 
históricos e geográficos, suas condições 
demográficas, seus recursos naturais, e, 
principalmente, seus aspectos culturais, pois 
o sucesso na aplicação de qualquer projeto 
dependerá em grande parte da aceitabilidade 
pelas pessoas envolvidas. Para Furtado (1984, 
p. 28), a retomada do desenvolvimento é um 
processo endógeno e que requer criatividade 
artística no plano político, se manifestando 
apenas diante da aguda percepção do momento 
histórico e de uma elevada vontade coletiva.

Considerando que há diferenciações 
internas e contradições de interesses, como na 
visão de Dallabrida (2000), a linha estratégica 
dos projetos de desenvolvimento regional 
devem conhecer as necessidades e aspirações 
existentes para se formular uma pauta comum, 
“não necessariamente consensual”, mas que 
envolva da melhor forma possível o conjunto 

de interesses da coletividade regional. É neste 
aspecto que Furtado, no trecho acima, entende 
o desenvolvimento como processo endógeno.

Dallabrida (2000, p. 37), afirma 
que a ordem econômico-social imposta 
pelos atores hegemônicos atualmente não 
contribui para o processo de desenvolvimento 
regional, fundamentado na autonomia e na 
territorialidade. O princípio da endogenização 
requer a contemplação das necessidades e 
aspirações da coletividade regional no processo 
de desenvolvimento.

1.1.1 Teorias do desenvolvimento

Um dos principais autores brasileiros 
que o desenvolvimento é Celso Furtado. Em sua 
obra intitulada “Dialética do Desenvolvimento” 
apresenta a essência do pensamento dialético 
como a ideia de que o todo não pode ser explicado 
pela análise isolada de suas distintas partes, e 
assim o problema central da dialética trata-se 
do conhecimento da totalidade do fenômeno 
histórico. Tal referência é utilizada para afirmar 
que diversas variáveis não econômicas podem 
resultar em mudanças econômicas, alegando que o 
desenvolvimento social e cultural está diretamente 
ligado ao desenvolvimento econômico, pois o 
desenvolvimento não é produto, mas sim processo.

O desenvolvimento econômico é 
então definido por Furtado (1964, p. 29) 
como um processo de mudança social em 
que há a satisfação de um número crescente 
de necessidades humanas, por meio de uma 
diferenciação no sistema produtivo resultante da 
introdução de inovações tecnológicas.

Os conflitos representam parte do 
processo de desenvolvimento, pois provocam 
movimentos em cadeia envolvendo elementos 
culturais que levam a sociedade à busca de 
mudanças, onde atuará a ciência em busca de 
outras inovações.

Marshall (1982) trata da eficiência 
do trabalho e sua obra explica o surgimento 
de indústrias especializadas. Um grande apoio 
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à obra de Alfred Marshall está na teoria 
smithiana, ao abordar a divisão do trabalho e a 
organização social, elementos fundamentais para 
a sobrevivência de uma população tornando-a 
capaz de aproveitar os recursos locais. Ao estudar 
a indústria, o autor comenta que a organização 
eficiente baseia-se em manter cada trabalhador 
capacitado por suas aptidões com as melhores 
máquinas e instrumentos para seu trabalho. 
Retoma-se outra concepção smithiana, onde a 
execução repetitiva de determinada atividade 
leva a uma ação quase automática, resultando em 
um trabalho mais ágil e habilidoso. O papel do 
maquinário também é importante neste processo, 
pois alivia o esforço dos músculos humanos e 
assume as atividades monótonas. A produção 
em larga escala representa ainda redução de 
custos de produção, além de permitir o estoque 
de produtos para melhores negociações de preço. 

Apesar do foco na área industrial, 
as abordagens de Marshall (1982) podem ser 
replicadas para outras atividades, resultando na 
ideologia de que o desenvolvimento, num sentido 
amplo, está diretamente ligado à organização, 
cooperação e articulação.

A obra de Kuznets (1983) comprara 
a estrutura dos países desenvolvidos com os 
subdesenvolvidos. Inicialmente distribui a economia 
em 3 setores principais: Agricultura (com sua 
indústria), Indústria (mineração, manufatura, 
construção, transportes e comunicação) e 
Serviços (comerciais, financeiros, imobiliários, 
pessoais, mercantis, domésticos, profissionais e 
governamentais). Um fator importante sobre os 
países desenvolvidos é que, com uma indústria 
diversificada, passam a ter uma demanda por serviços 
diversificados, como recreação, saúde e educação, 
resultantes do aumento da renda do consumidor. 
Ao abordar os países subdesenvolvidos, estes são 
caracterizados por baixa renda per capita e baixo 
índice de produto por trabalhador.

Indústrias que incorporam mais 
tecnologia e produzem bens de maior valor 
agregado têm maior dinamismo de mercado, o 
que impulsiona o crescimento e desenvolvimento 
destas indústrias e dos países onde atuam. 

O trabalho de Steindl (1983) limita-se à 
questão do desenvolvimento econômico, e mostra 
os padrões de concorrência e a importância da 
gestão dos custos nas atividades industriais. A 
questão inicial proposta é identificar a origem 
das diferenças de custo no âmbito de um mesmo 
ramo de atividade industrial. A obra aponta 
ainda a extinção das firmas marginais (empresas 
que trabalham com margens próximas de zero), 
através do processo de implantação de inovação 
tecnológica pelas empresas progressistas, que 
buscam a redução de custos e conquistam 
maiores margens de lucro. As firmas marginais 
não conseguem concorrer com empresas que 
conseguem diluir seus custos, pois apresentam 
processos pouco produtivos. É apresentado um 
estudo nos E.U.A, concluindo que quanto maior 
o porte da empresa, maiores os salários, lucros e 
retorno. Em um contexto geral, devido ao grande 
número de pequenas empresas, estas empregam 
muito, porém com pouca remuneração.

Myrdal (1972) estuda o principio da 
causação circular e acumulativa, que pode ser entendido 
como um ciclo vicioso dos fatores que causa a 
persistência e ascensão da desigualdade. O autor 
recorre à obra de Winslow para definir este ciclo. 
O texto comenta que “o pobre é pobre porque é pobre”. 
O autor explica que o pobre por não ter condições 
de se alimentar bem, pode encontrar-se em estado 
de saúde debilitada, não tendo condições de 
trabalhar, o que lhe tira a oportunidade de adquirir 
renda, e sem rendimentos não pode cuidar de sua 
saúde, resultando num processo contínuo que o 
impede de conquistar maiores salários, melhor 
alimentação, saúde, educação, e outros serviços. 
Assim, o indivíduo que se encontra em tal situação 
não terá condições de sair da linha da pobreza. 
Myrdal (1972) acredita que é possível romper este 
circulo vicioso através de uma intervenção política 
planejada. Entretanto, aceita que as políticas 
podem não ter efeitos eficientes sobre aspectos 
culturais muito fortes, citando como exemplo 
o preconceito racial contra os negros nos EUA.

Diversos outros autores além dos que 
foram apresentados já estudaram o conceito 
de desenvolvimento, entretanto ao apresentar 
estas obras buscou-se delinear alguns passos 
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das variações que o conceito sofreu até chegar 
às teorias adotadas atualmente nas pesquisas 
científicas; o desenvolvimento sustentável.

1.1.2 Desenvolvimento Sustentável

A t u a l m e n t e  o  c o n c e i t o  d e 
desenvolvimento sustentável está em evidência, 
sendo citado em muitos estudos científicos. Para 
Sachs (2004), os objetivos do desenvolvimento 
são muito mais amplos que os do crescimento, 
o qual se resume à multiplicação de recursos 
materiais. Esta visão é complementada por 
Guimarães (2001, p. 56) ao afirmar que são 
necessárias, além da acumulação de bens e 
serviços, mudanças qualitativas na qualidade 
de vida e felicidade das pessoas, envolvendo 
questões sociais, culturais, estéticas e de satisfação 
de necessidades materiais e espirituais, para que 
ocorra o desenvolvimento.

Albuquerque e Zapata (2008, p. 
218) também refletem sobre o conceito de 
desenvolvimento sustentável aqui discutido. O 
autor afirma que o desenvolvimento local não 
se refere apenas ao aspecto econômico, mas 
também ao desenvolvimento social e sustentável 
ambientalmente, caracterizando uma visão 
integrada dessas dimensões a partir de um 
desenho elaborado com a participação dos atores 
locais nos próprios territórios.

Um dos autores que começa a realizar a 
revisão do conceito de desenvolvimento é Perroux 
(1967). Sua obra sintetiza o desenvolvimento 
como a combinação de transformações mentais 
e sociais de uma população que permitam o 
aumento de seu produto. O autor faz ainda 
distinção entre economia de crescimento e 
economia de desenvolvimento. Ao atingir o 
meio humano há uma repercussão natural no 
desenvolvimento cultural. Na análise considera 
os países subdesenvolvidos caracterizados 
por i lhotas de crescimento econômico. 
Sequencialmente, a obra passa ao estudo dos 
polos de desenvolvimento e seus meios de 
propagação. Neste aspecto o autor fala dos 
efeitos de aglomeração, que pode ser entendido 
como a reunião de atividades complementares em 

um mesmo espaço geográfico, proporcionando 
ganhos nas áreas de transportes, comunicação, 
e outras, reduzindo custos. Neste meio torna-se 
necessário o reinvestimento de lucro na região e 
o auxilio de regiões mais desenvolvidas a regiões 
com maiores dificuldades.

O crescimento demográfico que resulta 
em um planeta superpopuloso e a sustentabilidade 
ambiental são os temas abordados também por 
Sachs (2004). O crescimento da população no 
século XXI levou a um total de 6,6 bilhões 
de pessoas. Este crescimento provocou uma 
extrapolada aglomeração de pessoas, resultando 
em problemas como: fome crônica, degradação 
ambiental, doenças pandêmicas, terrorismos, 
êxodo em larga escala entre outros. Em seguida 
é assinalado o conceito da “era da convergência”, 
onde os países mais pobres superam os mais 
ricos em termos de velocidade de crescimento 
da renda per capita. São apontadas ainda algumas 
consequências positivas e negativas das tendências 
apresentadas.

A questão da sustentabilidade é 
trabalhada de forma aprofundada por Sachs 
(2004), iniciada pelo conceito de desenvolvimento 
sustentável como aquele que “responde às 
necessidades do presente sem pôr em risco a 
satisfação das necessidades das gerações futuras”. 
O desenvolvimento sustentável é composto pela 
relação entre o social, o econômico e o ambiental. 
Daí surge a necessidade da criação de tecnologias 
sustentáveis e fomento ao conhecimento científico 
através de financiamentos pelo setor público ou 
premiações, buscando o crescimento das áreas 
de Pesquisa e Desenvolvimento. As tecnologias 
sustentáveis podem formular soluções para 
energias limpas e renováveis, conservação da 
biodiversidade, entre outros, mas é fundamental 
a sua aceitabilidade por parte das empresas e da 
sociedade para sua adoção. A necessidade de 
aplicar políticas sustentáveis é fundamentada no 
fato da capacidade de regeneração dos recursos 
naturais ser menor que a capacidade de uso e 
captação, portanto, cabe aos órgãos públicos o 
controle e formulação de políticas públicas de 
fomento ao desenvolvimento sustentável.
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O desenvolvimento endógeno é 
apresentado por Vásquez Barquero (2001) sob 
a aceitabilidade de duas linhas de pensamento, 
sendo a primeira fundamentada nas organizações 
e em seus processos produtivos, e a segunda 
nos mecanismos e sistemas produtivos 
locais que impulsionam o desenvolvimento. 
Ambos são correlacionados para afirmar 
que o desenvolvimento endógeno é “um 
paradigma adequado para interpretar a dinâmica 
econômica de cidades e regiões”. Para o autor, 
o desenvolvimento local endógeno é resultado 
da maximização na aplicação do potencial de 
desenvolvimento, entendido como a somatória 
dos recursos utilizados com economias de 
escala não aproveitadas. O autor ressalta que 
o desenvolvimento local tem que levar em 
conta as características locais. No sentido 
do fortalecimento das características locais, 
e consequentemente, do fortalecimento do 
capital social, é que acontece o desenvolvimento 
endógeno.

Veiga (2010) aborda a questão da 
sustentabilidade e da economia verde. O autor 
destaca 3 correntes: maximizar o crescimento 
econômico por toda parte, transição das nações 
com altos índices de desenvolvimento para 
prosperidade sem crescimento e reconfiguração 
do processo produt ivo:  ecoef ic iência . 
Inicialmente, é abordada a conscientização da 
necessidade de cuidar do planeta e de aplicar a 
sustentabilidade. Muitas vezes o tema é utilizado 
como estratégia de marketing e não como ação 
social consciente.

A sustentabilidade, para Veiga (2010), 
deve buscar o equilíbrio entre o econômico, 
o social e o ambiental. Dentre os elementos 
que envolvem o desenvolvimento sustentável 
encontramos a redução nas disparidades de 
capacidade tecnológica entra países de “primeiro 
mundo” e países emergentes, utilização de 
energias renováveis, descarbonização, que podem 
ser alcançados com o uso da educação científica 
e a participação da sociedade através da iniciativa 
individual de seus membros.

1.2 O Setor Público e o Sistema Tributário Nacional

A seguir são expostas informações 
acerca da estrutura política nacional, as funções 
e estrutura do setor público e de seu sistema de 
tributação.

1.2.1 O Estado

A vida em sociedade,  desde as 
primeiras comunidades, enfrenta situações 
de conflitos, seja entre seus membros, seja 
com outras sociedades, além de problemas 
de ordem natural. E todos estes obstáculos 
induzem à necessidade de uma instituição 
central, articuladora, que possa ser responsável 
pela organização da sociedade. Assim surge 
o Estado, despontado na Grécia, foco dos 
estudos de grandes filósofos, como na obra 
intitulada O Espírito das Leis, de Montesquieu 
(2005), onde aborda as formas de governo 
(Monarquia, Despotismo e República), as 
funções do Estado e a separação dos três 
poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Em suas teorias, defende a ideia de que, apesar 
de distintos, os três poderes devem sempre 
atuar de forma coordenada e harmônica.

A partir desta concepção, Rousseau 
(1978) ao escrever a obra Do Contrato Social, 
chega a apontar o poder Legislativo como o 
poder central e o elemento fundamental na 
função do Estado. Este autor considera que o 
povo deve participar ativamente da formulação 
das leis que irão nortear a sociedade e que será 
principal instrumento de atuação do Estado.

No Brasil, o principal elemento 
legislativo atualmente é Constituição Federal de 
1988, onde há todas as diretrizes fundamentais 
que regem os direitos e deveres, sejam estes 
individuais, coletivos ou políticos, onde há 
também as definições e atribuições de cada ator 
na organização político-administrativa bem como 
toda e qualquer normatização em que as demais 
leis, decretos e documentos legislativos devem 
se basear.
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Em seu artigo 6º, estão relacionados os 
direitos sociais à educação, saúde, alimentação, 
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e à infância, e 
assistência aos desamparados. 

Desta  for ma,  o  Estado tem a 
responsabilidade de garantir estes e diversos 
outros direitos à sociedade Quanto à forma 
de atuação do Estado, existem muitas teorias 
importantes, entretanto, duas linhas opostas 
podem ser identificadas com grande destaque: a 
matriz liberal e a matriz marxista.

Os autores clássicos do liberalismo 
defendem que a participação do Estado deve ser 
a menor possível, e que a liberdade concedida aos 
indivíduos não leva ao caos, mas ajusta-se a um 
modo de organização natural automaticamente, 
principalmente nas questões de mercado ao 
abordar o liberalismo econômico, como aponta a 
teoria smithiana em suas teorias afirmando que uma 
“mão invisível” se encarrega de criar o equilíbrio 
não justificando a interferência governamental. No 
marxismo encontramos uma ideologia em que a 
sociedade caminharia do socialismo ao comunismo, 
atribuindo ao Estado em um momento inicial, um 
alto poder de atuação para extinguir a desigualdade 
social e, quando se chegasse a um ponto onde não 
há mais a exploração de uma minoria detendo o 
poder econômico sobre uma maioria enquadrada 
em uma classe operária, o Estado passaria a ser 
desnecessário, pois os direitos seriam garantidos 
pela igualdade.

Em ambas as teorias, ou qualquer 
outra intermediária, muda-se os limites de 
atuação do Estado, entretanto, em todas elas é 
de sua responsabilidade garantir que os direitos 
fundamentais sejam respeitados. Em geral, as 
sociedades passam por ciclos naturais, onde 
estes limites aumentam e retraem de tempos 
em tempos, evitando que o Estado torne-se 
absolutista ou que desapareça.

No regime socialista, cabe ao Estado 
prestar serviços públicos diretamente à sociedade 
naquelas atividades previstas nos direitos 
fundamentais, como educação, saúde, entre 

outras. Quando a sociedade encontra-se em 
um regime mais liberal, caracterizado pela 
forte presença do capitalismo, o Estado passa 
a realização destas atividades para o mercado, 
agindo apenas como órgão fiscalizador, regulador, 
ao qual fica responsável por garantir que sejam 
respeitados limites na atuação deste mercado 
evitando o abuso contra a sociedade com preços 
elevados ou outras práticas comuns. Neste 
aspecto comenta Reis (2003) sobre a necessidade 
de reexame das relações entre o Estado e o 
mercado, e ainda, entre o Estado e a sociedade 
civil. Para o autor, no primeiro caso, compete às 
políticas públicas analisar de que formas o Estado 
pode atuar para assegurar a provisão de bens e 
serviços públicos em que a administração pública 
não realiza a produção e distribuição. As agências 
reguladoras são um caso claro da delegação 
do Estado para o mercado das atividades que 
lhe são confiadas. Vale ressaltar que a ideia 
proposta não se refere à terceirização, pois, se 
fosse o caso, os serviços prestados por agentes 
privados seriam remunerados com receitas 
públicas, o que poderia ser considerado uma 
atuação governamental direta. A transferência 
do serviço ao setor privado pode ser encontrada 
nas privatizações de empresas públicas ou no 
surgimento de instituições privadas onde o setor 
público não consegue atender toda a demanda 
existente, como é o caso da educação, onde há 
atualmente escolas públicas e particulares em 
todos os níveis de ensino.

Ao afastar-se da função executora dos 
serviços mencionados, que são fundamentais 
para eu ocorra o desenvolvimento, o Estado 
passa a ser considerado um agente indutor do 
desenvolvimento, desempenhando ainda um 
papel muito relevante. Como afirmam Cavalcanti 
e Peci (2005, p. 42) “A participação da sociedade civil 
não pode ser apresentada como uma estratégia de o Estado 
ausentar-se de suas responsabilidades, delegando-as à 
sociedade civil”.

Os projetos públicos têm como 
objetivos principais a redução nos desníveis 
sociais, a cidadania, a garantia aos direitos 
fundamentais, e diversos outros elementos que 
são necessários à sociedade para que possa haver 



108

5º Seminário de Pesquisa | 2013

desenvolvimento. Para Granja (2010), há diversos 
tipos de projetos, como por exemplo, os sociais, 
os institucionais, os comunitários e aqueles 
ligados ao investimento para o desenvolvimento 
local, os quais pretendem dinamizar ou qualificar 
aspectos que fomentem o desenvolvimento local.

Desta forma, nota-se a importância 
no papel da administração pública no processo 
de desenvolvimento regional, uma vez que suas 
ações podem fomentar ou inibir as decisões da 
sociedade. A autora complementa que os recursos 
utilizados nos projetos podem ser: materiais, 
organizacionais, de pessoal, financeiros, cognitivos, 
ambientais e de poder. Dentro dos recursos 
financeiros estão os tributos, e a gestão destes 
tributos pela administração pública pode fomentar 
áreas econômicas ou sociais que se encontrem em 
dificuldade, através de isenções, subsídios ou outros 
mecanismos de gestão tributária.

1.2.2 Tributos: aspectos e princípios

Para que o setor público possa cumprir 
com suas funções, atuando nas esferas sociais 
e econômicas através de investimentos em 
infraestrutura, segurança, saúde, previdência 
e assistência social, emprego, transporte e 
comunicação, regulamentações, educação, e demais 
responsabilidades a ele atribuídas, além de “garantir 
a promoção da ordem, do bem-estar e do progresso 
aos grupos sociais que dele fazem parte” (MARIA; 
LUCHIEZI, 2010), o Estado se utiliza da cobrança 
de tributos para auferir receitas financeiras. Para 
Grzybovski e Hahn (2006, p. 841), “Tributo é elemento 
inerente à existência do Estado, necessário à organização da 
sociedade e ponto nevrálgico da relação Estado-cidadão.” O 
autor ainda aponta que o tributo tem uma finalidade 
social, onde o cidadão tem o dever de pagá-lo, 
enquanto o Estado tem o dever de “aplicá-lo em 
benefício do bem-estar comum”. Os tributos, 
procedentes da Antiguidade, possibilitam a vida 
em sociedade através da contribuição individual de 
cada pessoa em favor da comunidade (OLIVEIRA, 
2008, p. 1). Para Tristão (2003, p. 49) “Tributos 
são as receitas derivadas que o Estado recolhe do 
patrimônio dos indivíduos, baseado no seu poder 
fiscal, mas disciplinado por normas de direito 
público que formam o Direito Tributário”.

No Código Tributário Nacional, o 
Artigo 3ª aponta o tributo como toda prestação 
pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção 
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada.

Nota-se, portanto, a existência da 
finalidade arrecadatória e da finalidade social, 
entretanto há outras óticas possíveis, como 
o caso da finalidade regulatória da economia. 
Esta função está presente na obra de Rezende, 
Pereira e Alencar (2010, p. 25). Os autores 
afirmam que a finalidade regulatória trata-se de 
um mecanismo utilizado pelos governos para 
executar a política fiscal e econômica, em que, 
instituindo, aumentando ou reduzindo tributos, 
como nos casos de concessão de benefícios 
fiscais, os governos influenciam a economia 
como um todo, a partir da influencia nas decisões 
individuais dos agentes econômicos.

A influência da tributação na economia 
vai além da aplicação destas receitas em obras 
públicas, tratando-se de um instrumento de 
gestão importante para a administração pública. 
Na visão de Brito (2005, p. 30) o tributo é a única 
arma contra a estatização, uma vez que, sem ele 
o Estado precisaria monopolizar a atividade 
econômica para realizar seus fins sociais.

Um forte impasse existe na relação 
Estado-contribuinte, onde cada um busca 
maximizar interesses próprios. Tal relação 
pode ser vista nas palavras de Cruz (2010, 
p. 32), ao considerar que “pagar impostos é um 
problema de cooperação”.  Para o autor, o fisco 
busca a maximização da arrecadação, enquanto 
o contribuinte busca a minimização, ou até a 
isenção, do pagamento de tributos, o que leva 
ao elemento ‘confiança’ para compatibilizar os 
divergentes interesses. O Estado deve confiar 
na eficiência da fiscalização para que não haja 
sonegação, enquanto o contribuinte deve confiar 
na eficiência do setor público ao investir em 
políticas públicas adequadas à população.

Este processo de confiança abordado 
ocorre de maneira subjetiva, mas deve ser levado 
em consideração como um importante elemento da 
gestão pública. Uma ação adotada atualmente para 
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aumentar a confiabilidade do Estado pode ser vista 
na publicação de todos os seus dados financeiros 
em um sistema conhecido como “transparência”, 
através de meios eletrônicos. Dessa forma o 
cidadão tem acesso às informações contábeis 
que demonstram como estão sendo utilizados os 
recursos tributários. Entretanto, o principal fator 
que visa garantir que todos os cidadãos cumpram 
com suas obrigações tributárias, para que uns 
não paguem pela inadimplência de outros, é a 
fiscalização. Neste aspecto, Cruz (2010) acredita 
que a fiscalização tende à realização do interesse 
público, havendo mais do que o poder de fiscalizar, 
podendo ser considerado um “poder-dever”. O 
autor complementa que a fiscalização não é uma 
opção ou discricionariedade da administração 
tributária, mas sim uma obrigação emanada em 
lei, cujo objetivo principal da política tributária é 
administrar a legislação vislumbrando a arrecadação.

O poder de tributar, para Cruz (2010), 
é um dos aspectos da soberania estatal, pois 
a atividade fiscal consiste em uma função 
executiva baseada em normas emanadas do 
poder legislativo, onde, no exercício de sua 
soberania, o Estado necessita do fornecimento 
de recursos pelos indivíduos para cumprir 
suas funções em favor do interesse público. 
Nesse sentido, a eficiência na administração 
tributária é fundamental dentro das atividades 
da gestão pública, uma vez que, conforme 
abordam Leite e Rezende (2010, p. 470), “uma 
ampliação da receita ou otimização da execução 
orçamentária permitirá o melhor funcionamento 
da administração. Com maior capacidade 
financeira, a administração pública tem mais 
capacidade para capacitar seus funcionários e 
aprimorar a gestão.” Pode-se afirmar, então, que 
a maximização das receitas tributárias de acordo 
com os limites que os contribuintes estiverem 
aptos a pagar deve ser realizada, para que os 
serviços públicos possam ser realizados com o 
máximo de qualidade e eficiência.

O âmbito municipal, via de regra, 
captam as necessidades da sociedade antes das 
demais esferas, devido à proximidade de seus 
gestores com a realidade local. Desta forma, 
a descentralização dos municípios, que lhes 

proporciona certa autonomia, pode ser um fator 
importante para obtenção desta eficiência. Mello 
(2007, p. 92) aponta como argumentos favoráveis 
à descentralização a alocação de bens públicos, 
cujos benefícios são espacialmente localizados, 
o fato do fornecimento de bens públicos por 
prefeituras proporcionar maior flexibilização e 
melhor adaptação dos investimentos públicos 
às necessidades e preferências locais e a atuação 
do governo municipal sobre um universo menor 
que as esferas estadual e federal, favorecendo a 
participação da população na formulação das 
políticas públicas.

Atualmente, de acordo com o Guia 
Básico para Gestão nos Municípios (BRASIL, 
2008, p. 7), “o município possui autonomia política, 
legislativa, administrativa, financeira e organizativa, 
característica relevante e inovadora do federalismo 
brasileiro”. A partir desta autonomia, são 
competência da administração municipal a 
prestação de serviços públicos de interesse local, 
o ordenamento territorial, administração do 
uso do solo, proteção do patrimônio histórico-
cultural, gestão e regulamentação de sistemas 
de transporte coletivo, organização e execução 
de serviços fiscais, instituição e arrecadação de 
tributos de sua competência, entre outros. Com 
base nos princípios contidos na Constituição 
Federal e na Constituição Estadual a Câmara 
Municipal elabora a lei orgânica. “Nessa lei 
encontram-se dispositivos sobre atribuições dos poderes 
Legislativo e Executivo municipal, competências e 
procedimentos administrativos, entre outros temas 
relevantes” (BRASIL, 2008, p. 10). Além da lei 
orgânica, encontramos na legislação do município 
o Código Tributário Municipal, onde constam as 
normas, características e requisitos referentes 
aos tributos de sua competência, podendo 
ser observada aí a política fiscal desejada, 
necessitando que esteja sempre atualizada.

Como apontado por Abrantes e Ferreira 
(2010, p. 55), “tributo é gênero de que são espécies os 
impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, o 
empréstimo compulsório, as contribuições sociais e as 
contribuições de seguridade social”, e dentre estas 
espécies, os impostos representam o montante 
mais representativo.
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A cobrança  dos  t r ibutos  es tá 
condicionada a um fato gerador, ou seja, uma 
situação prevista em lei que, ao ocorrer, cria o 
vínculo entre o sujeito passivo (contribuinte) e o 
ativo (setor público), e este vínculo é conhecido 
como obrigação tributária. Abrantes e Ferreira 
(2010, p. 43) definem como fato gerador abstrato 
a hipótese de incidência descrita na lei, ou seja, 
a descrição dos fatos que a legislação identifica 
como tributáveis, enquanto o fato gerador 
concreto trata-se da ocorrência deste fato, que 
originou a obrigação tributária.

É justamente este fato gerador que 
irá classificar em qual espécie encontra-se cada 
incidência tributária. Como o objeto deste 
estudo focaliza em torno da espécie impostos, 
é importante ter ciência de que este se trata de 
um tributo onde a obrigação tributária terá por 
fato gerador uma situação que não depende de 
qualquer atividade estatal específica, não estando 
vinculado a um objetivo prévio, ou seja, no caso da 
cobrança do imposto, o Estado não precisa criar 
nenhum serviço nem oferecer qualquer atividade 
ao contribuinte em troca do seu pagamento, não 
havendo no imposto, a contrapartida requerida 
pela taxa, bastando que a pessoa jurídica de direito 
público tenha competência e crie o imposto 
mediante legislação. (TRISTÃO, 2003, p. 50)

Cabe ao gestor público então, dentro de 
suas atribuições legais, praticar a gestão tributária, 
mantendo a ordem e controle das arrecadações 
para que o Estado possa cumprir seu papel. “Os 
impostos, taxas e contribuições arrecadados pelo Estado 
não devem ser considerados apenas como mais uma 
obrigação do cidadão, mas como o preço da cidadania.” 
(MARIA; LUCHIEZI, 2010). 

A partir do conceito de que a tributação 
é uma das fontes de receitas do setor público, é 
fundamental que o administrador público realize 
uma gestão tributária eficiente, evitando a falta 
de recursos financeiros que possam atravancar 
a realização das Políticas Públicas de atuação 
direta do Estado. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal é um importante instrumento composto 
de normas utilizadas para garantir a eficiência do 
setor público neste aspecto.

O papel social dos tributos pode ser 
observado na obra de Maria e Luchiezi Jr (2010, 
p. 14), ao considerar que os impostos, taxas e 
contribuições arrecadadas pelo Estado não se 
tratam apenas de uma obrigação do cidadão, mas 
representam o preço da cidadania, uma vez que 
a função dos tributos é satisfazer as necessidades 
coletivas não atendidas pelo setor privado.

Na visão de Sicsú (2007) nota-se outra 
importante função dos tributos: a distribuição 
de renda. Para o autor, a política tributária 
orienta as ações da administração tributária e 
representa “um dos mais fortes instrumentos” 
do Estado para distribuir renda e induzir ao 
desenvolvimento econômico e social. (SICSÚ, 
2007, p. 91)

A partir dos conceitos observados 
acima, é possível afirmar que o recolhimento de 
tributos deve ser maximizado para que o Estado 
tenha recursos a ser investidos nos serviços 
públicos demandados pela sociedade, sendo seu 
principal objetivo “administrar as leis tributárias 
aproveitando o máximo do potencial tributário do ente 
tributante.” (MARIA; LUCHIEZI JR, 2010, p. 69). 
Entretanto, uma carga tributária muito alta pode 
afetar de forma negativa o mercado, e impedir o 
crescimento econômico e, consequentemente, a 
geração de empregos e renda, levando a um ciclo 
vicioso de retração econômica e social. A gestão 
tributária, portanto, deve garantir que haja uma 
incidência tributária equilibrada, condizente com 
a realidade observada no setor privado. Desta 
forma, o aumento de alíquotas tributárias não é 
equivalente com aumento de arrecadação, pois 
pode inibir o investimento, reduzindo o número 
de empresas ou de produtos e serviços no 
mercado, além de fomentar outro fator negativo: 
a informalidade.

A redução de alíquotas pode ser 
considerada um instrumento de Política Pública 
que atua fomentando o mercado e que pode 
resultar ainda na redução da informalidade. 
Se a aplicação de incentivos fiscais for bem 
planejada, o volume arrecadado poderá não 
sofrer alterações negativas, ou ainda apresentar 
crescimento ao longo do tempo.
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Um dos princípios estudados na área 
tributária e previsto na Constituição Federal, 
conhecido como Princípio da Isonomia, trata-
se de garantir a igualdade entre os membros 
da sociedade. Ao abordar incentivos fiscais, 
estes podem ser entendidos como concessões 
“para beneficiar áreas menos favorecidas” 
(MARIA; LUCHIEZI JR, 2010, p. 20). Para os 
autores, conceder benefícios fiscais não se trata 
de ferir o Princípio da Isonomia, pois, regiões 
com diferentes graus de desenvolvimento 
necessitam de diferentes políticas públicas, 
como um tratamento tributário diferenciado, 
proporcionando que locais menos desenvolvidos 
se beneficiem de incentivos fiscais para aproximar-
se do desenvolvimento das demais regiões.

Desta forma, a disponibilização de 
incentivos de forma diferenciada busca reduzir 
os desníveis econômicos e sociais existentes, 
sendo esta mais uma caraterística dos tributos 
como instrumento essencial ao desenvolvimento.

Considerando que os municípios são a 
esfera governamental mais próxima da sociedade, 
onde há um processo de comunicação dos 
cidadãos com o setor público mais eficiente e 
a identificação das necessidades e prioridades 
da sociedade é facilitada, os tributos municipais 
ganham representatividade na análise da gestão 
tributária como instrumento de Política Pública. 
Dentre os tributos municipais encontramos 
destaque no IPTU (Imposto sobre Propriedade 
Territorial Urbana) e ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza) com os maiores 
valores de receita do município.

No presente trabalho, o ISSQN será 
o elemento de análise, uma vez que nele 
encontram-se os serviços prestados pela iniciativa 
privada em atividades de Proteção Social. 

Uma justificativa de ser selecionado 
um imposto dentre as espécies de tributos, trata-
se da não vinculação a serviços específicos, não 
impactando diretamente projetos do setor público, 
como é o caso de taxas que são associadas a ações 
do Estado ou contribuições de melhoria vinculadas 
a imóveis por serviços prestados pelo Estado.

1.2.3 Estrutura tributária nas esferas administrativas

O Código Tributário Nacional em 
seu artigo 3º conceitua os tributos como “toda 
prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir”, pois são 
instituídos através de leis como um dever de 
todos os cidadãos, e repassados à administração 
pública sob a forma de valores monetários, e que 
não representam sanções por atos ilícitos.

A tributação é um dos principais 
recursos financeiros do setor público, e é 
utilizada para a manutenção de sua estrutura 
administrativa e operacional além da realização de 
investimentos nos projetos sociais, econômicos, 
culturais, ambientais e em todas as áreas onde 
atua o Estado. Dentre as responsabilidades e 
atividades do Estado, como foi apontado no 
tópico anterior, muitas delas podem atuar como 
promotoras do desenvolvimento, é o caso dos 
investimentos em projetos sociais e assistenciais, 
ou as ações de preservação e cuidado para com 
o meio ambiente, e em todas estas atividades há 
recursos financeiros oriundos de tributos.

“Existem três finalidades distintas para 
a tributação: a fiscal, a extra fiscal e a parafiscal” 
(MARIA; LUCHIEZI JR, 2010, p. 15). A última 
ocorre mediante a delegação da capacidade 
tributária a um ente paraestatal, tanto na 
arrecadação quanto na fiscalização, como é o 
caso de contribuições para financiamento de 
sindicatos e órgãos de classe. Na finalidade fiscal, 
o Estado recolhe tributos como fonte de renda 
para sua manutenção, sem a definição prévia de 
uma aplicação específica.

Existe ainda a finalidade extrafiscal, a 
qual tem duas fortes características. A primeira 
é notada quando um tributo se destina a uma 
aplicação específica, onde este deve ter o valor 
adequado a oferecer arrecadação suficiente 
para realiza-la, independente da capacidade 
econômica do contribuinte. A segunda visa 
incentivar ou desestimular atividades específicas, 
determinando o tributo como uma ferramenta 
de política pública, pois, quando o Estado 
nota a necessidade de fomentar uma atividade 
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econômica em determinada região pode fazê-
lo através de incentivos fiscais e quando uma 
identifica atividades que devem ser limitadas ou 
que estejam saturadas mas o mercado não se 
ajustou automaticamente, como afirma a teoria 
econômica clássica, o Estado pode utilizar de 
elevação nas alíquotas tributárias destes setores 
para desaquecê-los. Isto é possível devido ao fato 
dos tributos afetarem diretamente os custos nas 
organizações, e consequentemente o processo de 
tomada de decisão de seus gestores. 

De acordo com a legislação vigente, os 
tributos podem ser classificados genericamente 
como impostos, taxas ou contribuições, cada um 
com suas características e finalidades, em todas 
as esferas governamentais.

Dentre os principais tributos da esfera 
federal estão: Imposto sobre a Importação (II); 
Imposto sobre a exportação (IE); Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Pessoa 
Física (IRPF); Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza - Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI); Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF); Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); Taxa de 
Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos 
de Graduação; Taxa de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária; Contribuições Previdenciárias; Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição 
Social para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), entre outros

Na esfera estadual: Imposto sobre a 
Propriedade de Veículo Automotores (IPVA); Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de 
Comunicações (ICMS); Imposto de Transmissão Causa 
Mortis ou Dotação de Bens e Direitos (ITDC); Taxa 
de Licenciamento Anual de Veículos; 

Enquanto na esfera municipal, têm 
destaque: Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter 
Vivos (ITBI); Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN); Taxa de Combate a Incêndios; 

Taxa de Coleta de Lixo; Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública, entre outros.

Para que os tributos não sejam aplicados 
com desigualdade, ou de forma injusta, é 
necessário que haja uma fiscalização eficiente, 
capaz de evitar as evasões, a informalidade e a 
inadimplência. No caso brasileiro, conhecido 
por alta carga tributária, a redução nas alíquotas 
torna-se um processo complexo, pois, para que 
a arrecadação não seja prejudicada é preciso 
extinguir a informalidade, onde uns pagam mais 
pelo fato de outros não pagarem a parte que é de 
seu dever. Esta desigualdade também é um fator 
que prejudica a concretização do desenvolvimento, 
devendo ser combatida através da fiscalização, 
como comenta Cruz (2010, p. 30), ao afirmar 
que a fiscalização é uma atividade administrativa 
tendente à realização de um interesse público, 
existindo mais que um poder, um poder-dever 
de fiscalizar, não se tratando de uma opção ou 
discricionariedade mas de uma obrigação legal que 
deve ser cumprida pela administração tributária, 
cujo objetivo principal é administrar a legislação 
vislumbrando a arrecadação.

A s  e s f e r a s  g o v e r n a m e n t a i s 
mais afastadas do cotidiano dos cidadãos, 
compreendidas pelos governos federal e estadual, 
têm maiores dificuldades tanto na fiscalização, 
o que pode afetar sua arrecadação, quanto na 
aplicação de seus recursos, onde muitas vezes 
há projetos de maior necessidade aguardando 
verba para execução enquanto recursos são 
encaminhados para finalidades dispensáveis, ou 
de menor urgência.

Neste aspecto, a administração 
municipal se apresenta com um vínculo maior às 
necessidades da sociedade. Devido à proximidade 
da administração pública, a comunicação é 
facilitada e a arrecadação e aplicação dos tributos 
podem ser mais eficientes. Os principais tributos 
municipais, como foi observado anteriormente e 
é confirmado pelo IPEA (2011) compreendem 
basicamente o IPTU, o ITBI e o ISS, além das 
taxas e contribuições de melhoria que financiam 
atividades específicas.
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Anualmente são publ icados os 
Projetos de Lei Orçamentária pelo Ministério 
do Planejamento, onde se pode verificar que o 
repasse do Governo Federal como Transferências 
a Estados e Municípios fica em torno de 8% do 
orçamento. Desta forma, nota-se que as receitas 
utilizadas nos projetos públicos procedem 
principalmente dos tributos municipais.

Para aprofundamento no estudo e 
alcance dos resultados almejados, é necessária a 
realização de pesquisa envolvendo a conceituação 
de “integração regional” e do tema “guerra fiscal”.

1.3 Guerra Fiscal: aspectos gerais e impactos

Para Lagemann (1995, p.12) a guerra 
fiscal é um processo de competição, realizado 
através de medidas fiscais que afetam a base 
tributária das unidades de governo, trazendo 
vantagens e/ou desvantagens ao bem-estar da 
sociedade, mesmo conflitando com os interesses 
nacionais. Portanto, os incentivos fiscais, 
reconhecidos em muitos trabalhos acadêmicos 
como ações de política tributária para promover o 
desenvolvimento, estariam sendo utilizados com 
foco maior na competição que na cooperação.

O principal objetivo da administração 
pública ao instituir benefícios fiscais e, 
consequentemente, praticar a guerra fiscal é 
a atração de investimentos. Vidmontas et al. 
(2004, p. 125) afirma que a expressão guerra 
fiscal tem origem nas batalhas governamentais 
“no oferecimento de benefícios de toda ordem, 
principalmente fiscais, no intuito de seu território 
ser o escolhido para a instalação das empresas”, o 
que pode ser observado na definição proposta por 
Nascimento (2008, p. 679), em que a guerra fiscal 
é entendida como a disputa entre as Unidades 
da Federação por atração de investimentos ou 
receita tributária.

Dulci (2002), afirma que o processo de 
desenvolvimento desigual é a raiz das operações de 
guerra fiscal, como uma estratégia de recuperação 
econômica realizada por unidades da federação 
para recuperar seu “atraso relativo”. Comenta 
ainda que o abandono de políticas e instrumentos 

coordenadores dentro da estratégia de mudança do 
papel diretivo do poder central sobre a economia 
vincula a guerra fiscal à orientação liberal. 

O CONFAZ, Conselho de Política 
Fazendária, é o órgão responsável por coordenar 
as relações fiscais interestaduais. Para Dulci 
(2002), este se encontra ”esvaziado e impotente” 
perante o crescimento da guerra fiscal atualmente, 
representando um órgão necessário, porém, que 
necessita ser “repensado”. 

Nascimento (2002) aponta duas vertentes 
da competição tributária: vertical e horizontal. 
A guerra fiscal vertical é praticada por níveis 
governamentais diferentes do sistema federativo, 
ou seja, entre União e estados, ou, estados e 
municípios, ou ainda, entre União e municípios. 
Dentre os principais elementos que compõem essa 
vertente estão as transferências governamentais, 
dentre elas, o Fundo de Participação dos Estados 
(FPE), o Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), e outras receitas por repasses, que podem 
ser comprometidas a partir da política tributária 
aplicada em outra esfera governamental. Por outro 
lado, a guerra fiscal horizontal, ainda segundo 
Nascimento (2002), é desenvolvida entre governos 
do mesmo nível hierárquico, onde Unidades da 
Federação disputam a busca por investimentos 
privados entre si, assim como os municípios 
competem dentro sua esfera governamental.

1.3.1 Aspectos favoráveis e desfavoráveis da guerra fiscal

Os incentivos fiscais representam um 
instrumento de política tributária de natureza 
favorável à localidade que o aplica, visando 
exercer sua função extrafiscal, mas a forma 
como estes incentivos são concedidos podem 
determinar se os resultados serão positivos ou 
negativos para o desenvolvimento.

Para Regueira (2003), existem autores 
que consideram a guerra fiscal como a “única 
maneira” de atrair investimentos e melhorar 
indicadores sociais, através da geração de 
empregos em setores cujos salários são mais 
elevados, devido à legislação vigente.
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Na visão de Lima e Lima (2008, p. 8) a 
concessão de incentivos também pode auxiliar na 
distribuição da atividade produtiva, fomentando 
investimentos em regiões de menor dinamismo 
econômico. Convém ressaltar que, na opinião destes 
autores, há a necessidade da combinação com 
“outras medidas de desenvolvimento regional”, uma vez 
que, a formulação de políticas públicas conectadas 
pode maximizar os efeitos dos incentivos fiscais 
concedidos e evitar que as atividades econômicas 
voltem a se concentrar em regiões específicas.

Quanto aos aspectos desfavoráveis, 
o primeiro a ser apontado é a probabilidade 
dos objetivos de atração de investimento não 
ser alcançados.  Para Calciolari (2006, p.6) a 
carga tributária, apesar de importante, não é o 
único elemento determinante na alocação de 
investimentos. Neste caso, não havendo a real 
inserção de investimentos no local onde estão 
sendo oferecidos os benefícios fiscais, esta política 
tributária apenas terá deixado de arrecadar receitas, 
caracterizando uma situação de “renúncia fiscal”.

Nascimento (2008, p. 703) afirma 
que, em um âmbito geral, o crescimento 
verificado nestas localidades não é representativo, 
mantendo-se constante ao longo da década de 90, 
e pode não estar vinculado à guerra fiscal. Para 
o autor, não há evidências de que a guerra fiscal 
tenha alterado significativamente a tendência de 
geração de empregos industriais nos Estados.

Quanto à descentralização, Lima e 
Lima (2008) argumentam que as empresas, ao 
migrarem, não se espalham pelas regiões menos 
desenvolvidas, concentrando-se em suas capitais 
ou em grandes centros urbanos já existentes, 
reduzindo a eficácia dos benefícios fiscais. 

Varsano (1997, p. 7) afirma que os 
tributos “por induzirem mudanças no comportamento 
dos agentes econômicos, afetam a alocação de recursos 
e, portanto, impõe – uns mais outros menos - custos 
à sociedade”, tanto em um aspecto global pela 
própria dinâmica com que as empresas se 
deslocam, quanto internamente, pois também 
passa a interferir no processo de concorrência 
das empresas já instaladas. 

Nascimento (2002) aponta ainda outros 
dois fatores negativos da guerra fiscal no longo 
prazo. Primeiramente, pode haver um aumento 
dos tributos para os setores que não fazem 
parte das isenções, buscando o reequilíbrio das 
receitas totais. Outro ponto se trata da redução na 
oferta de bens e serviços públicos, ou seja, caso 
a administração não consiga este reequilíbrio e 
reduza suas receitas, ela terá menos recursos para 
investir em políticas públicas. A primeira hipótese 
sobrecarrega a classe média, e a segunda hipótese 
prejudica a classe menos favorecida.

Para Calciolari (2006, p. 24) os efeitos da 
guerra fiscal na arrecadação podem ser positivos 
a curto prazo para quem os pratica, mas, a longo 
prazo, são ruins em um contexto geral. Com a 
disputa, todos os entes públicos tendem a perder 
receitas, sem a devida compensação à população 
pela carga tributária menos onerosa. A este 
respeito, Nascimento (2008) comenta que, no 
curto prazo, há um benefício para o estado, mas no 
longo prazo os ganhos iniciais desaparecem, pois 
os incentivos fiscais perdem o poder de estímulo. 
Para o autor, os estados mais pobres, curiosamente 
os que mais oferecem incentivos, terão maiores 
perdas, devido ao aumento na demanda por 
serviços públicos que cresce paralelamente aos 
investimentos atraídos para seu território.

Na visão de Dulci (2002), as políticas 
de guerra fiscal tomam lugar no planejamento 
de outras políticas públicas de desenvolvimento 
menos arriscadas e mais consistentes.

Regueira (2003, p. 63) afirma que “uma 
das críticas mais contundentes é que o investimento seria 
realizado de qualquer maneira, não sendo o volume de 
incentivos o fator preponderante nessa decisão”. De tal 
modo, o maior problema da guerra fiscal é a falta 
de planejamento e integração.

2 Procedimentos metodológicos

Este tópico apresenta os procedimentos 
utilizados na pesquisa e os métodos propostos 
para outros estudos mais aprofundados na área. 
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O artigo é composto de Referencial 
Teórico, compreendido como pelo estudo de 
conceitos e dados teóricos que fundamentam 
as análises.

Quanto ao tipo de pesquisa, Gil (1999) 
propõe dois modos de classificação: um com 
base nos objetivos e outro com base nos 
procedimentos técnicos utilizados. Com base 
nos objetivos, o autor propõe três grupos de 
classificação. O primeiro engloba pesquisas 
exploratórias, entendidas como aquelas que têm 
como objetivo principal “o aprimoramento das 
ideias ou a descoberta de intuições” (Gil, 1999, 
p. 41), tornando o problema mais “familiarizado” 
ou construindo hipóteses. O segundo grupo 
trata-se de pesquisas descritivas, cujo objetivo 
é a “descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 
de relações entre variáveis” (Gil, 1999, p. 42). No 
terceiro grupo estão as pesquisas consideradas 
explicativas. Estas são baseadas na identificação 
dos fatores que determinam ou contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. Desta forma, 
tendo em vista que o artigo busca a exposição 
de conceitos acerca do impacto da guerra fiscal 
sobre o desenvolvimento, é possível classifica-lo 
como descritivo.

Quanto aos procedimentos técnicos 
utilizados, conforme classificação de Gil (1999), 
o artigo apresenta apenas pesquisa bibliográfica.

3 Resultados

O conceito de desenvolvimento é 
equiparado ao conceito de crescimento nas 
primeiras teorias que versam sobre o tema, 
sendo abordado sob a ótica da questão regional. 
A partir da inserção do termo sustentabilidade, 
o desenvolvimento sustentável representa vai 
além do desenvolvimento econômico, passando 
a ser composto por questões sociais e ambientais.

Diversos autores apontam que, para que 
haja desenvolvimento, é necessário que a região 
ofereça condições estruturais que permitam a 
alocação de investimentos. 

Cabe ao Estado, proporcionar que os 
direitos fundamentais, entendidos como moradia, 
saúde, segurança, educação, e outros, sejam 
garantidos à sociedade, proporcionando seu bem 
estar e desenvolvimento. Uma das principais 
formas de obtenção de receitas financeiras para 
realizar as funções do setor público é a tributação. 
Esta, por sua vez, além de fornecer ao Estado 
recursos que financiam suas Políticas Públicas, 
também é utilizada como instrumentos de 
política econômica para regular os investimentos 
da iniciativa privada.

A guerra fiscal, ocorrida atualmente 
no Brasil, pode ser entendida como o uso 
de mecanismos tributários para atração de 
investimentos, podendo ocorrer na vertente 
horizontal, pela concorrência entre entes 
públicos da mesma esfera governamental, ou 
na vertical, entre esferas diferentes. Há autores 
que entendem esta prática como resultante 
do desenvolvimento desigual entre as regiões 
brasileiras.

O objetivo dos benefícios fiscais é 
promover investimentos em regiões menos 
favorecidas e descentralizar a economia. Dentre 
as possíveis consequências deste processo, foi 
identificado que os benefícios podem não ocorrer 
de fato, prejudicando as receitas públicas sem 
nenhum efeito na dinâmica dos investimentos. 
Observou-se também que, mesmo havendo a 
migração dos investimentos, há impactos na 
concorrência local, além do possível aumento de 
outros tributos ou redução na oferta de serviços 
públicos. No longo prazo, os efeitos podem 
ser danosos à sociedade como um todo, pois a 
política tributária perde seu poder de ação.

4 Considerações finais

A partir dos resultados obtidos, é 
possível confirmar a hipótese proposta, de 
que a guerra fiscal, mesmo sendo praticada 
com propósitos positivos de realocação de 
investimentos e descentralização, pode ser 
prejudicial ao desenvolvimento regional. A falta 
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de cooperação e a existência de uma concorrência 
entre os entes públicos, afeta a integração 
regional e a sociedade como um todo.

Ao prat icar  a  guer ra  f i sca l ,  a 
administração pública assume o risco de enfrentar 
suas consequências, como a arrecadação 
insuficiente para realizar seus projetos ou a 
compensação com o aumento de outra incidência 
tributária. Ambos os casos prejudicam o bem 
estar da sociedade e conflitam com o conceito 
proposto para o desenvolvimento. A migração 
de plantas produtivas com estrutura diferente das 
já existentes no local que concede os benefícios 
fiscais, pode também promover desequilíbrios 
na concorrência de mercado, prejudicando 
os consumidores, se tornando um entrave ao 
desenvolvimento. Se cabe ao Estado promover o 
desenvolvimento, as políticas tributárias precisam 
ser fundamentadas em práticas cooperativas, 
que visem o equilíbrio da arrecadação, de forma 
que o Estado consiga obter o limite máximo de 
receitas tributárias sem afetar negativamente os 
custos para a inciativa privada. 

Dentre as limitações da pesquisa estão: 
a necessidade de métodos mais apurados de 
pesquisa, como entrevistas, pesquisa documental e 
uso de triangulação metodológica, deixando estas 
técnicas como propostas para pesquisas futuras. 
Outra limitação se deve à contemporaneidade do 
tema, não havendo número relevante de material 
científico publicado.

Propõe-se para estudos futuros um 
aprofundamento teórico sobre a guerra fiscal, 
suas características favoráveis e desfavoráveis, 
bem como às ações que possam combater a estes 
fatores negativos.
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Abstract: This research aims to investigate and 
discuss the social and human development due to 
the process of  inclusive education in SIMAVE/
PROALFA. “Sistema Mineiro de Avaliação da 
Educação Pública” – SIMAVE permeates the 
educational field in the state of  Minas Gerais 
since 2000, from then it has been improved and 
expanded in order to develop assessment progra-
ms whose results provide important information 
for planning actions at all levels of  the education 
system. Elementary and High School Education 
have, within this system, different evaluation 
methods PROALFA and PROEB. This research 
will study widely only PROALFA that is applied 
at the third year of  the initial cycle of  literacy. 
Social policies aimed at the organization of  Ele-
mentary Education, SIMAVE, and inclusion are 
components of  the active process of  teaching 
and learning and design the practice of  educa-
tion professionals. This matter leads to a current 
reality in which the educators live throughout 
the country, no different in the state of  Minas 
Gerais and, particularly, in the city of  Itamogi. It 
will be a descriptive exploratory study, qualitative. 
The work will involve literature research that will 
support the entire course of  the study and field 
data through interviews. It is expected that the 
results of  the research assist in the development 
of  the implementation of  inclusive education in 
the objectives of  SIMAVE/PROFALFA and in 
the building of  an inclusive school reality that 
guarantees social development of  students. 

Keywords: inclusion; SIMAVE; human develop-
ment; social development; social policies.

~ 10 ~

POLÍTICAS PÚBLICAS, O PROCESSO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O SIMAVE

Adriana Regina Silva Leite
Profa. Dra. Maria Zita Figueiredo Gera

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo 
investigar e discutir o desenvolvimento humano e 
social recorrente do processo da educação inclu-
siva no SIMAVE/PROALFA. O Sistema Mineiro 
de Avaliação da Educação Pública – SIMAVE 
permeia o âmbito educacional mineiro desde 
2000, a partir de então vem sendo aperfeiçoado 
e ampliado a fim de desenvolver programas de 
avaliação cujos resultados forneçam informações 
importantes para o planejamento de ações em 
todos os níveis do sistema de ensino. O Ensino 
Fundamental e Médio possuem, dentro desse 
sistema, diferentes modos de avaliação o PRO-
ALFA e o PROEB. A pesquisa estudará ampla-
mente somente o PROALFA que é aplicado nos 
terceiros anos do ciclo inicial de alfabetização. 
As políticas sociais voltadas à organização do 
Ensino Fundamental, o SIMAVE e a inclusão são 
componentes do processo ativo do ensino-apren-
dizagem e esboçam a prática dos profissionais da 
educação. Esta questão conduz a uma realidade 
atual na qual vivem os educadores em todo país, 
não sendo diferente no Estado de Minas Gerais 
e, em particular, no município de Itamogi. Será 
realizado um estudo exploratório descritivo, de 
cunho qualitativo. O trabalho envolverá estudo 
bibliográfico que apoiará todo o desenrolar da 
pesquisa e dados de campo, através de entrevistas. 
Espera-se que os resultados da pesquisa auxiliem 
no desenvolvimento da implantação da educação 
inclusiva nos objetivos do SIMAVE/PROALFA 
e na construção de uma realidade escolar inclu-
siva que garanta o desenvolvimento humano e 
social dos educandos. 

Palavras-chave: inclusão; SIMAVE; desenvolvi-
mento humano; desenvolvimento social; políticas 
sociais. 
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Introdução

Objeto

O processo de ensino e aprendizagem 
trata da ação pedagógica em salas de aula, espaços 
privilegiados onde se espera contribuir para o efetivo 
desenvolvimento do aluno. Daí a possibilidade 
gradativa na construção da personalidade cidadã 
que uma sociedade democrática exige. 

A mediação entre as capacidades 
cognitivas dos alunos e os conteúdos de 
ensino não é só uma transmissão mecânica de 
informações, mas sim, uma construção ativa 
de conhecimento que exige da prática docente 
uma reciprocidade com os objetivos e metas da 
educação atual.

As modificações no sistema educacional 
geram impactos no âmbito escolar exigindo 
dos profissionais da educação mudanças que 
levam tempo para se concretizarem. O Ensino 
Fundamental de nove anos ainda apresenta 
indagações em relação à organização do currículo e 
quais habilidades: introduzir, trabalhar e consolidar 
em cada ano escolar. O modelo de ensino que a 
Lei nº 11.114 de 2005 e a Lei nº 11.274 de 2006 
e os decretos e resoluções vigentes apresentam 
e impõem características nacionais para essa 
modalidade de educação e ensino.

O mesmo ocorre com as especificidades 
apresentadas nas bases legais destinadas a inclusão 
escolar. Fatos históricos apresentam a gradativa 
busca e as conquistas que os indivíduos com 
necessidades educacionais especiais - NEE vêm 
conseguindo através do desenvolvimento de 
capacidades individuais de aprendizagem e inserção 
social que cada tipo de deficiência demonstra.

Desde 2000 o Estado de Minas Gerais 
implantou o Sistema Mineiro de Avaliação da 
Educação Pública – SIMAVE, que orienta a 
ação pedagógica nas escolas públicas. Esse 
sistema passou por vários aperfeiçoamentos ao 
longo dos anos a fim de não só orientar, mas, 
também, diagnosticar o desenvolvimento dos 
alunos mineiros.

A partir de 2004, o Ensino Fundamental 
passou a ter a duração de nove anos no Estado 
de Minas Gerais. Uma das finalidades básicas da 
ampliação do período de permanência da criança 
na escola foi a criação de maiores oportunidades 
para a aprendizagem dos alunos, notadamente no 
que diz respeito à alfabetização. 

Para acompanhar o efeito dessa 
mudança, a SEE/MG instituiu um conjunto de 
avaliações de desempenho dos alunos, dentre 
elas o Programa de Avaliação da Alfabetização 
– PROALFA. Considerando como meta 
prioritária da SEE/MG que toda criança esteja 
alfabetizada aos oito anos. O objetivo do 
PROALFA é fornecer informações ao sistema 
e aos professores, orientando a construção de 
estratégias de acompanhamento e intervenção 
para o alcance dessa meta. Assim sendo, o 
PROALFA avalia, por meio de testes, alunos da 
rede pública em seu terceiro ano de escolaridade.

A existência de uma escola inclusiva 
em que os alunos com NEE sejam atendidos no 
âmbito pedagógico delineado pelo SIMAVE tem 
trazido inquietações à pesquisadora.

Objetivos

É objetivo geral: 

• investigar e discutir o desenvolvimento 
social e humano do processo da educação 
inclusiva no SIMAVE/PROALFA.

São objetivos específicos: 

• inquerir sobre as singularidades da 
educação inclusiva, examinando se as 
ações inclusivas efetivadas estão obtendo 
sucesso e em que medida está ocorrendo 
o desenvolvimento dos alunos com NEE 
no ambiente regular de ensino;

• examinar o processo avaliativo proposto 
pela SEE de MG investigando as 
orientações pedagógicas concernentes à 
participação dos indivíduos incluídos nas 
avaliações internas e externas/censitárias 
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realizadas nas escolas, as teorias enviadas 
pela SEE de MG que embasam o SIMAVE/
PORALFA e o material pedagógico 
destinado a subsidiar o processo contínuo 
de alfabetização e letramento do ensino 
regular e inclusivo do 3º ano do ensino 
fundamental;  

• verificar se os professores da rede 
municipal de educação têm conhecimento 
do processo legal, pedagógico e social que 
a educação inclusiva apresenta e como está 
sendo feita a preparação física e pedagógica 
desse ambiente alfabetizador;

• conhecer a opinião dos pais a respeito dos 
diferentes aspectos da realidade vivenciada 
pelo filho(a) com NEE na escola regular 
e a participação na prova censitária do 
SIMAVE/PROALFA.

Justificativa

A pesquisa se justifica, porque é uma 
problemática de docentes do contexto do Ensino 
Fundamental, especificamente no ciclo inicial de 
alfabetização1. A realidade vivenciada por mim 
e por outros educadores apresentam indagações 
quanto às orientações de como lidar com as 
especificidades de aprendizagem de alunos 
incluídos no ano 3º ano do Ensino Fundamental 
que serão avaliados pelo SIMAVE.

1 Referencial teórico

O desenvolvimento social dentro 
das características político democráticas, está 
vinculados à aplicabilidade de uma educação que 
propende ao exercício da cidadania. O termo 
democracia e cidadania surgem a partir de uma 
necessidade social e são legitimadas através da 
Constituição Federal de 1988. Em seus princípios 
fundamentais apresenta o seguinte texto:

1 Corresponde aos três primeiros anos do Ensino Fundamental 
de nove anos (MINAS GERAIS, 2004d).

Art. 1º A república Federativa do Brasil. for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
municípios e do Distrito Federal, constitui-
-se em Estado democrático de direito e tem 
como fundamentos:

I – a soberania; 

II a cidadania; 

III a dignidade da pessoa humana; 

IV os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;

V o pluralismo político.

E ainda, apresenta no artigo 3º os 
objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, organizados em três incisos: “I – 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II 
garantir o desenvolvimento nacional; III erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV promover o bem estar de todos, 
sem preconceito de origem , raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.” Os 
objetivos supracitados vem de encontro com a 
problemática apresentada nos objetivos e nas 
indagações responsáveis pelo direcionamento 
de sua elaboração.

O homem é um ser social que mantém 
ao longo de sua vida relações que sofrem 
influências familiares, culturais e políticas que 
se apresentam inseridas em embasamentos 
legais que moldam a sociedade em que este 
participa. Nas regras legais de uma sociedade 
podemos encontrar a hierarquia do poder de 
atuação dos indivíduos, essas relações existentes 
fundamentam-se no saber adquirido durante a 
formação subjetiva de cada um. Ela reforça a 
equidade existente na sociedade democrática, 
mas que também demonstra a desigualdade das 
capacidades culturais de buscar oportunidades 
pautadas no conhecimento científico.

Kruppa (2001, p. 27) afirma:

Em sociedades complexas, organizadas 
sob o sistema capitalista, onde a divisão 
do trabalho é bem maior, o conhecimento 
e os outros bens materiais que o trabalho 
produz são distribuídos de maneira desi-
gual. Quanto maior for essa desigualdade, 
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maior será a relação entre saber e poder, 
embora as condições para o saber sejam, 
como em qualquer sociedade, produzidas 
coletivamente, o conhecimento em si acaba 
ficando nas mãos de alguns.

De acordo com o texto do Marco 
Político Legal da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 
2010, p. 3), a educação é um direito político 
porque a participação na vida pública exige que o 
desenvolvimento humano e social dos indivíduos, 
para que estes estejam informados, saibam 
analisar posições divergentes, elaborar críticas 
e se posicionar, tenham condições de fazer 
valer suas reivindicações por meio do diálogo 
e de assumir responsabilidades e obrigações, 
habilidades essas que cabem à escola desenvolver. 

Sendo assim, os estudos sobre o Ensino 
Fundamental de nove anos serão complementados 
com a análise dos documentos existentes sobre 
a educação inclusiva, que segundo Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1998, p.21), é 
uma modalidade de educação escolar, voltada para o 
desenvolvimento do indivíduo, com vista ao exercício 
da cidadania. De acordo com o texto do Marco 
Político Legal da Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (Brasil, 2010, p. 3) destaca- se:

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
a criança desenvolve a capacidade de repre-
sentação, indispensável para a aprendiza-
gem da leitura, dos conceitos matemáticos 
básicos e para a compreensão da realidade 
que a cerca, conhecimentos que se postulam 
para esse período da escolarização. [...] 

Quanto ao desenvolvimento de 
capacidades de representação indispensáveis 
ao letramento e alfabetização, particularmente 
em Minas Gerais, há o SIMAVE que permeia o 
âmbito educacional mineiro desde 2000, a partir 
de então vem sendo aperfeiçoado e ampliado a 
fim de “desenvolver programas de avaliação cujos 
resultados forneçam informações importantes 
para o planejamento de ações em todos os níveis 
do sistema de ensino” (SEE-MG2, 2000). 

2  Secretaria de Educação de Minas Gerais.

O Ensino Fundamental e Médio 
possuem, dentro desse sistema, diferentes 
modos de avaliação o PROALFA3 e o PROEB4. 
O SIMAVE tem como intuito apontar “as 
prioridades educacionais tanto para professores, 
especialistas e diretores quanto para os gestores 
do sistema, sendo fundamental na definição de 
ações e para subsidiar políticas públicas para 
uma educação eficaz” (SEE-MG, 2000). Segue 
quadro explicitando cada uma das avaliações 
aplicadas.

Quadro 3 - Avaliações do SIMAVE - Ensino Fundamental 
e Médio

3º ano 
PROALFA

O Programa de Avaliação da Alfabetização - 
PROALFA, cuja primeira avaliação ocorreu em 2005, 
verifica os níveis de alfabetização alcançados pelos 
alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
da rede pública, sendo censitária no 3º ano. Os 
resultados dessa avaliação são usados para 
embasar as intervenções necessárias no processo 
de alfabetização/letramentos dos alunos.

5º ano; 
9º ano; 
3º ano do 
Ensino 
Médio. 
PROEB

O Programa de Avaliação da Rede Pública de 
Educação Básica - PROEB - tem por objetivo avaliar 
as escolas da rede pública, no que concerne às 
habilidades e competências desenvolvidas em 
Língua Portuguesa e Matemática. Não se trata, 
portanto de avaliar individualmente o aluno, o 
professor ou o especialista. O PROEB avalia alunos 
que se encontram no 5º ano e 9º ano do Ensino 
Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

Fonte: MINAS GERAIS, 2000.

De acordo com o volume 1 – Ciclo 
Inicial de Alfabetização (MINAS GERAIS, 
2004d) a necessidade da elaboração do 
sistema foi pautada no “analfabetismo na 
escola”, apresentado em 2003 por jornais e 
revistas, que noticiavam o fracasso da escola 
brasileira em seu papel de desenvolver as 
habilidades de leitura e escrita. As notícias foram 
fundamentadas nos resultados do INEP5 e do 
PISA6, “desenvolvida pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e envolvendo diferentes países7” 
(MINAS GERAIS, 2004d, p 12).

3  Programa de Avaliação da Alfabetização.
4 Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica.
5  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira.
6 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.
7 32 países participaram do PISA, dentre eles Coréia do Sul, 

Espanha, EUA, Federação Russa, França, México, Portugal 
e Brasil.
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Em consonância com os objetivos 
traçados tencionamos organizar a futura 
dissertação, que, a princípio, contará com cinco 
capítulos. 

O desenvolvimento humano e o 
desenvolvimento social são dois aspectos que cada 
vez mais vêm se desvendando como instrumentos 
de emancipação e autonomia do indivíduo que 
deseja entender a sociedade e atuar como autor, 
construtor e reconstrutor de realidades. As 
transformações sociais, culturais e educacionais 
que almejam garantir a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, 
conforme o primeiro artigo da Constituição 
Federal - CF direcionaram os estudos iniciais. 

O primeiro capítulo abordará assuntos 
voltados às políticas públicas e sociais, o 
desenvolvimento humano do processo de 
inclusão escolar e o desenvolvimento social.

O capítulo segundo apresentará o sujeito 
do processo de inclusão, seu desenvolvimento 
humano, suas necessidades subjetivas e como as 
práticas educacionais ocorrem a fim de contribuir 
para o desenvolvimento de conhecimentos 
essenciais para a atuação autônoma desses 
sujeitos na sociedade na qual estão inseridos.

A pesquisa visa, em seu terceiro capítulo, 
analisar os objetivos do SIMAVE, suas relações 
com o Ensino Fundamental e a Educação 
Inclusiva no terceiro ano do ensino regular, bem 
como as especificidades do desenvolvimento 
desse ano escolar no que tange o processo de 
alfabetização e letramento.

2 Procedimentos metodológicos

Método de abordagem

O método de abordagem será o 
fenomenológico porque os objetivos buscam 
entender as relações entre o sujeito incluído, o 
desenvolvimento humano e social do processo 
de inclusão e o SIMAVE. De acordo com Gil 

(2010, p. 39) neste tipo de abordagem “a atenção do 
pesquisador volta-se, portanto, para a relação sujeito-objeto, 
o que implica a extinção da separação entre sujeito e objeto”.

O desenvolvimento social apresentado 
no processo de inclusão de crianças no 3º ano do 
ensino regular é direcionado, nessa abordagem, 
como teoria que busca compreender o indivíduo 
incluído no mundo. E ao mesmo tempo em que, 
nessa relação, a criança é o objeto de estudo 
também é sujeito inserido num contexto social 
que vem reconstruir valores culturais em relação 
aos alunos com NEE, ou seja, o fenômeno 
estudado se “constitui muito mais como postura, um 
modo de compreender o mundo, do que como teoria [...]”. 
(GIL, 2010, p. 39).

Tipo de pesquisa

Tra ta - se  de  uma inves t i g ação 
exploratória descritiva que tem “[...] por objetivo 
descrever completamente determinado fenômeno [...] para 
o qual são realizadas análises empíricas e teóricas [...] 
Dá se precedência ao caráter representativo sistemático 
e, em consequência, os procedimentos de amostragem são 
flexíveis” (MARCONI; LAKATOS 2012, p. 71), 
trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo 
que estuda “questões difíceis de quantificar, como 
sentimentos, motivações, crenças e atitudes individuais” 
GOLDENBERG (2007, p.63). 

Trata-se de uma pesquisa focada no 
específico, no peculiar, no individual, desejando 
sempre a compreensão da ação prática da 
inclusão de indivíduos com NEE.

Locus da pesquisa

A pesquisa está sendo realizada em 
Itamogi é um município do Estado de Minas 
Gerais, na microrregião de São Sebastião do 
Paraíso. O número de habitantes, informado 
pelo censo 2010, é de 10.349 habitantes. A área 
é de 237,1km² e a densidade demográfica, de 
48,38 hab./km². 

A rede municipal de ensino possui 
quatro escolas que atendem crianças que 
estão cursando os cinco primeiros anos do 
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Ensino Fundamental. Os anos finais do Ensino 
Fundamental e os três anos do Ensino Médio são 
mantidos diretamente pelo Estado e não fazem 
parte do nosso universo de pesquisa, apesar de 
possuírem alunos com NEE.

O município dispõe de uma escola 
especial, que objetiva tornar-se uma sala de 
recurso municipal e atende 52 alunos com 
NEE. Abrange todas as necessidades especiais: 
deficiência física, múltipla, auditiva e visual, além 
de condutas típicas. Está incluído, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental da rede municipal de 
ensino, um aluno com deficiência visual, um com 
deficiência auditiva, um com paralisia facial com 
comprometimento da fala e um com conduta 
típica (TDO – Transtorno Desafiador Opositivo).

Participantes da pesquisa

Participarão da pesquisa 8 docentes do 
3º ano do ensino fundamental da rede municipal 
de ensino que vivenciam as práticas inclusivas 
do processo de inclusão e práticas avaliativas 
do SIMAVE e por 8 pais ou responsáveis, que 
possuem filhos envolvidos no processo de 
inclusão das escolas municipais, da respectiva 
cidade, e que também são alunos da escola 
especial do mesmo município.

A amostragem descrita teve escolha 
intencional, e quanto a isso Marconi; Lakatos 
(2012, p. 38) asseveram que “O pesquisador não 
se dirige, portanto, à “massa”, isto é, a elementos 
representativos da população geral”, mas sim, aqueles 
que melhor atendem os objetivos da pesquisa 
(MARCONI; LAKATOS, 2012).

Instrumento de coleta de dados

O instrumento de coleta de dados será 
a entrevista semiestruturada que contará com 
dois roteiros especificamente elaborados para 
esse fim. 

Através das entrevistas a pesquisadora 
buscará apreender percepções pensamentos e 
sentimentos dos participantes envolvidos no 
contexto investigado; a entrevista, “representa um 

dos instrumentos básicos para a coleta de dados, dentro 
da perspectiva (qualitativa) de pesquisa que estamos 
abordando.” (LÜDKE; ANDRÉ, 2012, p.33).

Goldenberg (2007) assevera que a 
pesquisa científica deve ser dinâmica e os 
instrumentos escolhidos precisam adaptar-se às 
mudanças que possam ocorrer durante o processo 
de pesquisa. Além disso, o pesquisador deve ser 
capaz de observar e interagir com os pesquisados. 

A entrevista ocorrerá após agendamento 
prévio com os docentes e pais ou responsáveis 
pelos discentes com NEE; será realizada no 
próprio ambiente escolar a fim de facilitar o contato 
com os envolvidos na pesquisa, valendo ressaltar 
que a psicopedagoga municipal intermediará o 
contato entre pesquisador e pais ou responsáveis. 
Goldenberg (2007, p. 87) colabora afirmando 
que “o indivíduo pesquisado precisa ser convencido da 
importância de suas respostas para o sucesso da pesquisa”.

Procedimentos iniciais

Inicialmente o projeto foi enviado a 
Plataforma Brasil para a avaliação dos aspectos 
éticos por tratar-se de pesquisa que envolvem 
seres humanos, acompanhado de um Termo de 
Consentimento Livre e Consentido, tendo sido 
aprovado.

Foi realizado, em momento posterior, 
um contato prévio na Escola Municipal de 
Educação Especial Elisa Lana Minto para verificar 
quais casos e quais escolas haviam recebido os 
alunos com NEE. E foi solicitado autorização das 
gestoras das respectivas escolas de ensino regular 
do município, para realizar a entrevista com os 
docentes e os pais ou responsáveis dos alunos 
com NEE que estão cursando o 3º ano do Ensino 
Fundamental no ano de 2013.

Planejamento de análise dos dados da pesquisa

Os dados serão avaliados através de 
análise de conteúdo que será realizada mediante os 
seguintes aspectos propostos por Bardin (2004, p. 
89): “(1) a pré-análise; (2) a exploração do material; (3) o 
tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”.
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3 Resultados

As percepções parciais permitem 
perceber que os envolvidos têm interesse em 
realizar com qualidade tanto as exigências do 
processo de inclusão quanto às orientações 
pedagógicas do SIMAVE, mas não possuem 
informações que levem a relacionar as 
especificidades das NEE existentes no sistema 
regular de ensino e o SIMAVE/PROALFA. 

4 Considerações finais

Por tratar-se de uma pesquisa em 
andamento não há ainda considerações a serem 
feitas sobre a investigação, porém acredita-se 
que os participantes da pesquisa trarão uma 
contribuição significativa sobre suas experiências 
pessoais no que diz respeito à prática ocorrida no 
âmbito educacional, ao processo de inclusão e as 
orientações pedagógicas do SIMAVE.
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Abstract: Actually in Brazil has a importan-
te spotligth in health care, in view of  index 
of  male mortality, according to the data of  
Ministry of  Health, have been growing signi-
ficantly compared with female. It is believed 
that this event may be related to the difficulty 
that man has in attending preventive servi-
ces and health promotions. With focus the 
promotions in health. Analyzing the Publics 
Politics we can note with regard to discus-
sions and debates in an attempt to better 
restructuring, planning and development 
with the goal of  providing better quality of  
life for the Brazilian population. This thesis 
analyses the works was developed in Publics 
Poltics in Brazil.

Word-keys: Public policies; Men's Health; de-
velopment.

Introdução

A promoção da saúde do homem é um 
tema pouco abordado na saúde pública, diferente 
da saúde da mulher, da criança e do idoso que 
costumam ser extensa e frequentemente discutidos. 
Desta constatação empírica surgiu o desejo de 
explorar esta temática com vistas a discutir questões 
como: mortalidade masculina, demanda dos 
homens aos serviços de saúde, qualidade de vida 
na população masculina, entre outros.

O índice de mortalidade masculina, 
segundo dados do Ministério da Saúde, vem 
crescendo significativamente em comparação 
com o feminino, a cada três mortos entre a idade 
de 20 e 59 anos dois são homens (BRASIL, 2008). 
Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) revela que, embora a 
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A SAÚDE DO HOMEM E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: algumas considerações
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Resumo: Atualmente no Brasil tem-se dado 
um destaque importante na atenção à saú-
de do homem, tendo em vista o índice de 
mortalidade masculina que, segundo dados 
do Ministério da Saúde, vem crescendo 
significativamente em comparação com o 
feminino. Acredita-se que este fenômeno 
pode estar relacionado com a dificuldade 
que o homem tem em frequentar serviços 
de prevenção e promoção de saúde. Tendo 
como foco a promoção primaria em saúde 
e analisando as Políticas Públicas nota-se 
um avanço no que diz respeito a discussões 
e debates na tentativa de uma melhor rees-
truturação, planejamento e desenvolvimento 
com o objetivo de proporcionar maior qua-
lidade de vida à população brasileira. Nosso 
texto discutiremos o desenvolvimento das 
Políticas Publicas no Brasil tendo como base 
a  saúde do homem.

Palavras-chave: Políticas Pública; Saúde do Ho-
mem; Desenvolvimento.
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expectativa de vida dos homens tenha aumentado 
de 63,20 para 68,92 anos de 1991 para 2007, ela 
ainda se mantém 7,6 anos abaixo da média das 
mulheres. (IBGE, 2007)

No que se refere às causas da 
mortalidade masculina os dados apontam que 
em 2003 as causas externas mataram 89.580 
homens, contra 11.467 mulheres; as doenças 
do aparelho circulatório mataram 40.287, 
contra 26.323; as do aparelho digestivo, 
16.371 contra 5.032. No caso das doenças 
crônicas não transmissíveis (como diabetes, 
hipertensão, insuficiência cardíaca, tumores, 
infarto, acidente vascular cerebral, enfisema 
pulmonar), a diferença entre os dados é 
atribuída a uma série de fatores de risco, muito 
mais presentes entre os homens. A quantidade 
de fumantes é muito maior entre os homens 
(20,3% contra 12,8% entre as mulheres), 
assim como a de sedentários (39,8% contra 
20,1%) e de pessoas que consomem em maior 
grau bebidas alcoólicas (16,1% contra 8,1%) 
(IBGE, 2007). Estes são comportamentos de 
risco, em sua grande maioria, que poderiam ser 
prevenidos, ou seja, passíveis de ser abordados 
em termos de prevenção e promoção de 
saúde nos programas voltados a população 
masculina.  

A despeito da maior vulnerabilidade 
e das altas taxas de morbimortalidade, os 
homens não buscam, como fazem as mulheres, 
os serviços de atenção primária, adentrando 
o sistema de saúde pela atenção ambulatorial 
e hospitalar, o que tem como consequência 
o agravo da morbidade pelo retardamento na 
atenção e implicando num maior custo para o 
sistema de saúde (FIGUEIREDO, 2005).

Empiricamente pode-se constatar que as 
mulheres, em geral, utilizam mais os ser-
viços de saúde pública do que os homens 
que na maioria das situações tem mais 
condições severas e crônicas de saúde que 
as mulheres. Em decorrência disso o índice 
de mortalidade masculino é maior devido 
as principais causas de morte que afetam os 
homens. (LAURENT, 2005) 

Entretanto há um índice significativo 
de taxas da morbimortalidade masculina, 
que podemos observar seja através da pouca 
presença do homem na atenção primária à 
saúde (FIQUEIREDO, 2005; PINHEIRO et 
al, 2002) seja através de exames periódicos, 
consultas ou do uso de medicamentos para 
tratamentos prévios, e estes são dados relevantes 
e preocupantes. Acredita-se que o alto índice de 
mortalidade masculina, anteriormente citado 
pode estar relacionado com a dificuldade 
que o homem tem em frequentar serviços de 
prevenção e promoção de saúde, ou seja, ele 
procura atendimento somente em emergências 
e urgências. Uma hipótese possível para este 
tipo de comportamento refere-se a questões 
culturais, a busca por atendimentos pode 
significar para muitos um comportamento 
que representa fragilidade, fraqueza, “coisa 
de mulher” e o homem culturalmente não foi 
criado na nossa sociedade para demonstrar estes 
comportamentos, e sim para ser forte, provedor, 
o “sexo forte”.

O Brasil foi o primeiro país da 
América Latina e o segundo do continente 
americano a implementar uma Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem.
Segundo o Ministro da Saúde José Gomes 
Temporão (BRASIL, 2008) essa política parte 
da constatação de que os homens, por uma 
série de questões culturais e educacionais, só 
procuram o serviço de saúde quando perderam 
sua capacidade de trabalho. Com isso, perde-se 
um tempo precioso de diagnóstico precoce ou 
de prevenção, já que os pacientes chegam ao 
serviço de saúde em situações limite. Em geral, 
os homens têm medo de descobrir que estão 
doentes ou acham que nunca vão adoecer, por 
isso não se cuidam, não procuram os serviços 
de saúde e são menos sensíveis às políticas. Isso 
coloca um desafio ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), já que vai exigir do sistema mudanças 
estruturais para que este esteja mais sensível, 
inclusive com o treinamento de profissionais 
para que olhem de forma mais atenta a essa 
população.
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A saúde do homem

Segundo dados do IBGE a população 
brasileira em 2010 consistiu em aproximadamente 
pouco mais que 190 milhões de habitantes sendo 
49,0% população do sexo masculino. (IBGE, 
2010). Tendo em vista que a mortalidade 
masculina tem se tornado um problema 
emergente para a saúde pública vamos abordar 
esse tema para conhecer os problemas que levam 
a esta elevada taxa de mortalidade.

A partir do ano de 1970, nos Estados 
Unidos surgiram os primeiros estudos sobre a 
saúde do homem, visto que apesar de se julgarem 
mais fortes que as mulheres, havia um alto índice 
de mortalidade masculina. (COURTENAY, 2000)

Os homens vivem em média, sete anos 
menos do que as mulheres e têm mais doenças 
do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão 
arterial mais elevada (BRASIL, 2009).

É interessante o paradoxo na duração da vida 
do homem e da mulher. As mulheres, apesar 
de estarem mais tempo em consultórios mé-
dicos e se queixarem com mais frequência de 
doença, vivem mais que os homens. Apesar 
de os homens viverem menos, quase sempre 
se sentem mais dispostos que as mulheres.
(BOLSANELLO et al,2006.p-47)

No processo do envelhecimento 
humano entre homens e mulheres podemos 
evidenciar muitos dos motivos que conduzem 
o homem a uma morte prematura. Algumas 
diferenças estão mais acentuadas e evidentes na 
fase da aposentadoria do individuo. De acordo 
com Bolsanello (2006)

“Na verdade, os homens parecem gozar 
de maior senso de bem-estar social, apesar 
de ameaça de morte e doença, enquanto as 
mulheres, aparentemente mais fortes, pas-
sam a vida inteira preocupadas e inquietas 
em relação à saúde. Os fatores genéticos 
influenciam o desgaste mais rápido do 
homem, mas, ao lado da genética, o fato 
de o homem levar uma vida mais agressiva 
também o leva a maior desgaste”. (BOL-
SANELLO et al,2006.p-47) 

As principais mortalidades e agravos de 
morbimortalidade masculina são relacionados com 
faixa etária de 20 a 59 anos de idade, tendo algumas 
causas de óbitos mais frequentes tais como: causas 
externas (envenenamento / violência); doenças 
do aparelho circulatório; neoplasias; doenças do 
aparelho digestivo; sintomas, sinais e achados 
anormais de exames clínicos e laboratoriais; e 
algumas doenças infecciosas e parasitárias.

Os principais fatores de riscos que 
propiciam o aparecimento dessas doenças 
são: consumo exagerado de gordura e bebidas 
alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, hipertensão 
arterial, obesidade, diabetes.

As Internações hospitalares ocasionadas 
por violência são constantes na saúde masculina, 
casos de trauma são mais frequentes em homens 
que em mulheres, por estarem mais presentes em 
agressão física (brigas) e em acidentes de veículos.

O câncer associado ao tabaco é outro 
fator importante na mortalidade por neoplasias 
como câncer no pulmão, boca, faringe, bexiga, 
laringe e esôfago, de dois a oito vezes maiores 
entre os homens, do que nas mulheres.(BOING 
et al, 2007).

Muitos agravos à saúde do homem 
poderiam ser evitados se houvesse maior procura 
e adesão do homem na atenção primária a 
saúde, pois muitos sintomas, doenças poderiam 
ser evitadas, sobretudo o sofrimento físico e 
emocional seria amenizado, o tratamento mais 
efetivo e com isso ele teria mais qualidade de vida.

A pequena procura aos serviços de 
saúde demonstra a desvalorização com o auto 
cuidado do homem, há uma precariedade nos 
serviços da atenção primaria à saúde. As buscas 
por unidades de atendimentos básicos para os 
homens são verificadas com maior adesão em 
serviços de saúde como: nas farmácias (para 
busca de medicamentos muitas vezes sem 
receita médica, alguns para melhorar a dor, assim 
mascarando a possível doença) e os exames 
rotineiros exigidos pelas empresas empregadoras. 
(GOMES, 2007). 
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Segundo os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada 
pelo IBGE, vale destacar as diferenças entre a 
busca por serviços de saúde, onde "a busca de 
serviço de saúde para vacinação ou prevenção 
foi proporcionalmente maior para mulheres 
(24,0%) do que para homens (19,0%) e para 
tratar de acidentes ou lesões foi maior para os 
homens (8,9%), do que para as mulheres (4,1%).
(IBGE,2008)

Este sistema de pesquisas domiciliares, 
implantado progressivamente no Brasil em 1967, 
com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD, tem como finalidade a 
produção de informações básicas para o estudo 
do desenvolvimento socioeconômico do País.

No que se refere as políticas públicas 
temos a Política Nacional de Atenção Integral 
a Saúde do Homem (PNAISH) que tem o 
objetivo de facilitar, melhorar e ampliar o 
acesso da população masculina aos serviços de 
saúde e abordar homens para que procurem o 
serviço de saúde ao menos uma vez por ano, 
tendo em vista que os homens procuram os 
serviços de saúde somente quando adoecem. 
Essa política demonstra um anseio da sociedade 
ao perceber que os agravos do sexo masculino 
constituem como emergentes problemas de saúde 
pública, tendo grandes índices de internações e 
mortalidade comparados com as mulheres.

Segundo documentos do Ministério da 
Saúde segue alguns planos de ação da PNAISH:

As ações da PNAISH buscam romper 
os obstáculos que impedem os homens de 
frequentar os serviços de saúde. Na maioria das 
vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde 
apenas quando a doença está mais avançada. A 
não adesão às medidas de saúde integral por parte 
dos homens leva ao aumento da incidência de 
doenças e de mortalidade.(BRASIL,2009)

A implantação da PNAISH traz 
promoção de saúde com o foco na elaboração 
de estratégias que visem aumentar a demanda 
dos homens aos serviços de saúde; informação 

e comunicação, visando sensibilizar os homens 
e suas famílias, estimulando o autocuidado e 
hábitos saudáveis, por meio de informação, 
educação e comunicação; participação, relações 
institucionais e controle social que busca associar 
as ações governamentais com as da sociedade 
civil organizada, a fim de potencializar aquelas 
voltadas para essa população; implantação e 
expansão do sistema de atenção à saúde do 
homem com o objetivo de fortalecer a atenção 
básica e melhorar o atendimento, a qualidade 
e a resolubilidade dos serviços de saúde; 
qualificação de profissionais da saúde com vistas 
ao desenvolvimento de estratégias em educação 
permanente para os trabalhadores do SUS; 
avaliação de insumos, equipamentos e recursos 
humanos que garantam a adequada atenção à 
população masculina; sistemas de informação 
com o objetivo de melhorar e qualificar aquelas 
destinadas a essa população; e avaliação de 
projetos-piloto pela realização de estudos e 
pesquisas que contribuam para a melhoria das 
ações por meio do monitoramento da Política. 
(BRASIL, 2009)

As portarias do Ministério da Saúde, 
publicadas entre 2009 e 2011, respondem 
aos trâmites institucionais visando orientar a 
implementação da PNAISH nas 27 Unidades 
Federadas e em 132 municípios (Portaria n° 
3.209/GM/MS, de 18 de dezembro de 2009, 
Portaria n° 1.008/GM/MS, de 3 de maio de 
2010, e Portaria n° 2.708/GM/MS, de 17 de 
novembro de 2011).

Viana (2007) com base na analise das 
categorias fundamentais da economia política, 
considera a saúde como direito social, bem 
econômico e espaço de acumulação de capital. Para 
melhor desenvolvimento relacionado à saúde do 
homem a atuação governamental deverá repensar 
o que há de particular nas necessidades de saúde 
dos homens e problematizar que as definições de 
"novas" necessidades de saúde respondem a uma 
complexa articulação de processos econômicos, 
culturais, tecnológicos e políticos. (CARRARA et 
al, 2009). Daí a importância em levar ao homem 
este conhecimento.
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Compreender a realidade da identidade 
masculina em diversos âmbitos como: fatores 
socioculturais, modo de viver, econômicos, 
costumes, assim respeitando os diferentes 
níveis de organizações de saúde, será um fator 
de importante acesso na implementação das 
políticas públicas, contribuirá para melhor adesão 
dos homens na procura da atenção primaria 
assim contribuindo também com a redução dos 
índices de mortalidade por causas previníveis.

Uma das principais irritabilidades do 
homem na procura à saúde é a demora pelo 
atendimento, realizar exames, obter resultados 
assim também como o atendimento médico e 
da equipe que muitas vezes não escuta tudo que 
o paciente tem a dizer, muitas vezes por falta 
de competência, paciência, agilidade e melhor 
esclarecimento da equipe multidisciplinar. 

Através do conhecimento a evolução 
histórica do paciente, as políticas e os princípios 
que regem a assistência à saúde do homem, 
podemos identificar os diversos níveis de atuação 
e as alternativas de tratamento na assistência 
integral.

Considerações finais

Com o desenvolvimento deste trabalho 
conseguimos compreender que a saúde pública 
vem se ampliando cada vez mais para o 
desenvolvimento da qualidade de vida dos 
homens.

Uma grande dificuldade na orientação 
de saúde do homem consiste na falta de 
normatizações, técnicas, orientando práticas 
para a efetivação de ações, vejamos com 
exemplo a Política Nacional de Saúde do 
Homem e a instalação de uma área técnica 
de Saúde do Homem no Ministério da Saúde, 
apesar de representarem um grande avanço no 
tratamento emergente da saúde do homem, como 
sensibilizadoras e mobilizadoras de atenção para 
um panorama de morbimortalidades masculinas, 
que em grande parte é acometida por atos que são 
evitáveis, ainda não definiram protocolos quanto 

ao papel dos diferentes serviços, categorias 
profissionais, treinamentos, bem como os tipos 
de condutas que serão tomados.

Promovendo práticas inovadoras 
baseadas no conhecimento científico que 
fundamentem ações que promovam o cuidado 
individual e integrado ao paciente e sua família, 
teremos consequentemente uma assistência 
eficaz e segura, para avaliar os fatores potenciais 
de risco e de eventos que afetam a segurança do 
idoso ao dar entrada numa instituição de saúde, 
e que devem ser prevenidos ou minimizados até 
sua alta hospitalar.
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delinear o perfil dos idosos institucionalizados e 
das instituições de longa permanência para ido-
sos do município de Franca-SP, com a finalidade 
de compreender quem são as instituições efeti-
vadoras da proteção social de alta complexidade 
e quem são seus beneficiários. Trata-se de uma 
pesquisa de caráter social em saúde, descritiva, 
realizada a partir da triangulação metodológica e 
com abordagem mista, quantitativa e qualitativa, 
de forma complementar. 

Palavras-chave: envelhecimento; vulnerabilida-
de; política pública de assistência social; proteção 
especial de alta complexidade; instituição de 
longa permanência para idosos.  

Abstract: Describe Brazil is a country's aging 
population, a phenomenon that will cause 
significant impacts on the various spheres of  
society. The aging process is happening so fast 
since the early 60s, when the fall in fertility rates 
began to change the age structure, progressively 
narrowing the base of  the population pyramid. 
It is estimated that in 2025, Brazil will have more 
than 30 million people over 60 years, approxi-
mately 15% of  the population, and will be the 
sixth country in the world in number of  elderly. 
The demographic transition is now one of  the 
most urgent global problems, making it subject 
to public policies in developed and developing 
countries. The growth of  the elderly population 
in conditions of  dependency associated with 
reduced family support available to her reveal 
a social risk, therefore, in a state of  vulnerabi-
lity, which in turn makes these guys start to be 
subject to social protection. In this sense, social 
protection systems need to reorganize itself  to 
meet these new social actors. Social protection 
under the responsibility of  Public Policy Social 
Welfare started organizing on Basic Social Pro-
tection and Social Protection Special medium 

~ 12 ~

ENVELHECIMENTO, POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN-
VOLVIMENTO HUMANO: Perfil dos idosos institucionalizados e das instituições de 

longa permanência para idosos no município de Franca-SP
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Resumo: O Brasil é um país em processo de 
envelhecimento populacional, fenômeno que 
ocasionará impactos relevantes sobre as diversas 
esferas da sociedade. O processo de envelheci-
mento está acontecendo de forma rápida desde 
o início da década de 60, quando a queda nas 
taxas de fecundidade passou a alterar estrutura 
etária, estreitando progressivamente a base da 
pirâmide populacional. Estima-se que, em 2025, 
o Brasil terá mais de 30 milhões de pessoas 
com mais de 60 anos, aproximadamente 15% 
da população, e será o sexto país do mundo em 
número de idosos. A transição demográfica é 
hoje um dos mais urgentes problemas mundiais, 
tornando-se tema para as políticas públicas nos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. O 
crescimento da população idosa em condições 
de dependência associado à redução do apoio 
familiar a ela disponível revelam uma situação de 
risco social, portanto, em estado de vulnerabili-
dade, que por sua vez, faz com que estes sujeitos 
passem a estar passíveis de proteção social. Neste 
sentido, os sistemas de proteção social precisam 
reorganizar-se para atender a estes novos atores 
sociais. A proteção social sob responsabilidade 
da Política Pública de Assistência Social passou 
a organizar-se em Proteção Social Básica e Pro-
teção Social Especial de média e alta complexi-
dade, com formas distintas de atendimento. A 
crescente necessidade de institucionalização de 
idosos tem chamado a atenção da população em 
geral e levado alguns segmentos da sociedade a 
se preocuparem com as condições em que se 
encontra o contingente populacional residente 
nestes espaços. Entre os serviços de alta com-
plexidade podemos destacar as instituições de 
longa permanência que passam a representar 
uma alternativa para o apoio às pessoas idosas. 
Com base nesta contextualização, algumas ques-
tões tornam-se pertinentes de serem discutidas 
e definiu-se como objetivo geral desta pesquisa 
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and high complexity, with different forms of  
care. The growing need for institutionalization 
of  the elderly has attracted the attention of  the 
general population and led some segments of  
society to be concerned about the conditions in 
which we find the number of  inhabitants resi-
ding in these areas. Among the high complexity 
services we highlight the long-term institutions 
that will represent an alternative to support the 
elderly. Based on this context, some issues be-
come relevant to be discussed and set itself  the 
aim of  this research to define the profile of  the 
institutionalized elderly and long-term facilities 
for the elderly in the city of  Franca-SP, in order 
to understand who are institutions of  social 
protection efetivadoras high complexity and who 
are its beneficiaries. This is a survey of  social he-
alth, descriptive study, from the methodological 
triangulation and mixed approach, quantitative 
and qualitative, in a complementary way.

Word-keys: aging; public policy; vulnerability; 
social welfare; special protection of  high com-
plexity; long-stay institutions for the elderly.

Introdução

O Brasil é um país em acelerado 
processo de envelhecimento populacional, 
fenômeno que ocasionará impactos relevantes 
sobre as diversas esferas da sociedade. O 
crescimento do número de idosos incorporados 
à população brasileira repercute nas formas 
de visibilidade social desse grupo etário e na 
expressão de suas necessidades. O processo de 
envelhecimento é acompanhado pelo decréscimo 
de autonomia pessoal e consequente aumento 
de dependência decorrente, principalmente, 
da maior prevalência de doenças crônicas e 
enfermidades demenciais produzindo um 
aumento na demanda por serviços de assistência 
e saúde. Dentro deste cenário, é possível 
encontrar idosos que tenham sua independência 
física e mental preservada e o idoso fragilizado 
que demanda cuidados especiais. 

O aumento do contingente de idosos está 
associado à crescente necessidade de cuidados de 
longa duração nesta etapa da vida, e que devem 
ser oferecidos pela própria família, pela sociedade 
e pelo Estado como determina a legislação. 
Embora a maioria dos idosos apresente condições 
de viverem de forma autônoma e independente, 
existe uma parcela desta população cuja demanda 
de institucionalização cresce cada vez mais. Desta 
forma, a questão dos cuidados durante a velhice 
emerge em um contexto de rápida transição 
demográfica e epidemiológica combinada com 
transformações estruturais acentuadas nas famílias.  

Enve lhece r  em cond i ções  de 
dependência associado à redução do apoio 
familiar disponível para esta população revelam 
uma situação de risco social, portanto, um estado 
de vulnerabilidade, que por sua vez, faz com que 
estes sujeitos passem a estar passíveis de proteção 
social. Neste sentido, os sistemas de proteção 
social precisam reorganizar-se para atender a esta 
parcela da população. 

Desta forma, o enfrentamento da 
questão do envelhecimento torna-se fundamental, 
principalmente, para a política pública de 
assistência social. Considerada como um 
dos três pilares da Seguridade Social prevista 
pela Constituição Brasileira, a assistência 
social é responsável pela oferta de proteção 
social junto à parcela da população atingida 
por conjunturas, contextos ou processos 
produtores de vulnerabilidade social. Para isso, 
está organizada em três níveis que determinam 
sua atuação: proteção social básica e proteção 
social especial de média e alta complexidade, 
com formas distintas de atendimento. Entre os 
serviços de alta complexidade podemos destacar 
as instituições de longa permanência para idosos 
(ILPI) que passam a representar uma alternativa 
para o apoio às pessoas durante a velhice.  

Na atualidade, a ILPI tem se constituído 
a principal base de apoio para as pessoas idosas 
que demandam cuidados por um longo período 
de tempo e uma das únicas alternativas de 
cuidado fora das residências.  
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Entende-se que, para responder 
questões como as levantadas anteriormente 
sobre as alternativas de cuidado frente à revolução 
populacional, seja necessário conhecer com 
profundidade a população que envelhece para 
encontrar instrumentos públicos capazes de 
enfrentar os desafios futuros, que garantam ao 
idoso seu lugar na sociedade e a oportunidade 
de continuar desempenhando seu papel com 
autonomia e independência, como um “ator 
social”, um cidadão portador de direitos e deveres. 

E neste contexto, situa-se a problemática 
da velhice institucionalizada na sociedade brasileira. 
A ILPI passa a apresentar-se no mundo atual como 
uma alternativa para dar suporte à população que 
dela necessite. A residência coletiva é apenas um 
dos elos da rede de cuidados ao idoso, deve ser 
entendida como um equipamento de interesse e 
de relevância para toda a cidade, onde acontecem 
cuidados à saúde e ao bem-estar dos residentes. 
As instituições de longa permanência para idosos 
surgem como uma opção de cuidados para este 
grupo e isto nos leva a considerar a importância 
de se refletir sobre esta alternativa. 

A partir de tais observações definiu-se o 
objeto de estudo da presente investigação, tomando 
por base o envelhecimento, mais especificamente 
as instituições de longa permanência para idosos e 
seus residentes. A pesquisa tem como objetivo geral 
delinear o perfil dos idosos institucionalizados e 
das instituições de longa permanência para idosos 
do município de Franca-SP, com a finalidade de 
compreender quem são as instituições efetivadoras 
da proteção social de alta complexidade para idosos e 
quem são seus beneficiários, além de entender como 
se concretiza o processo de institucionalização e 
correlacionar a função social das instituições de longa 
permanência para idosos com o desenvolvimento. 

1 Referencial teórico

Envelhecimento

Mudanças demográficas sem precedentes 
estão a transformar o mundo de hoje. Uma era 
de crescimento na história humana, “o marco dos 7 
bilhões de habitantes na Terra vem assinalado por vitórias, 
revezes e paradoxos” (UNFPA, 2011, p.1). 

C o m o  c o n s e q u ê n c i a  d e s t a s 
transformações, o envelhecimento populacional 
destaca-se atualmente como um fenômeno 
global, dinâmico e irreversível, caracterizado 
pelo aumento da proporção de idosos em 
relação à população total e considerado uma das 
maiores conquistas e um dos maiores desafios da 
sociedade moderna.

As populações envelhecem em 
decorrência de um processo conhecido como 
transição demográfica, que tem como características 
marcantes a redução das taxas de fecundidade e 
de mortalidade, acompanhadas pelo aumento da 
expectativa de vida da população, que tiveram 
como consequência a queda na taxa de crescimento 
populacional. A transição demográfica é um 
fenômeno único na história da humanidade, é 
uma conquista da modernidade e deve ser vista 
como um fato e não como uma teoria. As mais 
diversas regiões do mundo estão experimentando 
estas mudanças, países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento, e o Brasil segue esta tendência 
(CAMARANO, 2010a). 

A estrutura etária do País está mudando 
de forma rápida e os idosos tornaram-se um 
contingente populacional expressivo e de crescente 
importância na sociedade brasileira. De acordo com 
os indicadores sociais e demográficos divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) recentemente, o número de idosos com 60 
anos ou mais passou de 15,5 milhões de pessoas para 
23,5 milhões de pessoas no período de 2001 a 2011. 
Destaca em suas publicações que a estrutura etária 
populacional está intimamente relacionada com a 
fecundidade. Sendo assim, populações mais velhas 
apresentam índices mais baixos de fecundidade. 
Algumas mudanças ocorridas no cenário nacional 
nas últimas décadas refletiram no declínio das taxas 
de fecundidade, entre elas, a urbanização, maior 
participação das mulheres no mercado de trabalho, 
melhora dos níveis de escolaridade e a disseminação 
dos métodos anticoncepcionais (IBGE, 2012).

As alterações nas taxas de mortalidade 
e fertilidade estiveram associadas aos avanços na 
medicina e na saúde pública, vacinação, higiene, 
campanhas sanitárias, às melhores condições de 
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alimentação e de habitação, ao aumento da renda, 
e ao controle de vetores causadores de doenças 
infecciosas que transformaram positivamente 
o perfil epidemiológico. Paralelamente a essa 
mudança, intensificaram-se cada vez mais os 
processos de industrialização, de urbanização e 
de globalização que interferiram drasticamente na 
maneira de viver do brasileiro e como consequência, 
a população apresenta-se cada vez mais exposta ao 
risco de doenças crônicas (CARNEIRO et al, 2013; 
DUARTE; BARRETO, 2012). 

Neste contexto, a longevidade está 
intimamente relacionada com a transição 
epidemiológica. Sousa e Branca (2011) 
descreveram sobre esta direta correlação 
entre os processos de transição demográfica e 
epidemiológica, a grande presença de jovens 
com maior incidência de doenças infecciosas 
transformou-se em um período marcado pela 
presença de pessoas idosas onde prevalecem as 
doenças crônicas degenerativas. A longevidade 
populacional aumentou a probabilidade de 
expressão deste tipo de enfermidade. 

Política pública de assistência social 

No enfrentamento às crises da atualidade 
ressalta-se o papel central desempenhado 
pelo sistema de proteção social estabelecido 
no País. O texto constitucional dá início ao 
processo de formulação da Seguridade Social 
Brasileira, pois foram determinadas garantias 
de diversos direitos sociais: educação, saúde, 
trabalho, moradia, segurança, previdência 
social, assistência e proteção aos desamparados. 
Conforme estabelecido na Carta Magna, em seu 
artigo 194, “a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social” A seguridade 
social é um instrumento que visa a proteção de 
todos os cidadãos nas situações geradoras de 
necessidades (BRASIL, 1988).   

A assistência social caracteriza-se como 
um dos três pilares do sistema de Seguridade 
Social prevista pela Constituição Brasileira e 
passou a ser regulamentada pela Lei n. 8.742, 

de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas), determinando que é 
um direito do cidadão carente e um dever do 
Estado.  Tem por princípio a solidariedade com 
a competência de realizar um conjunto de ações 
estatais e privadas para atender as necessidades 
sociais. Além disso, deve estar articulada com 
todas as políticas públicas que garantam direitos e 
respondam às necessidades básicas da vida social 
(CFESS, 2011; BRASIL, 1988). 

Pádua e Costa (2007) destacam: a 
assistência social é uma política pública. Ao 
considerá-la uma ação pública o responsável por 
este espaço de atuação deixa de ser exclusivamente 
estatal para ser compartilhada com a sociedade. 
Desta forma, a assistência social tornou-se um 
direito social e uma política pública de seguridade 
social, destacando-se como uma importante 
ferramenta na melhoria das condições de vida 
e de cidadania da população que não pode mais 
ser confundida com assistencialismo ou caridade, 
mas que deve ser vista como um compromisso 
do Estado perante a sociedade.

A Política Nacional de Assistência 
Social, resolução n. 145, de 15 de outubro de 
2004, tem como seu público alvo e usuário 
desta política pública os cidadãos e grupos que 
se encontram em situação de vulnerabilidade 
e riscos, sendo assim, na busca por uma visão 
social de proteção oferece recursos para o 
enfrentamento de tais situações. A proteção 
social deve garantir segurança de sobrevivência, 
de rendimentos, de acolhida, de convívio ou 
vivência familiar, deve prover os mínimos 
necessários para uma vida digna como os direitos 
à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios 
à vida humana em sociedade. O envelhecimento 
da população associado ao aumento crescente do 
número de idosos em condições de dependência 
tem se apresentado ao sistema de seguridade 
social como uma nova demanda nascida das 
mudanças que se desenvolveram, ao longo do 
tempo, na sociedade brasileira (BRASIL, 2005b). 

A política de assistência social brasileira 
tem passado por muitas transformações nas 
últimas décadas, sendo que nos dias atuais 
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está sob a responsabilidade do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome e a 
proteção social brasileira está estruturada sob dois 
eixos: a proteção social básica (PSB) e a proteção 
social especial (PSE). O desenvolvimento 
de serviços, programas e projetos da PSB 
caracteriza-se por serem de baixa complexidade, 
de caráter preventivo, dirigidos a inclusão de 
grupos em situação de risco e para prevenção 
das situações de risco social, na busca pelo 
fortalecimento dos vínculos familiares.  Já a PSE 
é subdividida em proteção especial de média e 
de alta complexidade. A média complexidade 
tem caráter reparador, é dirigida para pessoas 
em situação de risco pessoal e social que tiveram 
seus direitos violados, mas que ainda não ocorreu 
o rompimento de vínculos familiares e/ou 
comunitários. A alta complexidade também 
possui caráter reparador, é dirigida à pessoas que 
encontram-se sem referência, em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social, que exige 
proteção integral, necessitando de ser retirado 
de seu núcleo pois foram rompidos os vínculos 
familiares e/ou comunitários (BRASIL, 2005b;  
BRASIL, 2009).

A Resolução n.109, de 11 de novembro 
de 2009, aprova a tipificação nacional de serviços 
socioassistenciais e determina em seu art.1º 
a organização por níveis de complexidade do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 
Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade (PSE). 

No serviço de proteção especial de 
alta complexidade com relação ao acolhimento 
institucional para idosos, poderá ser desenvolvido 
através da modalidade de cuidados em instituições 
de longa permanência para idosos, são os 
cuidados de longa duração demandados pelos 
idosos com perda de autonomia e independência, 
considerada a alternativa mais frequente e mais 
antiga entre as opções de cuidados para este 
segmento populacional (CAMARANO, 2010a).  

A ILPI é apenas um dos elos da rede 
de cuidados ao idoso, uma rede que apresenta 
falhas e mantém uma profunda relação com a 

filantropia devido a ausência do Estado. Nesta 
perspectiva de rede de cuidados disponíveis para 
oferecer proteção aos indivíduos que envelhecem, 
Gonçalves e Guará (2010) consideram que há 
diferentes espaços de proteção social, entre 
eles: o espaço doméstico de proteção integral 
considerado uma rede social espontânea e 
primária, o espaço governamental como uma 
rede de serviços público institucionais, o espaço 
privado oferecendo uma rede de serviços 
privados e o espaço comunitário que oferecem 
serviços de proteção onde há demanda e não há 
cobertura do setor público. 

Os espaços de proteção social: a família, o estado e a 
sociedade

Diversos autores consideram que a 
ausência da família é um dos motivos mais 
frequentes para a busca de uma instituição, e 
entre outros estão às dificuldades de a família 
cuidar, relações familiares conflituosas aliadas 
à carência de renda e a falta de moradia. 
Considerando que estas situações são altamente 
frequentes na sociedade contemporânea e que 
quando a família não possui meios financeiros, 
físicos ou emocionais para a prestação dos 
cuidados necessários aos idosos há um aumento 
na procura por ILPI demonstrando ser realmente 
a alternativa de cuidados mais viável nestes casos 
(BORN; BOECHAT, 2006; CAMARANO, 
2010a; BRASIL, 2000). 

O Sistema Único de Assistência Social 
determina que as ações da rede de proteção 
social, tanto básica como especial, devem estar 
centradas na família. Uma das diretrizes previstas 
na Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994, a Política 
Nacional do Idoso em seu art.4, “é a priorização 
do atendimento ao idoso através de suas próprias 
famílias, em detrimento do atendimento asilar, à 
exceção dos idosos que não possuam condições 
que garantam sua própria sobrevivência”. 
Complementa o Estatuto do Idoso em seu art. 
37: “A assistência integral na modalidade de entidade 
de longa permanência será prestada quando verificada 
inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou 
carência de recursos financeiros próprios ou da família” 
(BRASIL, 1994; 2003). 
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Gonçalves e Guará (2010) definem o 
espaço comunitário como o lugar de proteção 
primária, onde há apoio mútuo, solidariedade, 
relações afetivas, proximidade com pessoas 
de uma mesma comunidade, um ambiente de 
convivência, espaço onde os indivíduos se inserem 
e se relacionam, o que ocorre principalmente 
dentro do microssistema familiar. Quando esse 
microssistema se fragiliza ou rompe seus laços 
de afetividade por inúmeros motivos, deixa 
os indivíduos que a constitui, em situação de 
vulnerabilidade. “A fragilização dos círculos de 
proteção sustentados por essa rede é um significativo fator 
de risco para a ruptura do cuidado familiar” (p.22). 
Aqui, cabe ressaltar que quando os vínculos 
familiares encontram-se fragilizados ou até mesmo 
rompidos, os idosos passam a estar em condições 
de abandono e negligência, o que exige medidas 
protetivas e entre elas está a institucionalização. 

Nota-se que a realidade das famílias, 
na prática, não é condizente com o que prevê 
a legislação.  As políticas direcionadas ao idoso 
consideram a família como um espaço de proteção 
primário, privilegiado e insubstituível, um sistema 
provedor de cuidados para os idosos, e sendo 
assim, torna-se merecedora das atenções nas 
políticas de assistência social. Perante a legislação 
vigente no país, a família da mesma forma que o 
idoso, constitui-se sujeito de direitos e necessita 
ser cuidada e protegida pelo Estado. A realidade 
brasileira da maioria das famílias mostra que, 
por inúmeros fatores socioeconômicos, não tem 
condições de oferecer um suporte de cuidados 
para o idoso e acaba buscando uma alternativa para 
“transferir” esta responsabilidade para “outro” 
que tenha condições de oferecer-lhe melhores 
condições de vida (BRASIL, 1994; 2003).

Considerando o ser humano como 
um sistema vivo inserido em outros sistemas 
mais amplos a família aparece neste momento 
como uma importante instituição vinculada ao 
indivíduo que envelhece e que também sofre com 
as alterações decorrentes da velhice.

A sociedade encontra-se diante de 
um empasse: quando as famílias se tornam 
menos disponíveis para cuidar de seus membros 

dependentes quem deverá arcar com as 
responsabilidades? 

Cabe ao Estado o dever de servir ao 
cidadão através de seu instrumento de justiça, 
cumprir o que está previsto em lei, oferecendo 
a população alternativas de suporte para o 
atendimento ao idoso, em suas diferentes 
modalidades e níveis de complexidade através 
de uma estrutura de cuidados e equipamentos 
que satisfaçam as necessidades de assistência à 
esse público (BRASIL, 1988; 1993; 1994; 2003; 
2005; 2009). 

A legislação delega para a família a 
responsabilidade quanto aos cuidados com o 
idoso, porém há uma ausência de apoio por 
parte do Estado para que esta responsabilidade 
seja realmente compartilhada. Para oferecer 
atenção adequada ao idoso, incluindo suas 
necessidades sociais e de saúde, é necessário 
existir uma rede integrada de estruturas de 
atendimento do Sistema Único de Assistência 
Social e do Sistema Único de Saúde de forma 
a atendê-lo plenamente. Estas duas redes, a de 
assistência social e a de saúde, compõe o tripé da 
Seguridade Social Brasileira juntamente com os 
benefícios garantidos pela previdência social. Os 
equipamentos destinados a colocar em prática o 
que é previsto para o público idoso no âmbito da 
saúde, da assistência e da previdência precisam 
estar muito bem articulados e integrados de 
modo que exista complementariedade entre as 
ações. As estruturas de uma rede assistencial à 
pessoa idosa precisam estar interconectadas em 
prol de um mesmo objetivo, a qualidade de vida 
das pessoas idosas. Nessa rede, é essencial existir 
uma comunicação entre o tripé responsável pelo 
cuidado do idoso: família, Estado e a sociedade. 
(FREITAS; MORAES, 2008).

Batista et al (2008) considera que para 
não se optar diretamente pela institucionalização 
deveriam existir outras opções de cuidado, que 
por sua vez, já estão previstas nas leis sobre o 
tema. O autor coloca que a ILPI é apenas um dos 
elos da rede de cuidados ao idoso, uma rede que 
apresenta falhas e mantém uma profunda relação 
com a filantropia devido a ausência do Estado.
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As lacunas demonstradas pelo setor 
público no decorrer da história perante as 
questões sociais contrariam o que está exposto 
na Constituição de 88 em diversas situações, pois 
os cidadãos passaram a vivenciar a inexistência de 
recursos que garantam a mobilização de recursos 
humanos e materiais para o enfrentamento 
dos desafios advindos de um mundo moderno 
repleto de desigualdades.

A ILPI surge, portanto, em meio a 
inúmeras condições de desigualdade e exclusão, 
como fruto das necessidades sociais para 
auxiliar no enfrentamento do processo de 
envelhecimento. 

Sendo assim, a suposta ausência do 
Estado abre uma lacuna para que outros espaços 
de rede de proteção passem a existir e intervir 
nas questões sociais, como é o caso da sociedade 
civil organizada: o terceiro setor composto pelas 
organizações não governamentais (ONG’s), 
instituições e fundações voltadas à produção de 
serviços públicos e privados sem fins lucrativos 
de (MONTAÑO, 2002). E neste contexto, 
observa-se que o terceiro setor é um espaço 
multifacetado e de reflexão por promover uma 
interlocução entre o Estado e o mercado, entre 
o público e o privado, entre o governamental e 
o não governamental (GUERRA, 2013).    

As diversas vertentes do desenvolvimento: como 
contemplar tantos “desenvolvimentos”?

O conceito de desenvolvimento 
tem caráter polissêmico, pluridimensional 
e está recoberto por inúmeras contradições 
conceituais, ideológicas e metodológicas. Embora 
a noção de desenvolvimento esteja permeada 
por diversos significados é muito comum 
associar desenvolvimento com o crescimento 
econômico e, além disso, está implícito no 
conceito de desenvolvimento uma questão de 
escala territorial.  

Primeiramente, a ideia de território 
para se referir ao desenvolvimento ultrapassa o 
significado de lócus, de mera expressão espacial, 

para ir ao encontro de um conceito que abrange 
a realidade cotidiana de um lugar, isto é, que 
evidenciam “problemas relevantes e concretos de uma 
comunidade em seu entorno ou lugar, sem perder de vista 
as múltiplas determinações e interações com outras escalas 
ou níveis de análise” (MARTINS, 2002, p.54). 

O desenvolvimento pode manifestar-se 
em diversos espaços geográficos, do mundial ao 
local, refere-se a uma possível localização desse 
processo de transformações (AKERMAN, 
2005).

Desta forma, o termo local torna-se 
um campo de ação privilegiada, tira benefício da 
relação entre as pessoas e o seu entorno, é neste 
território que os fatos ganham significação, mas 
um significado que transcende a localização. O 
local valoriza “o cenário interativo dos acontecimentos, 
onde os fenômenos naturais e humanos acontecem e 
produzem seus efeitos. Por isso não é apenas porção e sim 
síntese da totalidade socioespacial” O local e o global 
estão relacionados não há como separá-los, a 
não ser para delimitar fisicamente a análise de 
um problema. (MARTINS, 2002, p.54).

Na concepção de Milton Santos deve-
se pensar o espaço enquanto território vivo, 
de modo que a cidadania está relacionada com 
o espaço em que se vive, um espaço onde as 
necessidades afloram, e as possibilidades para 
resolução dos conflitos são descobertas: “o 
cidadão é o indivíduo num lugar”, é a existência 
humana no mundo (Santos, 2002, p. 123). 

Veiga (2006) inicia suas considerações 
sobre o desenvolvimento com as palavras de 
Ignacy Sachs: “o que importa é deixar bem claro que o 
desenvolvimento não se confunde com crescimento econômico, 
que constitui apenas a sua condição necessária, porém não 
suficiente” (p.9). Sem dúvida, o crescimento é um 
fator muito importante para o desenvolvimento, 
mas o conceito de desenvolvimento não pode 
se reduzir à combinação do crescimento com a 
distribuição de renda per capta, e ainda segundo 
o autor, “no crescimento a mudança é quantitativa 
e enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa” 
(VEIGA, 2006, p.56). 



140

5º Seminário de Pesquisa | 2013

Sachs (1997) traduziu o desenvolvimento 
como um conceito diferente de crescimento 
econômico e que abrange a dimensão ética, 
política, social, ecológica, econômica, cultural e 
territorial.  

Seguindo o raciocínio de Oliveira 
(2002), pensar em desenvolvimento é antes de 
qualquer coisa pensar em maneiras de interferir 
na qualidade de vida e no bem-estar da população. 
O crescimento por si só não é suficiente e as 
pessoas são tanto os meios quanto os fins do 
desenvolvimento econômico.

Desta forma, o desenvolvimento 
humano vem ocupando desde a última década 
um lugar de destaque quando o assunto 
é desenvolvimento. Para Sen (2000), “o 
desenvolvimento pode ser visto como um 
processo de expansão das liberdades reais das 
pessoas” (SEN, 2000, p.17). A liberdade passa 
então na visão do autor a ser central para o 
desenvolvimento, um meio e um fim para 
tornar as pessoas mais atuantes no seu lócus, um 
instrumento para avaliar o progresso da sociedade. 
Complementa dizendo que com oportunidades 
sociais adequadas, o indivíduo pode tornar-se 
um beneficiário ativo do desenvolvimento, com 
condições para moldar seu próprio destino e 
ajudar outros indivíduos, uma visão orientada 
para o agente.

2 Procedimentos metodológicos

Com o intuito de entender como se 
organizam as instituições de longa permanência 
para idosos no município de Franca para prover 
os cuidados de longa duração e conhecer quem 
são as pessoas que dele necessitam, procura-se 
responder as seguintes questões que norteiam 
esta investigação: 

• Quem, quais e quantos são os beneficiários 
/ usuários do serviço de acolhimento 
institucional referente à proteção social 
especial de alta complexidade para idosos 
no município de Franca-SP? 

• Quem, quais e quantas são as instituições 
responsáveis por oferecer o acolhimento 
institucional referente à proteção social 
especial de alta complexidade para os 
idosos no município Franca-SP? 

Assim, o objetivo principal desta 
pesquisa é delinear o perfil dos idosos 
institucionalizados e das ILPI no município de 
Franca. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter 
social em saúde, através da investigação do ser 
humano em sociedade como forma de conhecer, 
compreender e construir a realidade de um 
fenômeno que está associado ao processo saúde-
doença e que busca a representação dos vários 
atores neste campo (MINAYO, 2010). 

O presente estudo caracteriza-se como 
descritivo, pois o propósito deste é observar, 
descrever e explorar aspectos de uma situação no 
local onde o fenômeno ocorre, trata-se de uma 
pesquisa com abordagem mista, uma combinação 
de métodos quantitativos e qualitativos a fim de 
conhecer com mais profundidade uma realidade 
específica (MINAYO, 2010).

O universo da pesquisa se constitui 
pelas ILPI e pelos idosos institucionalizados 
do município de Franca, e o procedimento 
metodológico adotado será a triangulação 
metodológica, nos valendo da pesquisa 
quantitativa e qualitativa de forma complementar 
(GARNELO, 2006). 

Esta pesquisa será realizada em seis 
etapas: 

Na primeira etapa foi realizado um 
levantamento em relação aos tipos e números 
das instituições cadastradas junto aos órgãos 
competentes do município e em seguida o 
mapeamento das mesmas quanto as suas 
localizações. Após a identificação das instituições 
foi apresentado projeto a cada uma delas para 
autorização prévia de seu desenvolvimento e em 
sequência, submissão do projeto ao comitê de 
ética em pesquisa (COMEP).  
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Durante a segunda etapa foi realizada 
a entrega das autorizações da pesquisa 
nas instituições para os seus respectivos 
representantes e em seguida será agendada uma 
visita para reconhecimento geral da instituição. 
Para isto, foi desenvolvido um roteiro de 
entrevista semiestruturado com alguns tópicos 
pertinentes a história e cultura da instituição 
que proporcionarão ao pesquisador informações 
prévias sobre o campo de pesquisa. 

Na terceira etapa foi realizada uma 
entrevista com o representante da instituição 
por meio da aplicação de um formulário para 
traçar o perfil da instituição. O instrumento 
de coleta dos dados escolhido foi a entrevista, 
com a aplicação de um formulário estruturado, 
constituído por 83 questões entre perguntas 
abertas e fechadas, que será preenchido pelo 
pesquisador a partir dos dados coletados com os 
respectivos representantes das instituições. Nesta 
etapa temos o objetivo de traçar um perfil das 
ILPI escolhidas para o estudo. (CAMARANO, 
2010b; IPARDES, 2008; BRASIL, 2005a).   

A quar ta etapa foi baseada no 
preenchimento de um questionário através da 
análise dos prontuários dos residentes para 
delinear o perfil dos idosos. O formulário 
é composto por 42 questões, entre abertas 
e fechadas, que foi respondido com base 
nos prontuários para sustentar a busca de 
informações que identifiquem este idoso no que 
diz respeito às suas condições sociodemográficas, 
socioeconômicas, socioculturais e de saúde 
(CAMARANO, 2010b; IPARDES, 2008; 
BRASIL, 2005a).

Na quinta etapa o intuito foi conhecer 
o perfil da instituição, o perfil dos idosos e 
o processo de institucionalização sob a ótica 
dos funcionários através da aplicação de um 
questionário. Neste momento, foi entregue um 
questionário composto por 45 questões, abertas 
e de múltipla escolha, para os funcionários 
da ILPI. O questionário foi respondido pelos 
próprios funcionários e foi recolhido logo 
após o seu preenchimento. Considerando que 
os questionários autoaplicáveis são fáceis de 

administrar, eficientes e econômicos na avaliação 
de grande número de indivíduos, optou-se 
nesta pesquisa em colher informações do maior 
número possível de funcionários através desta 
estratégia de coleta de dados (CAMARANO, 
2010b; IPARDES, 2008; BRASIL, 2005a).

E na  sex ta  e tapa  buscaremos 
compreender o processo de institucionalização 
sob a ótica do idoso através da história oral 
associado à imagem fotográfica. Compreender o 
universo do idoso asilado através da abordagem 
qualitativa, já que o objeto de estudo só pode ser 
desvelado com uma abordagem dessa natureza. 
(ALBERTI, 2005; BERNARDES; LOPES; 
SANTOS, 2003; JUSTO; YAZLLE, 2008; 
LEITE, 1993; NAKAMURA; CRIPPA, 2010; 
SILVA et al, 2007).

Sabendo que a pesquisa qualitativa não 
procura uma representatividade estatística para 
sua amostra e sim uma representatividade social, 
frente a um grupo social específico e homogêneo, 
foi escolhido como critério para delimitação da 
amostra na sexta etapa desta pesquisa o “critério 
de saturação ou exaustão”, não sendo prioridade o 
critério numérico (MINAYO, 2001; 2010). Para 
subsidiar esta etapa da pesquisa, foi desenvolvido 
um roteiro de entrevista semiestruturada, 
contendo 34 questões abertas, que direcionarão 
a coleta das informações sobre a história de vida 
dos idosos relacionada à institucionalização. 

A análise e interpretação dos dados 
quantitativos se darão por meio da estatística 
descritiva, possibilitando reduzir, organizar, 
condensar os dados a proporções mais facilmente 
entendidas recriando a realidade social e econômica 
(HAIR et al, 2005; MOORE et al, 2006).  A 
manipulação dos dados se dará através do software 
SPSS – Statistical Package for Social Science. 

Finalmente, os dados qualitativos serão 
organizados através da análise do conteúdo para 
efetuar um recorte dos conteúdos coletados 
em elementos que poderão ser ordenados em 
categorias (BARDIN, 2004; CHIZZOTTI, 
2001; RICHARDSON, 1999; LAVILLE; 
DIONNE, 1999). Esta análise dos dados vai 
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buscar no discurso do sujeito as regularidades 
e irregularidades, observando o que é incerto, 
o que é disperso (FOUCAULT, 1997; 2001). 
Segundo os estudos de Bardin (2004) sobre o 
discurso, a análise de conteúdo é uma ferramenta 
para desvendarmos o sentido do discurso, uma 
forma de tratar as informações buscando os 
significados das mensagens coletadas, e é através 
destes significados que pode-se inferir sobre o 
emissor da mensagem ou sobre o sue meio. A 
análise de conteúdo tem como objeto de estudo a 
fala, a palavra que vem permeada de significados 
psicológicos, sociológicos, políticos e históricos. 

A análise dos resultados considerará 
que a primeira, a terceira, a quarta e a quinta etapa 
são de caráter quantitativo, e que, a segunda e a 
sexta são qualitativas. 

3 Resultados

Inicialmente, após elaborar todo o 
projeto de pesquisa e antes de submetê-lo 
ao Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP 
realizou-se a primeira etapa da pesquisa 
referente ao levantamento e mapeamento das 
instituições de longa permanência para idosos 
no município de Franca-SP. Foram encontradas 
oito instituições que prestam o serviço de 
acolhimento institucional referente à proteção 
social especial de alta complexidade. Destas 
oito instituições, cinco são entidades cadastradas 
junto ao Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS) como prestadoras do serviço de 
proteção especial – cuidados de longa duração 
ou acolhimento institucional e, além disso, as 
cinco são entidades de utilidade pública, com 
fins filantrópicos, portanto, entidades não 
governamentais sem fins lucrativos. Porém, uma 
destas instituições tornou-se de caráter de longa 
duração há pouco tempo e não atende somente 
idosos, e esta foi a única instituição a ser excluída 
neste momento. As outras três instituições são 
de natureza privada e é relevante considerarmos 
a ausência de instituições de longa permanência 
para idosos de natureza pública na cidade de 
Franca.  

Posteriormente ao levantamento 
realizou-se o primeiro contato com cada uma das 
instituições para apresentar o projeto de pesquisa 
ao representante de cada uma delas e discutir as 
possibilidades de uma autorização prévia para 
o desenvolvimento da mesma. Neste momento 
as sete instituições aprovaram a pesquisa com a 
condição de que a mesma só poderia ser realizada 
após aprovação do COMEP. 

Dada a importância das diretrizes 
e normas regulamentadoras das pesquisas 
envolvendo seres humanos, resolução 196/96 
do Conselho nacional de Saúde, submeteu-se o 
projeto de pesquisa ao COMEP do Uni-FACEF 
em março de 2013. O parecer consubstanciado do 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP determinou 
o projeto aprovado, composto por todas as 
informações necessárias para sua apreciação 
e sem nenhuma pendência. É de extrema 
importância ressaltar que os procedimentos 
metodológicos propostos não apresentam riscos 
à integridade física dos sujeitos e ficou evidente 
para os avaliadores que “a pesquisa pode contribuir, 
em muito, para a compreensão de uma realidade marcante 
no cenário social da cidade, bem como para o incremento 
dos estudos sobre o envelhecimento, tema tão importante 
na atualidade”. 

Depois de realizada toda a parte 
burocrática da pesquisa, iniciou-se a segunda etapa. 
Outro contato foi realizado com as instituições, 
mais especificamente com as assistentes sociais, 
para dar início ao desenvolvimento da pesquisa. 
Ao entrar no campo da pesquisa em duas 
instituições, uma filantrópica e uma privada, 
ficou decidido que a pesquisa começaria a ser 
realizada pela quarta etapa – perfil dos idosos 
institucionalizados – devido à disponibilidade 
dos representantes para realizar a segunda etapa. 
Assim foi feito, pois a alteração das etapas não 
influenciaria em nada os resultados e nem mesmo 
o andamento da pesquisa. Este foi um momento 
crucial para a pesquisa, pois percebeu-se durante 
a coleta de dados da instituição  filantrópica e 
da instituição privada, que os perfis dos idosos 
se diferenciavam muito e nas instituições 
particulares a rotatividade dos idosos é alta. A 
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partir deste fato, conclui-se que a natureza das 
instituições deveria ser um critério de inclusão na 
amostra da pesquisa, pois ocultaria a realidade e 
interferiria nos resultados. Outro fato importante 
foi que, uma das instituições privadas estava 
tendo problemas com o Ministério Público – 
Promotoria da Vara do Idoso de Franca – com 
risco de fechamento. Contudo, ficou decidido 
que só entrariam na amostra da pesquisa as 
instituições filantrópicas que atendem em regime 
de longa permanência para idosos e estejam 
inscritas junto ao CMAS. 

Enfim, a amostra da pesquisa será 
constituída por quatro instituições.  Com relação 
à quarta etapa, 90% dos dados já foram coletados, 
sendo que o perfil dos idosos institucionalizados 
será delineado a partir das informações de 
200 sujeitos. Uma das grandes dificuldades 
encontradas para coletar as informações 
referentes aos residentes foi que cada instituição 
padroniza-as de uma forma e para conhecê-las 
precisou que se adaptasse à realidade de cada 
instituição. Porém, em todas as instituições, 
a assistente social desempenha um papel de 
extrema importância acompanhando a pesquisa 
e trazendo a todo momento informações 
relevantes para revelar a realidade. Este fato 
também determinou que as assistentes sociais 
são as pessoas que mais conhecem a instituição, 
os idosos, a família, os gestores locais, os 
conselhos (saúde – idoso – assistência social), 
Ministério Púbico e o que o Estado realmente 
realiza, elas conhecem  e vivenciam o processo 
de institucionalização do começo ao fim. 

A quinta etapa – conhecer o perfil da 
instituição, o perfil dos idosos e o processo de 
institucionalização pela ótica dos funcionários, 
realizada através da aplicação de um questionário 
já foi concluída com a participação de 50 
funcionários entre as quatro instituições. 

A terceira etapa – perfil das instituições 
de longa permanência para idosos encontra-se 
em andamento e com parte dos formulários já 
preenchidos pelas assistentes sociais. Optou-se 
por deixar que o representante de cada instituição 
tivesse tempo suficiente para responder às 

questões fechadas do formulário devido a 
extensão do instrumento e pela quantidade de 
dados numéricos exigidos, por isso, considerou-
se que o preenchimento deste formulário sobre 
a instituição demanda mais tempo e também a 
consulta de documentos da própria instituição. 
Sendo assim, parte do formulário já foi respondido 
por duas instituições e a outra parte que refere-se 
às questões abertas ainda será preenchida durante 
a entrevista. Devido à disponibilidade de tempo 
das entidades, será aproveitado o momento 
desta entrevista para coletar os dados da segunda 
etapa juntamente com os da terceira. Todas as 
instituições já disponibilizaram documentações 
importantes que complementarão os dados sobre 
o perfil destas instituições: Estatuto, Regimento 
Interno, Contrato de Prestação de Serviços e 
Plano de Trabalho. 

Para a última etapa – compreender 
o processo de institucionalização sob a ótica 
do idoso foi selecionado juntamente com a 
assistente social alguns possíveis idosos que terão 
condições de participar da pesquisa.

4 Considerações finais 

Estar imerso na realidade das instituições 
de longa permanência para idosos para iniciar 
o desenvolvimento desta pesquisa já permite 
vivenciar a problemática do cuidado de um idoso 
dependente, fragilizado, em situação de risco, 
vulnerável, sem vínculos familiares. Nota-se que 
é de extrema importância fomentar discussões 
sobre as alternativas de cuidado disponíveis 
no município para esta população, as formas 
como estes serviços estão sendo oferecidos e 
até mesmo sobre a responsabilidade do cuidado 
deste idoso: família, sociedade ou Estado? E 
ainda, quando o idoso é institucionalizado como 
a responsabilidade é compartilhada? A partir de 
qual abordagem pensar a responsabilidade dos 
cuidados com o idoso?  

A minimização do papel do Estado 
nas questões sociais configura-se um fator 
preponderante para o aumento da demanda 
para a área de assistência social, bem como a 



144

5º Seminário de Pesquisa | 2013

proliferação de entidades não governamentais 
tentando dar respostas para as lacunas 
deixadas pelo Estado.  A prestação de 
serviços relacionados à proteção social de 
alta complexidade, que nesta pesquisa refere-
se às instituições de longa permanência para 
idosos, é efetivada por organizações não 
governamentais. Estas entidades suprem ou 
complementam as ações do Estado buscando 
atender à alta demanda que está necessitando 
do acolhimento institucional.  O município 
de Franca, especificamente as entidades, 
encontra-se diante de um enorme desafio: 
como atender a esta demanda reprimida e que 
está a aumentar a cada dia que passa?

Diante disso, nota-se que a efetivação 
da política de assistência social ao idoso que 
necessita de cuidados de longa duração no 
município de Franca, concretiza-se através da 
sociedade civil e este fato direciona a pesquisa 
também para os caminhos do Terceiro Setor. Há 
grandes evidências da atuação das entidades não 
governamentais enquanto parceria imprescindível 
para o atendimento às demandas sociais.

As instituições de longa permanência 
para idosos contribuem para o desenvolvimento 
local?  De que forma elas contribuem? Em 
qual dimensão do desenvolvimento ela 
impacta? A partir de qual abordagem pensar o 
desenvolvimento neste lócus?

Quando for delineado todo o perfil 
destas instituições será obtido também um 
retrato das instituições do Terceiro Setor que 
atendem a este público específico. Além disso, 
as informações coletadas durante esta pesquisa 
nortearão uma discussão sobre o papel do 
Estado em todas as suas esferas (federal, estadual 
e municipal) na efetivação da política pública 
de assistência social no município de Franca. 
Conhecer o perfil destes idosos fornecerá dados 
para identificarmos falhas nesta política pela 
ausência de outros equipamentos que prestam 
serviço de proteção social e apontará quais os 
sujeitos estão sendo realmente atendidos por esta 
política: são todos realmente “idosos”?

Neste contexto inicial de resultados, 
muitos caminhos se abrem para instigar 
cada vez mais a discussão sobre a velhice 
institucionalizada e demonstrar quantos pontos 
de extrema relevância precisam ser discutidos 
em busca de melhores alternativas para receber 
a população idosa que está por vir. A imersão no 
estudo de campo, na realidade das instituições 
de longa permanência para idosos e dos 
próprios idosos institucionalizados, permite 
a cada momento reafirmar a importância e 
relevância da pesquisa. Finalmente, a realidade, 
a vivência, a observação dos acontecimentos 
possibilita identificar que quanto mais tenta-se 
responder a algumas perguntas, mais perguntas 
irão surgir,  apresentando aos pesquisadores 
um mundo permeado de certezas e incertezas, 
de ordem e desordem, de conquistas e desafios, 
de separações e de uniões, de autonomia e de 
dependência. Está é a necessidade de uma 
abordagem sistêmica para o envelhecimento, 
para o idoso, para a família, para a instituição, 
para o processo de institucionalização, 
para o Estado e principalmente para o 
desenvolvimento.
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Abstract: The existence of  psychiatric pa-
tients discharged to the psychiatric hospital 
in the city of  Franca - SP, but remain institu-
tionalized for lack of  family support and lack 
of  public policies to serve them is to impede 
the development of  the municipality, consi-
dering the modern contours of  the subject. 
In this sense, the present study initially makes 
a bibliographic approach to the evolution of  
the concept of  development, starting from 
essentially economic approach to including 
values relating to human rights related to the 
principle of  human dignity, including psychia-
tric patients within inclusive and socializing 
proposal recommended by the Psychiatric 
Reform. After analyzing the structure of  the 
network of  public mental health unit, seeks 
to understand the reality of  such patients and 
their perspectives regarding their fundamental 
rights. Finally, contextualizes the need to im-
plement the network of  public and social he-
alth of  the county 's public service provided 
by law and for the proper and dignified care 
of  this population, namely the Therapeutic 
Residential Service. 

Word-keys: Institutionalization; dignity; psychia-
tric patients, therapeutic homes

Introdução

O movimento de reforma psiquiátrica 
fortaleceu-se no Brasil a partir da década de 
1980, culminando com a Lei 10.216 de 2001 que 
reorganiza o modelo de assistência psiquiátrica no 
país. Em função desta reestruturação, o Ministério 
da Saúde definiu uma nova política de saúde mental, 
baseada na atenção comunitária e em critérios 
de humanização dos hospitais psiquiátricos, 
com a substituição gradual de internações por 
programas que visem a promover a inserção dos 

~ 13 ~

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Saúde Mental, Pacientes Institucionalizados E Servi-
ço Residencial Terapêutico No Município De Franca – SP

Dílson Santiago de Souza
Profa. Dra. Carla Aparecida Arena Ventura 

Resumo: A existência de pacientes psiquiátri-
cos com alta médica no hospital psiquiátrico 
do município de Franca – SP, mas que perma-
necem institucionalizados por falta de suporte 
familiar e por ausência de políticas públicas 
para atendê-los consiste em entrave ao desen-
volvimento do município, considerando-se os 
modernos contornos do tema. Nesse sentido, o 
presente estudo faz, inicialmente, uma aborda-
gem bibliográfica sobre a evolução do conceito 
de desenvolvimento, partindo do enfoque 
essencialmente econômico até a inclusão de 
valores relativos aos direitos humanos rela-
cionados ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, inclusive de pacientes psiquiátricos, 
dentro da proposta inclusiva e socializadora 
preconizados pela Reforma Psiquiátrica. Após 
analisar a estrutura da rede de saúde pública 
mental do município, procura compreender 
a realidade de tais pacientes e suas perspecti-
vas em relação a seus direitos fundamentais. 
Finalmente, contextualiza a necessidade da 
implantação na rede de saúde pública e social 
do município do serviço público previsto em 
lei e destinado ao atendimento adequado e 
digno desta população, qual seja, o Serviço 
Residencial Terapêutico

Palavras-chave: Institucionalização; dignidade; 
pacientes psiquiátricos; 
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pacientes psiquiátricos no meio social (Brasil, 2010). 
Trata-se, portanto, da substituição do modelo de 
institucionalização de indivíduos portadores de 
transtornos mentais para um enfoque baseado 
na atenção comunitária, consentâneo com a 
efetividade dos direitos humanos correspondentes. 

Esta nova concepção de saúde teve seu 
ápice na VIII Conferência Nacional de Saúde e 
legitimou-se com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, que deve ser considerada como 
o principal parâmetro para a reestruturação das 
políticas relacionadas à saúde mental, baseadas 
na humanização do atendimento de pacientes 
psiquiátricos, e que foi a base para a Lei Orgânica da 
Saúde, na forma das leis federais 8080/90 e 8142/90.

Dentre os programas destinados a 
atender a estas novas premissas das políticas de 
saúde mental encontra-se o Serviço Residencial 
Terapêutico, definido no Portal da Saúde do 
Ministério da Saúde como alternativa de moradia 
para pessoas internadas em hospital psiquiátrico 
por não contarem com suporte adequado na 
comunidade (Brasil, 2013).

Nesse sentido, como consequência 
direta de inquietações experimentadas no 
cotidiano da vida profissional, esta investigação 
centra-se na existência de pacientes psiquiátricos 
moradores do único hospital do município de 
Franca - SP, que estão com alta médica, mas 
que, em razão de sua vulnerabilidade e por terem 
perdido os vínculos familiares, não podem deixar 
a instituição. Surge, portanto, o questionamento 
da não observância de princípios constitucionais 
fundamentais em relação a estes pacientes, 
consequência direta da ausência de políticas 
públicas adequadas para atendê-los.

Trata-se de questão extremamente 
delicada e complexa, que demanda a análise 
conjunta de conceitos de desenvolvimento, 
considerada sob o prisma do princípio da dignidade 
da pessoa humana, no contexto da reforma 
sanitária, iniciada nos anos 1970, do Sistema Único 
de Saúde, consagrado pela Constituição Federal 
de 1988, e da inexistência de políticas públicas 
adequadas para atender a tal população.

Neste  contexto,  o  es tudo ora 
empreendido trata, no primeiro capítulo, 
da inter l igação entre os conceitos de 
desenvolvimento, princípio da dignidade da 
pessoa humana e saúde mental. Parte-se da 
evolução do conceito de desenvolvimento, 
apontando a inclusão, ao longo da história, de 
aspectos de direitos humanos, ao lado da faceta 
econômica, como parte indissociável da moderna 
concepção do termo. Aborda, ainda, a relação 
entre o direito à saúde dos portadores de saúde 
mental sob o prisma da reforma psiquiátrica.

O Capítulo 2 traça o panorama das 
diretrizes legais da saúde pública mental no 
Brasil, abordando, inclusive, aspectos gerais da 
rede de saúde pública mental no país. 

Já o capítulo 3 adentra no campo dos 
objetivos da pesquisa realizada e o capítulo 4 
trata do percurso metodológico a ser utilizado 
para alcançar os objetivos geral e específicos 
propostos na pesquisa.  

O estudo pretende, longe de construir 
conclusões definitivas sobre o tema, colaborar 
para que sejam trazidas novas discussões 
e reflexões sobre os direitos fundamentais 
dos sujeitos envoltos no processo e que, por 
conseguinte, almejam uma realidade onde 
possam ser considerados como verdadeiros 
cidadãos, incluídos na vida em sociedade, 
dentro do contexto do moderno conceito de 
desenvolvimento social.

1 Objetivos, coleta e análise dos dados

O objetivo geral desta pesquisa é 
compreender as possibilidades existentes 
para o exercício de direitos por portadores de 
transtornos mentais institucionalizados em um 
hospital psiquiátrico do município Franca e sua 
influência no desenvolvimento humano e social 
regional.

São objetivos específicos do estudo:
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1. Caracterizar a rede de saúde mental do 
município de Franca – SP;

2. Identificar os recursos existentes na rede 
de saúde mental de Franca – SP que 
possibilitem a reinserção do portador de 
transtorno mental na comunidade;

3. Descrever a trajetória de vida de 
pacientes psiquiátricos com alta médica 
institucionalizados no único hospital 
psiquiátrico do município;

4. Descrever a percepção de pacientes 
p s i q u i á t r i c o s  c o m  a l t a  m é d i c a 
institucionalizados sobre o exercício de 
seus direitos fundamentais;

5. Descrever a percepção de profissionais 
de saúde do hospital psiquiátrico do 
município de Franca – SP sobre as 
dificuldades e possibilidades de exercícios 
de direitos por portadores de transtornos 
mentais institucionalizados e com alta 
médica;

6. Descrever como as dificuldades para a 
desisntitucionalização de pacientes mentais 
do município de Franca – SP influenciam 
o desenvolvimento humano e social da 
região. 

1.1 Local

Na etapa quantitativa, o foco foi a rede 
pública de saúde de Franca e, na fase qualitativa, 
o único hospital psiquiátrico do município 
denominado Allan Kardec. 

1.2. Etapa Quantitativa

Para atender aos objetivos 1 e 2 da 
presente investigação, foi realizada uma pesquisa 
para mapear a rede de saúde pública e mental da 
cidade de Franca – SP.  Os dados foram coletados 
junto à Prefeitura Municipal de Franca e Diretoria 
Regional de Saúde e aos seguintes serviços de 
saúde: Unidades Básicas de Saúde, Estratégia de 
Saúde da Família, Apoio Matricial em Psiquiatria, 

Ambulatório de Saúde Mental do Adulto, Núcleo 
de Atendimento à Infância e Adolescência, 
Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e 
Drogas, Hospital Dia, Enfermaria Psiquiátrica no 
Pronto Socorro Municipal, Hospital Psiquiátrico 
Allan Kardec, Comunidades Terapêuticas, Rede 
de Atendimento Hospitalar conveniada ao SUS 
(Santa Casa, Hospital do Coração e Hospital do 
Câncer). 

Para coleta de dados foi utilizado um 
instrumento com os seguintes itens: abrangência 
territorial dos serviços, demanda total e demanda 
na área de saúde mental, membros da equipe 
multiprofissional, critérios de atendimento e 
estratégias terapêuticas utilizadas pela equipe. 

1.2.1. Análise dos Dados

Foi realizada análise descritiva dos dados 
obtidos, visando mapear os serviços de saúde 
do município, com foco nos serviços de saúde 
mental, especialmente o Hospital Psiquiátrico 
Allan Kardec, local específico de coleta de dados 
da fase qualitativa desta investigação. Estes dados 
são detalhados no capítulo 5 deste estudo. 

1.3. Fase qualitativa

Visando atender aos objetivos 3, 4, 5 
e 6 será desenvolvida uma pesquisa qualitativa.

1.3.1. Sujeitos do estudo

Nesta  fase ,  se rão  su je i tos  do 
estudo os portadores de transtornos mentais 
institucionalizados no hospital estudado e os 
profissionais da área médico-social da mesma 
instituição.

São critérios de inclusão dos portadores 
de transtornos mentais: 1. ser maior de 18 anos; 
2. estar em condição de alta médica da instituição 
hospitalar; 3. aceitar participar da pesquisa.

São  cr i té r ios  de  inc lusão  dos 
profissionais da área médico-social da instituição: 
1. ser funcionário da instituição por pelo menos 
2 anos; aceitar participar da pesquisa. O critério 
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referente ao tempo de trabalho mínimo na 
instituição se deve a importância de que os 
profissionais entrevistados conheçam bem a 
instituição e tenham tido alguma convivência 
com os pacientes em alta institucionalizados.

1.3.2. – Coleta de Dados

Para a coleta de dados, serão realizadas 
entrevistas semiestruturadas com base em 
roteiros de perguntas (Apêndices B e C). As 
entrevistas serão gravadas e posteriormente 
transcritas.

As entrevistas somente serão realizadas 
após o consentimento dos pesquisados, mediante 
assinatura dos Termos de Consentimento Livre 
e Esclarecido, cujos modelos constam dos 
Apêndices A e B.

1.4 – Análise dos dados

As entrevistas individuais serão 
analisadas por meio de análise de conteúdo 
tradicional, segundo os moldes propostos 
por Bardin (1977). Os seguimentos de relatos 
serão separados e classificados de acordo com 
o seu conteúdo, depois de repetidas leituras 
das entrevistas. Em seguida, buscar-se-á obter 
indicadores que permitam a inferência do 
significado latente dos enunciados e dos fatores 
que determinaram as condições de produção das 
mensagens. Por fim, os dados serão confrontados 
com o contexto mais amplo dos participantes 
da pesquisa e com o contexto de produção dos 
relatos, que oportunizam a análise do contexto, 
das relações e das percepções do fenômeno 
estudado (Minayo, 2010). 

2 Resultados

O  m a p e a m e n t o  d o s  d a d o s 
correspondentes às redes de saúde mental 
existentes no município foram obtidos por meio 
de pesquisa de campo realizada pelo Centro 
de Apoio à Execução do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, através do Núcleo de 

Assessoria Psicossocial (NAT)1, nos autos de 
Inquérito Civil 136/2009, da 3ª Promotoria 
de Justiça de Franca – SP, coordenada pelo 
pesquisador.

2.1 - Rede especializada de atendimento à saúde 
mental – baixa complexidade e atenção básica

A inclusão das ações de saúde mental 
na atenção básica constitui-se no eixo central de 
um novo modelo que acaba por oferecer melhor 
cobertura assistencial dos problemas mentais e 
maior potencial de reabilitação psicossocial para 
usuários do Sistema Único de Saúde (Alonso, 2013).

Neste contexto, a rede de atenção 
básica do município encontra-se estruturada da 
seguinte forma: 

a) Unidades Básicas de Saúde

No que se refere à Atenção Básica 
à Saúde, o município conta atualmente com 
14 equipamentos de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) divididos em quatro regiões 
administrativas e localizados nos seguintes 
bairros: Jardim Aeroporto I, Jardim Aeroporto 
III, Parque Progresso, Jardim Ângela Rosa, 
Jardim Brasilândia, Jardim Paulistano, Jardim 
Paulista, Parque Vicente Leporace I, Jardim 
Planalto, Vila Santa Terezinha, Parque do Horto, 
Vila São Sebastião, Estação e Jardim Guanabara. 

Cada  UBS conta  com equ ipe 
multiprofissional composta por médicos 
(ginecologista, pediatra e clinico geral), 
profissionais de enfermagem (enfermeiro, 
técnicos e auxiliares de enfermagem), psicólogo, 
assistente social, fonoaudiólogo, dentistas, 
auxiliares de saúde, técnicos administrativos e 
auxiliar de limpeza. 

1 Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial (NAT) – Ministério 
Público do Estado de São Paulo: Trata-se do Núcleo responsá-
vel pela realização de estudos, cujas atribuições se relacionam 
ao assessoramento técnico aos órgãos do Ministério Público 
para avaliação de políticas sociais; planejamento, execução 
e avaliação de pesquisas; mapeamento da rede de serviços 
socioassistenciais de saúde, educação, habitação, trabalho, 
esporte, cultura, lazer e demais políticas públicas.
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O número de profissionais em cada 
especialidade é variável nas diferentes unidades, 
estando presente também o cumprimento de 
jornada de trabalho de maneira compartilhada 
entre os serviços por alguns profissionais, 
sobretudo nas áreas de psicologia, serviço social, 
fonoaudiologia, e administrativa.  

O atendimento a tais demandas ocorre 
majoritariamente pelos profissionais de psicologia 
e clínica médica, através de atendimentos 
individuais (por ambos profissionais) e em 
grupos terapêuticos (sob responsabilidade do 
psicólogo).   

Há, ainda, embora incipientes e restritas 
a algumas unidades, o recurso de ações educativas, 
coletivas e comunitárias de promoção de saúde 
e qualidade de vida, as quais não têm como 
foco usuários com comprometimento de saúde 
mental, mas possuem grande potencial nesse 
sentido. Entre tais atividades, encontram-se: 
grupos de educação em saúde desenvolvidos 
em escolas estaduais a partir do Programa 
Vivendo Melhor; grupos de promoção de saúde e 
atividade física realizados em 08 unidades dentro 
do Projeto “Vida Viva”; oficina de artesanato 
em parceria com Ateliê da Família desenvolvida 
em uma UBS. 

Em relação ao atendimento de pessoas 
com transtornos mentais, a entrada ao serviço 
correspondente no município se dá através 
do médico clínico, psicólogo ou da equipe de 
matriciamento em psiquiatria, todos nas Unidades 
Básicas de Saúde. Esses profissionais realizam o 
primeiro atendimento e, posteriormente, o usuário 
pode realizar o tratamento e acompanhamento 
na própria Unidade ou ser encaminhado para os 
ambulatórios de especialidades (Alonso, 2013).

b) Núcleos de Saúde da Família (NSF) 

O município de Franca - SP conta 
com cinco unidades de atendimento, localizadas 
majoritariamente na região norte da cidade 
(Núcleo de Saúde da Família City Petrópolis, 
Núcleo de Saúde da Família Vera Cruz, Núcleo 
de Saúde da Família Jardim Paineiras), contando 

com uma unidade na região leste (Núcleo de 
Saúde da Família Jardim Palma) e uma na região 
oeste (Núcleo de Saúde da Família Jardim 
Esmeralda). 

No que diz respeito à equipe profissional, 
cada núcleo conta com um médico de família, 
um enfermeiro, um técnico de enfermagem, 
um profissional administrativo e 05 agentes 
comunitários de saúde. 

Seguindo as deter minações do 
Ministério da Saúde para a implementação da 
Estratégia Saúde da Família (ESF), as quais trazem 
como prioridade a adstrição territorial e clientela 
de no máximo 5000 pessoas referenciadas a cada 
unidade de atendimento (Brasil, 2011), os NSF 
em Franca apresentam abrangência territorial 
específica e conhecida de toda a equipe, bem 
como atendimento a número determinado de 
usuários, os quais se encontram entre 3016 (NSF 
Jardim Esmeralda) e 3730 (NSF City Petrópolis). 

As referidas recomendações ministeriais 
têm como objetivo, sobretudo, favorecer o 
conhecimento aprofundado das condições 
de vida e necessidades de saúde apresentadas 
pela população atendida. Nesse sentido, as 
equipes apresentaram dados claros quanto à 
demanda existente nos bairros para a atenção 
em saúde mental, apontando para a existência 
de 810 pessoas nessas condições, das quais 
216 encontram-se sem nenhum tratamento 
especializado. 

Casos de transtornos mentais leves 
(depressão, ansiedade e sofrimento psíquico) 
associados à automedicação ou ao uso contínuo 
de psicotrópicos apresentam o maior índice 
- 342 pessoas, 55 delas sem qualquer tipo de 
tratamento. Abuso de álcool e outras drogas 
também apresentam número significativo: – 286 
pessoas, sendo 148 sem tratamento (Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 2012). 

A equipe de saúde da família não atua 
diretamente no atendimento às demandas apontadas 
no parágrafo anterior, embora todos os usuários 
sejam acompanhados pelos agentes comunitários 
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de saúde em visitas domiciliares mensais e 
tenham acesso a consultas médicas na unidade, 
momentos nos quais são realizados orientações e 
encaminhamentos para o serviço de psicologia e o 
apoio matricial em psiquiatria nas UBS.

c) Apoio Matricial em Psiquiatria

Seguindo a divisão administrativa da 
atenção básica à saúde no município (Franca, 
2013), uma Unidade Básica de Saúde de cada uma 
das quatro regiões existentes conta com apoio 
de profissional de psiquiatria para atendimento 
e supervisão do acompanhamento de casos 
estabilizados de transtornos mentais. 

Trata-se das unidades do Jardim 
Aeroporto I, Jardim Ângela Rosa, Vila São 
Sebastião e Parque Vicente Leporace I. 

As demais UBS, bem como os Núcleos 
de Saúde da Família, referenciam os usuários para 
o atendimento no equipamento pertencente a 
sua região. 

Os cr i tér ios  para atendimento 
relacionam-se a faixa etária – a partir de 18 
anos – e ao comprometimento de saúde – 
transtornos mentais moderados e graves, 
porém estabilizados. Não são acompanhados 
casos diretamente relacionados a uso/abuso de 
substâncias psicoativas. 

Nessa proposta, são realizados grupos 
de acolhimento e orientação semanais nas quatro 
unidades, os quais contam com a participação 
do psiquiatra e dos profissionais de psicologia e 
clínica geral referenciados à UBS. Embora não 
haja quantificação e levantamento sistemático 
sobre a prática, há a presença de, em média, 40 
usuários por grupo. 

Após acolhimento e orientação, os 
usuários continuam em acompanhamento 
clínico medicamentoso pelo clínico geral – com 
supervisão do psiquiatra – e são encaminhados, 
conforme avaliação de necessidade, para 
atendimento psicológico em sua UBS de 
referência. 

Nos casos de ag ravamento do 
comprometimento de saúde mental, os 
usuários são encaminhados para avaliação e 
acompanhamento no Ambulatório de Saúde 
Mental. 

2.2 - Rede especializada de atenção à saúde mental – 
média complexidade

a) Ambulatório de Saúde Mental Adulto

Trata-se de equipamento de saúde 
especializado para atendimento ambulatorial de 
transtornos psiquiátricos moderados e graves no 
município de Franca (Franca, 2013). 

A equipe profissional é composta por 
seis médicos psiquiatras, quatro psicólogos, 
assistente social, terapeuta ocupacional, técnico 
de enfermagem, dois auxiliares administrativos 
e auxiliar de limpeza. 

No que tange aos critérios para 
atendimento no serviço, ademais ao diagnóstico 
médico, são considerados ainda a faixa etária - a 
partir de 18 anos – e o município de referência 
do usuário – são atendidos apenas usuários 
residentes em Franca. 

O fluxo estabelecido para acesso ao 
equipamento contempla três portas de entrada, 
quais sejam, equipe de apoio matricial às unidades 
de atenção básica, enfermaria psiquiátrica do 
Pronto Socorro Municipal e Hospital Psiquiátrico 
Allan Kardec. Nas três situações é necessário o 
encaminhamento médico do profissional de 
psiquiatria e o agendamento é feito diretamente 
pelo usuário ou familiar no Ambulatório. 

No serviço, constatou-se que a 
entrada do usuário ocorre por meio de consulta 
psiquiátrica, a partir da qual outros atendimentos 
podem ser solicitados pelo profissional médico. 
Dentre esses atendimentos possíveis, constam 
acompanhamentos clínicos individuais e em 
grupo por profissionais de Psicologia e Psiquiatria, 
visitas domiciliares pelo profissional de Serviço 
Social e oficinas terapêuticas coordenadas por 
profissional de Terapia Ocupacional. 
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Importante ressaltar que a maioria 
dos usuários encontra-se exclusivamente em 
acompanhamento clínico psiquiátrico bimestral, 
uma vez que o acesso aos demais atendimentos 
ofertados no ambulatório se dá através de 
encaminhamento médico, além de contar com 
poucas vagas e fila de espera em torno de dois 
meses. 

b - Núcleo de Atendimento à Infância e à Adolescência 

Trata-se de equipamento de saúde 
especializado para atendimento ambulatorial de 
transtornos psiquiátricos moderados e graves em 
crianças e adolescentes no município de Franca 
(Franca, 2013). 

Para tanto, o serviço conta com 
equipe composta por médico psiquiatra, dois 
psicólogos, assistente social, pedagogo, auxiliar 
de enfermagem e auxiliar administrativo. 

O acesso dos usuários ao atendimento 
no serviço ocorre através das Unidades Básicas 
de Saúde, a partir de avaliação e encaminhamento 
pelos profissionais de Psicologia. Internamente, o 
acolhimento do usuário é feito por Serviço Social 
e Psicologia, e referenciado aos atendimentos 
pertinentes. 

Nesse  sent ido,  são oferec idos 
atendimentos de triagem e avaliação psicológica, 
acompanhamentos clínicos individuais e em 
grupo, visitas domiciliares e orientação a pais, 
também individuais e em grupos.

C - Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CAPS Ad)

Trata-se de dispositivo de atenção 
psicossocial destinado ao atendimento de pessoas 
a partir de 13 anos, que façam uso abusivo de 
álcool, tabaco e outras drogas e residam em um 
dos municípios componentes do Colegiado Três 
Colinas do Departamento Regional de Saúde 
(DRS) VIII (Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, 
Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, 
Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da 

Bela Vista) (São Paulo, Secretaria da Saúde, 2013). 

No que diz respeito à equipe profissional, 
o serviço conta com médico psiquiatra, médico 
clínico geral, dois psicólogos, assistente social, 
terapeuta ocupacional, enfermeiro, dois auxiliares 
administrativos e auxiliar de limpeza. 

Destaca-se, nesse âmbito, que em 
relação ao vínculo empregatício e à jornada 
de trabalho dos profissionais médicos não 
há exclusividade de contratação via concurso 
público, nem regime de dedicação exclusiva ao 
serviço e previsão de carga horária semanal de 
trabalho, de tal maneira que a permanência dos 
profissionais no CAPS Ad é pactuada a partir de 
número diário de consultas. 

No tocante ao acesso, verificou-se que o 
serviço configura-se como porta de entrada para 
o atendimento da referida demanda, de tal forma 
que não se fazem necessários encaminhamentos 
específicos para tal. No entanto, o acolhimento 
a novos usuários está organizado na rotina da 
unidade para acontecer somente às segundas-
feiras às 07h30min.

Após o referido acolhimento é 
estabelecido Projeto Terapêutico Individualizado 
(PTI) de atendimento para cada usuário, em 
reunião de equipe semanal, a qual não conta com 
a participação dos profissionais médicos. 

No Projeto Terapêutico Individualizado 
(PTI) constam modalidade de atendimento 
(intensivo, semi-intensivo e não intensivo), 
atividades e atendimentos nas quais o usuário 
será inserido, frequência semanal à unidade e 
profissional de referência do usuário na equipe. 

Nesse sentido, entre as ações ofertadas 
estão atendimentos clínicos individuais 
(majoritariamente pelos profissionais médicos) 
e em grupo, oficinas terapêuticas e grupos 
familiares. 

2.3 - Rede especializada de atenção à saúde mental – 
alta complexidade 
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a) - Hospital Dia

Trata-se de equipamento intermediário 
entre a internação e o ambulatório, o qual, de 
acordo com orientações do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2012 – Portaria nº. 224 de 29 de Janeiro de 
1992), deve desenvolver programas de atenção e 
cuidados intensivos em saúde mental por equipe 
multiprofissional, visando substituir a internação 
integral através da oferta de um conjunto 
diversificado de atividades desenvolvidas em 
até cinco dias da semana (de 2° feira a 6° feira), 
com uma carga horária de 8 horas diárias para 
cada usuário. 

Em Franca, o serviço é administrado 
e ofertado pela mesma entidade filantrópica 
responsável pelo gerenciamento do equipamento 
de internação psiquiátrica (Franca, 2013), o 
que acarreta peculiaridades na organização do 
atendimento. Nesse sentido, verificou-se que 
o Hospital Dia localiza-se em estrutura anexa 
ao Hospital Psiquiátrico, compartilha equipes 
médica e psicossocial com este serviço, bem 
como atividades terapêuticas. 

No que concerne aos critérios para 
atendimento no serviço, são contemplados 
aspectos referentes à faixa etária – a partir de 18 
anos –, ao diagnóstico psiquiátrico – transtornos 
psicóticos – e à localização geográfica – residência 
no município de Franca. 

O acesso dos usuários ao hospital se 
dá através de encaminhamento psiquiátrico dos 
serviços ambulatorial (Ambulatório de Saúde 
Mental) e de internação (Hospital Psiquiátrico 
Allan Kardec). 

São ofertadas 30 vagas para atendimento, 
todas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
entretanto no momento da coleta de dados não 
havia vagas disponíveis para atenção a novos 
casos, havendo fila de espera extensa – embora 
não quantificada – para o atendimento no serviço. 

b) - Enfermaria Psiquiátrica – Pronto Socorro Municipal

Trata-se de ala específica - no Pronto 

Socorro Municipal - para o atendimento de 
situações de emergência psiquiátrica, quais sejam, 
agudização de transtornos mentais e intoxicação 
pelo uso de substâncias psicoativas. 

Estão disponíveis, para tanto, 10 leitos 
para estabilização e desintoxicação, além de 02 
leitos de contenção, distribuídos em quartos 
duplos e distintos no que concerne ao gênero (05 
leitos masculinos e 05 leitos femininos). 

No que tange à equipe profissional, 
o atendimento é efetivado por dois psiquiatras, 
a partir de três visitas diárias à enfermaria 
(09h00min, 17h00min e 20h00min); um psicólogo, 
o qual cumpre duas horas da sua jornada diária 
de trabalho na referida ala; e por técnicos de 
enfermagem em regime de plantão, permanecendo 
dois profissionais por turno nesse atendimento. 

Os profissionais de Serviço Social 
vinculados ao Pronto Socorro Municipal prestam 
suporte ao atendimento da enfermaria psiquiátrica 
conforme necessidade, não existindo atividade 
sistematizada ou jornada de trabalho específica 
para tanto, sendo que o acesso do usuário à 
enfermaria ocorre a partir da avaliação com 
o médico emergencialista no Pronto Socorro. 
Constatada a necessidade de encaminhamento 
para ala especializada, o usuário permanece em 
atendimento por até 72 horas, durante o qual 
são ofertados avaliação psiquiátrica, tratamento 
medicamentoso e escuta psicológica. Findado o 
referido prazo, pode ser solicitada internação no 
Hospital Psiquiátrico ou concedida alta e efetivada 
orientação para agendamento de consulta no 
Ambulatório de Saúde Mental.  

Em assoc iação,  nas  s i tuações 
de referenciamento para o Ambulatório de 
Saúde Mental, deve ser preenchida guia de 
encaminhamento para tal serviço e solicitado 
agendamento de consulta - que deve ser efetivado 
pelo usuário ou familiar no próprio ambulatório 
- no prazo máximo de 30 dias. 

Em relação à demanda atendida pelo 
setor, informações oficiais remetidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, apontam para o 



155

5º Seminário de Pesquisa | 2013

atendimento de 193 usuários no período entre 
30/07/2012 e 03/10/2012, sendo a maioria do 
sexo masculino – 118 – e com idade entre 18 e 
59 anos – 175 (Franca, 2013).

c) -  Hospital Psiquiátrico “Allan Kardec”

Equipamento destinado ao atendimento 
de usuários com transtornos mentais severos em 
fase aguda, necessitando tratamento intensivo e 
estabilização dos sintomas apresentados. 

Trata-se de serviço administrado 
por entidade filantrópica e conveniado ao 
Sistema Único de Saúde para o atendimento 
de até 200 usuários com idade a partir de 18 
anos e residentes na região de abrangência 
do Departamento Regional de Saúde (DRS) 
VIII (Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, 
Franca, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 
Guará, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, 
Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, 
Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, 
Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da 
Bela Vista) (São Paulo, Secretaria da Saúde, 2013)

Para tanto, conforme constatado no 
estudo técnico, a equipe profissional é formada 
por 06 psiquiatras de referência, 07 psiquiatras 
plantonistas, 03 clínicos gerais, neurologista, 
ginecologista, 08 enfermeiros, 04 psicólogos, 03 
assistentes sociais, 03 terapeutas ocupacionais, 02 
educadores físicos, nutricionista, fisioterapeuta, 
farmacêutico, 05 oficineiros, 108 técnicos e 
auxiliares de enfermagem e 74 auxiliares de 
serviços gerais (limpeza e cozinha). 

No que tange à atenção ofertada, 
estão presentes tratamento medicamentoso, 
atendimentos individuais, em grupo e com 
famílias, bem como passeios terapêuticos 
destinados aos usuários moradores do hospital. 

O fluxo para atendimento dos usuários 
residentes no município de Franca se dá 
ordinariamente através de Central de Regulação 
de vagas acionada a partir de encaminhamento 
oriundo da enfermaria psiquiátrica do Pronto 
Socorro Municipal. 

Por outro lado, observa-se o crescente 
número de determinações judiciais para 

internação compulsória, sobretudo envolvendo 
casos de abuso de substância psicoativa. 

O tempo preconizado para permanência 
no serviço é de até 30 dias, de tal forma que após 
a alta o usuário é orientado e encaminhado para 
continuidade do acompanhamento em serviços 
componentes da rede especializada de atenção 
à saúde mental, quais sejam, Hospital Dia, 
Ambulatório de Saúde Mental ou CAPS Ad. 

Destaca-se que, em situações de 
referenciamento aos dois últimos, o serviço 
deve ser acessado pelo usuário ou familiar para 
efetivação do agendamento. 

Em relação à demanda atendida pelo 
Hospital, embora exista a previsão de oferta 
de 200 vagas para estabilização de transtornos 
psiquiátricos severos em fase aguda, no momento 
da coleta de dados, grande parte dessas estava 
ocupada por usuários institucionalizados no 
serviço (usuários-moradores) – 96 –, enquanto 
outra parcela significativa estava indisponível 
devido à permanência no hospital de usuários 
internados por determinação judicial – 17 – ou 
que possuíam alta médica do equipamento, 
mas não contavam com respaldo familiar e 
comunitário para vida em sociedade – 126. 

Assim sendo, apenas 75 leitos estavam 
efetivamente disponíveis para atendimento da 
demanda prioritária do serviço, dos quais 74 
encontravam-se ocupados.

d) - Comunidades Terapêuticas

Recentes alterações na Polít ica 
Nacional de Saúde Mental, a partir do Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras 
Drogas2 regulamentaram o estabelecimento 
de convênios entre unidades de tratamento ao 
abuso de substâncias psicoativas, historicamente 
denominadas como Comunidades Terapêuticas, 
e o Sistema Único de Saúde. 

Tal medida se deu com o objetivo de 

2  Decreto 7637 de 08 de dezembro de 2011, que altera o De-
creto 7179 de 20 de maio de 2010.
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ofertar atendimentos intensivos e acessíveis à 
referida demanda.  

No município de Franca, estabeleceu-
se, desde 2011, parcerias com duas entidades 
visando tal fim, quais sejam, Desafio Cristão 
Nova Vida (DCNOVI) e Associação Mão 
Amiga de Amparo Feminino (AMAFEM). 
Todavia, as ações, equipes e fluxos apresentam 
particularidades no que concerne ao atendimento 
ofertado em cada uma (Franca, 2013). Nesse 
sentido, o convênio estabelecido entre o 
município e o DCNOVI prevê atendimento a 
até 20 usuários do gênero masculino e com idade 
a partir de 18 anos. O acesso ao tratamento é 
mediado pela equipe do CAPS Ad, a qual tem 
como atribuições avaliação e encaminhamento 
para internação, bem como acompanhamento 
médico geral e psiquiátrico dos usuários 
internados. Em associação, a entidade conta com 
equipe profissional formada por coordenador, 
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, 
educador físico, nutricionista, dois monitores, 
orientador e auxiliar de cozinha. Tal equipe é 
responsável pelos atendimentos individuais e em 
grupo ofertados internamente na instituição para 
usuários e familiares. 

No que se refere à demanda atendida, 
na ocasião da coleta de dados, todas as 20 vagas 
encontravam-se ocupadas, sendo 06 devido ao 
abuso de álcool e 14 relacionadas à dependência 
de outras drogas. 

Por outro lado, o convênio celebrado 
com a entidade AMAFEM prevê o atendimento 
a até 15 usuários do gênero feminino, ocorrendo 
divergências em relação ao f luxo para 
atendimento no serviço, constituição da equipe 
técnica e atividades e tratamentos ofertados em 
comparação ao DCNOVI (Franca, 2013). 

Assim sendo, nessa entidade o acesso 
dos usuários ao atendimento tem se efetivado 
através da procura espontânea dos mesmos ou 
de familiares, de forma a desconsiderar a porta 
de entrada pactuada, via CAPS Ad.   

Da mesma maneira, não são realizados 

avaliação e acompanhamento psiquiátricos dos 
usuários em atendimento, com exceção daqueles 
que apresentam comorbidades psiquiátricas. 

e) - Rede de Atendimento Hospitalar conveniada ao SUS – 
Santa Casa, Hospital do Coração, Hospital do Câncer

As unidades de atendimento hospitalar 
conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
no município de Franca, para atendimento de 
demandas de saúde geral (Santa Casa de Franca) e 
especializadas no âmbito de cardiologia (Hospital 
do Coração) e oncologia (Hospital do Câncer) 
são também administradas ela Fundação Santa 
Casa de Misericórdia, constituindo um Complexo 
Hospitalar de atendimento (Ministério Público, 
2011).

Nenhum dos hospitais conta com 
ala ou atendimento especializado a demandas 
de saúde mental. No entanto, as mesmas são 
atendidas pelas equipes quando apresentadas 
em associação a outros comprometimentos ou 
necessidades de saúde. 

Nessas  s i tuações,  é  so l ic i tada 
interconsulta pelos profissionais médicos e de 
enfermagem ao serviço de psicologia, presentes 
nas três unidades. 

A atuação da equipe frente a essas 
situações se faz através de procedimentos de 
acolhimento, escuta qualificada e orientação aos 
usuários e familiares. 

Constatou-se, ainda, que, embora não 
se registre nas informações oficiais encaminhadas 
ao Ministério Público pela Fundação Santa Casa 
de Misericórdia, observou-se que são freqüentes 
situações de atendimento a pacientes com 
demandas de atenção à saúde mental associadas 
a vínculos familiares fragilizados ou rompidos, 
dificultando assim a liberação de leitos pós-alta 
médica e a efetividade dos encaminhamentos de 
saúde e sociais realizados. 

2.4- Serviços socioassistenciais
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a) - Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

Trata-se de 05 unidades públicas 
municipais, instaladas nos bairros Jd. Aeroporto 
I, Jd. Brasilândia, Centro, Pq. Vicente Leporace I 
e Vl. São Sebastião, destinados à articulação dos 
serviços socioassistenciais no seu território de 
abrangência e à prestação de serviços, programas 
e projetos socioassistenciais de proteção social 
básica às famílias (Franca, 2013). 

De forma geral, verificou-se que a 
população atendida por tais unidades caracteriza-
se por indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social, dentre elas, as 
decorrentes ou correlacionadas às demandas de 
atenção à saúde mental, como uso/abuso de álcool e 
outras drogas, transtornos mentais leves (sobretudo 
quadros depressivos) e, pontualmente, transtornos 
mentais moderados e graves (esquizofrenia, 
transtorno afetivo bipolar e outros). 

Embora não haja a quantificação 
ou sistematização dos dados referentes à 
população atendida que apresenta as demandas 
mencionadas, este mapeamento registrou sua 
recorrência no âmbito dos serviços ofertados 
pelo CRAS, frequentemente associadas ao 
aumento da fragilidade de vínculos familiares 
e comunitários, à vulnerabilidade de renda, à 
evasão escolar de adolescentes, às situações de 
negligência contra crianças, adolescentes e idosos, 
às dificuldades de adesão aos serviços, programas 
e atendimentos ofertados. Nesses casos, 
constatou-se que é realizado o encaminhamento 
dos usuários às Unidades Básicas de Saúde, ao 
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Ad e, em 
algumas situações, diretamente a Comunidades 
Terapêuticas conveniadas ou não ao SUS.  

b) - Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS)

Trata-se de unidade pública de 
abrangência municipal, destinada à prestação 
de serviços a indivíduos e famílias que se 
encontram em situação de risco pessoal ou 
social, por violação de direitos ou contingência, 
que demandam intervenções especializadas da 

proteção social especial (Franca, 2013). 

Oferta atualmente, de forma direta 
ou por meio de entidade socioassistencial 
conveniada ao Poder Público Municipal e 
referenciada à unidade, os serviços: 1) de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos – PAEFI; 2) de Proteção Social 
a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e 
de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e, 
3) de Proteção social especial para pessoas com 
deficiência, idosas e suas famílias.

3 Considerações finais

Os contornos atuais da política de 
tratamento de pacientes com transtornos mentais 
iniciaram-se com o movimento internacional 
denominado de “Reforma Psiquiátrica”, inserido 
num contexto de superação da violência asilar 
(Ministério da Saúde, 2005).

Nesse sentido, a Organização das 
Nações Unidas (ONU), na Assembleia Geral de 
17 de dezembro de 1991 (Bertolote, 1995, pag. 
112), aprovou a Resolução 46/119, definindo 
25 princípios e orientações que devem ser 
observados em relação a pessoas acometidas de 
transtornos mentais, dentre eles: 

“1 todas as pessoas têm direito à melhor 
assistência disponível à saúde mental, que 
deverá ser parte do sistema de cuidados 
de saúde e sociais; 2) todas as pessoas 
portadoras de transtorno mental, ou que 
estejam sendo tratadas como tal, deverão 
ser tratadas com humanidade e respeito à 
dignidade inerente à pessoa humana; 3) todas 
as pessoas portadoras de transtorno mental, 
ou que estejam sendo tratadas como tal, 
têm direito à proteção contra a exploração 
econômica, sexual ou de qualquer outro tipo, 
contra abusos físicos ou de outra natureza, 
e tratamento degradante; 4) não haverá 
discriminação sob qualquer pretexto de um 
transtorno mental; 5) toda pessoa acometida 
de transtorno mental deverá ter o direito 
de viver e trabalhar, tanto quanto possível, 
na comunidade; 6) a determinação de um 
transtorno mental nunca deverá ser feita com 
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base no status econômico, político ou social, 
ou na pertinência a um grupo cultural, racial 
ou religioso, ou em qualquer outra razão não 
diretamente relevante para o estado de saúde 
mental da pessoa; 7) uma história de trata-
mento anterior ou uma hospitalização como 
usuário não deverão por si mesmas justificar 
qualquer determinação presente ou futura 
de um transtorno mental; 8) todo usuário 
terá o direito de ser tratado e cuidado, tanto 
quanto possível, na comunidade onde vive; 
9) todo usuário terá direito a ser tratado no 
ambiente menos restritivo possível, com 
tratamento menos restritivo ou invasivo, 
apropriado às suas necessidades de saúde e 
à necessidade de proteger a segurança física 
dos outros; 10) o tratamento de cada usuá-
rio deverá estar direcionado no sentido de 
preservar e aumentar a autonomia pessoal.”

A Lei Federal 10.216, de 06 de abril de 
2001, no mesmo diapasão, que redirecionou o 
modelo de assistência em saúde mental no Brasil, 
proclamou, no parágrafo único do artigo 2º, “ser 
direito da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso 
ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 
suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito 
e no interesse exclusivo de beneficiar sua recuperação 
pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, 
ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
evasivos possíveis e ser tratada, preferencialmente, em 
serviços comunitários de saúde mental”.

Contudo, em que pesem as novas 
diretrizes para o tratamento do portador de 
transtorno mental no Brasil e a existência de 
programas destinados a promover a reinserção 
social destes indivíduos, em especial os Serviços 
Residenciais Terapêuticos, verifica-se que, no 
país, inclusive no município de Franca – SP, 
ainda é comum que hospitais públicos e privados 
mantenham leitos ocupados por pacientes 
psiquiátricos de longo período de internação e 
que já estão com alta médica, mas que perderam 
seus vínculos familiares e não possuem condições 
de retornar ao convívio social justamente em 
função do longo período de institucionalização 
a que foram submetidos e por necessitarem de 
cuidados contínuos pós-internação (Furtado, 
2005). 

Trata-se, indubitavelmente, de fato que 
consiste em grave entrave ao desenvolvimento 
regional, dada a flagrante violação aos direitos 
fundamentais de pessoas que vivenciam tal 
realidade, realidade esta que prescinde de 
mudanças, com a implantação dos serviços 
públicos adequados para este mister. 
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Abstract: Affiliated to the research branch “So-
cial Development and Public Policies” of  the 
Regional Development Post-Graduate Program 
of  Centro Universitário de Franca, this research 
aims to investigate which are the public policies 
promoted by government agents, be they local, 
State or federal, operating in the city of  Franca/
SP, aiming at universalizing access to the Internet 
in free software powered telecentres (venues offe-
ring free-of-charge Internet access to the public). 
By applying Castells' (2005) and Karvalics' (2007) 
concepts on the information society, and also 
Secchi's (2010) and Anderson's (2006) on public 
policies, considers that development is a multi-
dimensional process (SEN, 2000; OLIVEIRA, 
2011). Presumes access to the Internet to be a 
social right (BUCCI, 2006; PRADO, 2007), who-
se achievement reflects into the empowerment 
(ROMANO, 2002) of  the network users. In cases 
there is budget shortage for the accomplishment 
of  the related  policies, the option for free software 
(FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2012) 
powered telecentres (GOMES, 2012) shows up. In 
this context, the city of  Franca/SP has to deal with 
the problems inherent in the information society, 
as the passage from an industrial economy to a 
services-based one (MALIN apud CARVALHO; 
KANISKI, 2000), without the expected increase 
in its residents' income (FUNDAÇÃO SEADE, 
2010). At the methodological level, after a prepa-
ratory and exploratory stage (MARCONI; LAKA-
TOS, 2003), followed by data collection through 
interviews and questionnaires with managers and 
users of  telecentres, the systems methodology 
Critical Systems Heuristics (CSH), as described 
in Ulrich and Reynolds (2010), will be employed. 
Partial research results are presented.

Keywords: Universal access to the Internet. Pu-
blic policies. Telecentres. Free software. Social 
development. Systems approach.

~ 14 ~

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET: 
Telecentros, Software Livre e Desenvolvimento Social no Município de Franca/SP por 

uma Abordagem Sistêmica 

Fausto Gonçalves Cintra
Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti-Bandos

Resumo: Afiliada à linha de pesquisa “Desenvolvimen-
to Social e Políticas Públicas” do Programa de Pós-
-graduação em Desenvolvimento Regional do Centro 
Universitário de Franca, esta pesquisa tem por objetivo 
investigar quais são as políticas públicas fomentadas 
pelos agentes governamentais, sejam eles municipais, 
estaduais ou federais, atuantes no município de Franca/
SP, com vistas à universalização do acesso à Internet 
utilizando software livre em telecentros (locais que ofe-
recem acesso à Internet ao público, de forma gratuita), 
e as respectivas contribuições para o desenvolvimento 
local e regional. Utilizando os conceitos de sociedade 
da informação de Castells (2005) e Karvalics (2007) 
e de políticas públicas de Secchi (2010) e Anderson 
(2006), considera que o desenvolvimento é um processo 
multidimensional (SEN, 2000; OLIVEIRA, 2011). 
Assume que o acesso à Internet é um direito social 
(BUCCI, 2006; PRADO, 2007), cuja consecução reflete 
no empoderamento (ROMANO, 2002) dos usuários 
da rede. Em situações em que há limitação de recurso 
financeiros para a execução de políticas públicas nesse 
ensejo, destaca-se a opção por telecentros (GOMEZ, 
2012) baseados em software livre (FREE SOFTWARE 
FOUNDATION, 2012). Nesse contexto, o municí-
pio de Franca/SP padece dos problemas inerentes à 
sociedade da informação, como a passagem de uma 
economia industrial para uma economia de serviços 
(MALIN apud CARVALHO; KANISKI, 2000) sem 
que isso venha acompanhado de incremento na renda 
dos munícipes (FUNDAÇÃO SEADE, 2010). No 
plano metodológico, após uma etapa exploratória de 
preparação (MARCONI; LAKATOS, 2003), seguida 
da coleta dos dados por meio de  entrevistas e ques-
tionários junto aos gestores e usuários dos telecentros, 
será empregada a metodologia sistêmica Critical System 
Heuristics (Heurística Crítica de Sistemas) – CSH, descrita 
em Ulrich e Reynolds (2010). São apresentados resulta-
dos parciais da pesquisa.

Palavras-chave: Universalização do acesso à Inter-
net. Políticas públicas. Telecentros. Software livre. 
Desenvolvimento social. Abordagem sistêmica.
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Introdução

O município de Franca/SP, cidade de 
porte médio e relevância regional, está inserido 
na realidade mundial da sociedade da informação. 
Nessa conjuntura, a informação torna-se o 
principal bem econômico, alterando a relação de 
forças que concorrem para o desenvolvimento, 
e ter acesso a ela, principalmente por meio da 
Internet, torna-se uma necessidade que merece 
tutela jurídica e positiva atuação estatal. Dentre as 
várias políticas públicas exequíveis nesse sentido, 
está a implantação dos chamados telecentros.

Af i l i ada  à  l i nha  de  pesqu i s a 
“Desenvolvimento Social e Políticas Públicas” do 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional do Centro Universitário de Franca, esta 
pesquisa parte de um referencial teórico que utiliza 
os conceitos de sociedade da informação de Castells 
(2005) e Karvalics (2007) e de políticas públicas de 
Secchi (2010) e Anderson (2006), considerando que 
o desenvolvimento é um processo multidimensional 
(SEN, 2000; OLIVEIRA, 2011). Parte da premissa 
de que o acesso à Internet é um direito social 
(BUCCI, 2006; PRADO, 2007), cuja consecução 
reflete no empoderamento (ROMANO, 2002) 
dos usuários da rede. Em situações em que há 
limitação de recurso financeiros para a execução de 
políticas públicas para tanto, destaca-se a opção por 
telecentros (GOMEZ, 2012) baseados em software 
livre (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 
2012). Nesse quadro, o município de Franca/SP 
padece dos problemas inerentes à sociedade da 
informação, como a passagem de uma economia 
industrial para uma economia de serviços (MALIN 
apud CARVALHO; KANISKI, 2000) sem que isso 
venha acompanhado de incremento na renda dos 
munícipes (FUNDAÇÃO SEADE, 2010).

No plano metodológico, após uma 
etapa exploratória de preparação (MARCONI; 
LAKATOS, 2003), seguida da coleta dos dados 
por meio de  entrevistas e questionários junto 
aos gestores e usuários dos telecentros, será 
empregada a metodologia sistêmica Critical System 
Heuristics (Heurística Crítica de Sistemas) – CSH, 
descrita em Ulrich e Reynolds (2010), para a 
composição final dos resultados.

Objetiva-se, com isso, investigar quais 
são as políticas públicas fomentadas pelos agentes 
governamentais, sejam eles municipais, estaduais 
ou federais, atuantes no município de Franca/SP, 
com vistas à universalização do acesso à Internet 
utilizando software livre em telecentros (locais que 
oferecem acesso à Internet ao público, de forma 
gratuita), e as respectivas contribuições para o 
desenvolvimento local e regional.

1. Referencial teórico

Hoje, as diferentes partes do mundo 
encontram-se mais ou menos inseridas na 
chamada sociedade da informação. A expressão, 
consoante Karvalics (2007), surgiu nos anos 60 
do século XX no contexto das ciências sociais 
japonesas (nas formas joho shakai e johoka shakai), 
cunhada por Kisho Kurokawa, Tudao Umesao e 
Michiko Igarashi. Tem sido usada, desde então, 
para descrever a realidade socioeconômica, 
também referida comumente como “sociedade 
pós-industrial” (termo popularizado, em 
diferentes obras, pelo americano Daniel Bell e 
pelo francês Alan Touraine), “pós-modernidade”, 
ou, ainda, “revolução dos colarinhos brancos”.

Castells (2005) descreve essa “nova 
economia” por três características: é informacional, 
posto que os agentes econômicos, quaisquer 
que sejam, dependem fundamentalmente de 
sua capacidade de gerar, processar e aplicar 
de forma eficiente a informação baseada em 
conhecimentos; é global, por seu alcance, uma 
vez que as atividades de produção, de consumo 
e a circulação, bem como seus respectivos 
componentes, estão organizados globalmente, 
quer de forma direta, quer mediante uma rede 
de conexões entre os agentes econômicos; é, 
por fim, uma rede, porquanto a produtividade 
e mesmo a concorrência acontecem numa rede 
global de interação entre redes empresariais.

Em razão, principalmente, desse último 
atributo, foi que a Internet – a rede das redes – 
surgiu e veio ganhando importância, tornando-
se a cada dia mais essencial para viabilizar essa 
sociedade e a vida no seio dela. Vinculada, em 
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sua origem, a estudos científicos de viés militar 
nos Estados da América, ainda nos anos 1960, 
foi somente por volta de 1995 que a Internet 
passou a fazer parte da vida cotidiana, com sua 
disponibilização em caráter comercial ao grande 
público. Cuida-se de um fenômeno que conta 
menos de vinte anos, ou seja, recente, em termos 
históricos, mas cuja relevância na atual conjuntura 
socioeconômica beira o imensurável. O mesmo 
Castells (2003) demonstra que a Internet se fez de 
tal modo indispensável, a ponto de se constituir 
tecnologia básica sobre a qual a sociedade em 
redes se organiza, representando, para a Era 
da Informação, o que foi a eletricidade para a 
Era Industrial. No passado, garantir a produção 
adequada de energia elétrica e levá-la, através das 
redes de distribuição, às mais remotas localidades, 
constituiu um grande desafio para os gestores 
públicos. Guardadas as limitações da analogia 
empregada, a questão que se impõe no presente 
é, pois, garantir que as pessoas tenham acesso à 
Internet, trazendo a rede até elas, integrando-as 
à sociedade da informação. 

Quando consideradas a definição de 
Sjöblom (apud SECCHI, 2010, p. 7-8) – “problema 
é a diferença entre a situação atual e a situação ideal 
possível”, ou seja, o estado atual de coisas é 
considerado inadequado e, ao mesmo tempo, 
existe a perspectiva de alcançar uma situação 
melhor – e a dimensão dos fatos relatados, tem-
se, inequivocamente, um problema público. Este, 
por seu turno, demanda uma ou mais políticas 
públicas, definida como “uma linha de ação intencional 
e relativamente estável, seguida por um ator ou conjunto de 
atores ao lidar com um problema [público] ou questão de 
interesse [público]” (ANDERSON, 2006, p. 6). As 
políticas públicas, nesse rastro, acabam por refletir 
as funções do Estado pós-moderno, vislumbradas 
por Sousa Santos (2005), a saber: (1) reconhecer 
e valorizar seu capital social, entendido como a 
peculiaridade e a diversidade local, defendendo-o 
ante a globalização; (2) permitir a melhoria das 
condições de vida dos cidadãos, sem que isso 
signifique atentar contra as formas de vida e a 
coesão social da comunidade; (3) criar condições 
que ampliem a participação do cidadão comum 
nas decisões políticas que o afetarão, o que deve 
ser feito à luz dos valores locais.

Em um momento em que se debate se 
o acesso à Internet deve ser alçado à condição 
de direito humano (A HUMAN RIGHT, 2011; 
CERF, 2012), urge a necessidade de políticas 
públicas dirigidas à universalização do serviço. 
Dentre elas, está a viabilização, pelos agentes 
estatais, de locais públicos – os ditos telecentros 
– providos de equipamentos e programas de 
computador habilitados a acessar a Grande Rede 
e recursos humanos detentores de conhecimento 
para capacitar os novos cidadãos do mundo digital. 
O Estado não necessariamente precisa ser o 
provedor direto dos telecentros, embora isso seja 
frequente e possível; seu melhor papel, todavia, 
é o de facilitador do acesso público, auxiliando 
organizações locais a prover o acesso à Internet em 
áreas marginalizadas ou remotas (GOMEZ, 2012).

Trata-se de uma medida de grande 
alcance social, tanto pelo número potencial de 
usuários atingidos (um mesmo equipamento 
pode ser utilizado por várias pessoas, cada qual 
usufruindo dele por uma fração de tempo) quanto 
pela condição do público-alvo, preferencialmente 
os estratos de mais baixa renda.

I n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  s e u 
reconhecimento como direito humano, o 
acesso universal às tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), e à Internet, em específico, 
constitui-se, quanto à sua natureza, num direito 
social. Nessa qualidade, figura entre os direitos-
meio, cuja principal função é assegurar condições 
de gozo de outros direitos ainda mais primários 
(BUCCI, 2006). Tendo acesso à Internet, e – tão 
importante quanto – devidamente capacitado 
para utilizá-la, o indivíduo torna-se apto a exercer 
direitos básicos, tais quais o de expressão, o de 
acesso à informação, o de associação e o de 
manifestação do pensamento. Nesse ínterim, as 
pessoas e as organizações e comunidades formadas 
por elas vão assumindo o controle de seus 
próprios assuntos e de sua própria vida e tomam 
consciência de sua habilidade e competência para 
produzir, criar e gerir, num processo a que se 
denomina empoderamento. Este pode ser entendido, 
também, como uma abordagem que coloca as 
pessoas e o poder no centro dos processos de 
desenvolvimento (ROMANO, 2002).
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Para Amartya Sen (2000), o desenvolvimento 
é, justamente, o processo de expansão das 
liberdades reais de que as pessoas dispõem 
para escolher o estilo de vida que desejam 
levar. Por conseguinte, o desenvolvimento 
não se adstringe à esfera econômica, atingindo 
também as dimensões política, social e cultural. 
A garantia dos direitos individuais, dentre eles 
os relativos à informação e à comunicação são 
determinantes para a liberdade e, por extensão, 
para o desenvolvimento (OLIVEIRA, 2011). 
A participação nas discussões públicas e a 
intervenção direta nas decisões políticas que 
afetam a vida de cada um são constituintes 
do desenvolvimento humano, e, com isso, a 
informação torna-se instrumento fundamental 
de ação política com vistas à própria liberdade.

Ainda no plano político, a Constituição 
Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 3º, inciso 
III, fixa como um dos objetivos da República 
Federativa do Brasil, e, portanto, dentre o elenco 
das razões da própria existência do Estado, “[...] 
reduzir as desigualdades sociais e regionais”, assim 
configurando a dualidade “direito do cidadão – 
dever do Estado”. O desenho fica mais nítido à luz 
do art. 5, I, também da Constituição Federal, que 
estatui o princípio da igualdade, tomado em sua 
concepção aristotélica, ou seja, tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na medida 
de sua desigualdade. Logo, no que tange aos direitos 
sociais, toca ao Estado a obrigação de provê-los 
àqueles que, de per si, não têm condições de 
exercê-los (PRADO, 2007, p. 270).

Nada obstante e, na prática, a efetivação 
das políticas públicas de cunho social encontra 
inúmeros óbices na burocracia do Estado. 
Mais que planejamento e disposição política, 
implementá-las exige dispender recursos do 
erário. Como pondera Prado (2007), cada 
governo, ao estabelecer suas prioridades e os 
meios de atingi-las, deve levar em conta os 
montantes mínimos definidos constitucional 
e infraconstitucionalmente a ser aplicados em 
setores-chave (educação e saúde, por exemplo), 
sem, contudo, desmerecer outras áreas em que o 
Poder Público tem a obrigação de agir.

Nesse contexto, não é difícil deduzir 
que a implantação das políticas públicas de 
universalização do acesso à Internet padece do 
mesmo mal de tantas outras obrigações estatais 
que não foram contempladas com rubricas 
vinculadas: a “falta de verbas”. Digna de menção, 
também, é a falta de vontade política de algumas 
administrações de municiar seus cidadãos com 
conhecimentos e informações que – temem 
aquelas – podem ser utilizadas contra si.

Atendo-se ao plano exclusivamente 
econômico, garantir à população o acesso à 
Internet nos telecentros, demandaria gastos 
de maior ou menor monta em equipamentos 
(hardware), software (programas de computador) e em 
pessoal capacitado para a instalação, manutenção 
e treinamento aos usuários. Desses componentes, 
o valor exigido pelo uso do software, no modelo 
tradicional de licenciamento, domina os custos 
dos sistemas de computação como um todo, e, 
na plataforma PC, seu custo é com frequência 
maior que o custo do hardware (SOMMERVILLE, 
2004). Nesse aspecto, ficam evidentes as vantagens 
da adoção do software livre, entendido como 
aquele que oferece não apenas as liberdades de 
execução e distribuição, como também as de cópia, 
estudo, modificação e aperfeiçoamento (FREE 
SOFTWARE FOUNDATION, 2012). Mui 
embora, nesse modelo, uma taxa pela distribuição 
do software possa ocasionalmente ser cobrada, sua 
utilização não é onerada. Com isso, desaparecem 
as despesas com licenças de uso, aumentando a 
viabilidade da execução de políticas públicas que 
requeiram a utilização de sistemas informatizados.

E não só. O software livre é capaz 
de contribuir para a consecução de várias 
outras finalidades do Estado Democrático de 
Direito, eis que se constitui num paradigma de 
desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador que favorece a participação direta da 
coletividade na coisa pública e na construção da 
inteligência coletiva. Tal modelo, fundamentado 
na partilha dos códigos, que residem na estrutura 
administrativa estatal, pervadindo e constituindo a 
substância das liberdades cognitivas, que assumem, 
desse modo, uma feição mais democrática 
(GUIMARÃES; BRANCO JÚNIOR, 2007).
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Seja pelo fator custo, seja pelos demais 
benefícios consequentes da adoção do software 
livre, o Governo brasileiro, ao menos em sua 
expressão legislativa, tem tomado iniciativas 
para a adoção desse modelo de licenciamento. 
Em particular, no que se refere ao acesso social 
às TIC, vige o Decreto nº 7.325/10 (BRASIL, 
2010), o qual, por seu turno, promulgou, na 
íntegra, o Memorando de Entendimento 
entre a Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e o 
Governo da República Federativa do Brasil para 
Capacitação em “Software” Livre e Aberto nos 
Países em Desenvolvimento, firmado em Túnis 
(Tunísia), em 16 de novembro de 2005. Este 
último diploma, em seu art. II, 5, estatui que as 
partes signatárias procurarão “promover inclusão 
digital, desenvolver e apoiar iniciativas voltadas 
para o estabelecimento de telecentros baseados 
em FOSS , particularmente na África, América 
Latina e Caribe, e Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa”.

No modelo federativo brasileiro, 
qualquer circunscrição territorial (com a 
notável exceção do Distrito Federal) está sob 
a responsabilidade simultânea das três esferas 
de governo: federal, estadual e municipal. 
É certo, outrossim, que mesmo a menor 
dessas circunscrições se insere no panorama 
apresentado da sociedade da informação, haja 
visto o atual estágio de evolução tecnológica e de 
integração econômica entre as diversas regiões 
do globo. Dessa forma, justifica-se estudar o 
estado da sociedade da informação no município 
de Franca, localizado a nordeste do Estado de 
São Paulo. Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2013) projetam, 
para o ano de 2012, uma população de mais 
de 320.000 habitantes, dos quais mais de 98% 
vivendo no perímetro urbano. Pelos critérios do 
mesmo Instituto, a sede do município insere-se 
entre as cidades de médio porte (de 100.000 a 
500.000 habitantes), sendo, com isso, sede de sua 
própria microrregião geográfica, que congloba 
outros nove municípios . Em nível estadual, 
é sede de Região Administrativa, composta 
por 23 municípios . Independentemente da 
metodologia empregada, o município de Franca 

exerce inegável influência em seu entorno 
regional, prestando-se como referência no 
tangente a produtos e serviços não disponíveis 
nas localidades circunvizinhas.

Conhecido como a Capital Nacional 
do Calçado Masculino, o que ainda reflete 
a percepção de uma vocação e um perfil 
econômicos voltados à indústria manufatureira, 
Franca despontou na 85ª posição nacional entre 
os maiores PIB do setor de serviços em 2010 
(IBGE, 2012). Nada obstante, a renda média dos 
domicílios ali registrada no mesmo ano foi de R$ 
842,00, abaixo da média estadual, de R$ 1.080,00 
(FUNDAÇÃO SEADE, 2010).

As evidências sugerem que, em termos 
de estrutura econômica, o município tem seguido a 
dinâmica da economia pós-industrial, caracterizada 
pela prevalência do setor terciário (serviços) frente 
ao primário (agropecuária e extrativismo) e ao 
secundário (manufatura). A hipertrofia daquele 
se dá, segundo Malin (apud CARVALHO; 
KANISKI, 2000), muito devido à classificação 
das novas atividades surgidas com a nova ordem, 
várias deles afeitas direta ou indiretamente à 
produção intelectual – ou seja, à exploração do 
conhecimento e da informação, sob a rubrica 
“serviços”. No entanto, essa transformação não 
veio acompanhada de um incremento na renda 
dos munícipes, levando à hipótese de que sejam 
necessárias políticas públicas específicas voltadas à 
capacitação das pessoas para uma economia mais 
intelectual e menos manual. Dado, ainda, que os 
baixos rendimentos da população repercutem numa 
menor arrecadação tributária, ficam os agentes 
governamentais menos providos de recursos para 
empreender tais políticas públicas, num cenário que 
favorece a adoção do software livre para esse fim.

2 Procedimentos metodológicos

Gil (1999) distingue três níveis de 
pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa. 
A fim de cumprir seus objetivos, a investigação 
perfará, sucessivamente, os dois primeiros níveis, 
da forma seguinte:
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1) Pesquisa exploratória: nessa etapa, 
buscar-se-á inventariar os telecentros existentes 
no município de Franca/SP, identificando os 
responsáveis (órgãos governamentais e pessoas) 
pela respectiva gestão, bem como o público-
alvo. Objetiva-se nessa etapa, desenvolver 
hipóteses, melhor familiarizar o pesquisador com 
o ambiente de pesquisa e clarificar conceitos 
(MARCONI, LAKATOS, 2003).

2) Pesquisa descritiva: caracterizado o 
ambiente de pesquisa e coletados os dados a seu 
respeito, proceder-se-á à organização e análise 
desses dados, procurando apontar a relação entre os 
objetivos concebidos pelos gestores dos telecentros 
e os usos efetivos dos usuários dessas instalações. A 
pesquisa descritiva permite identificar os atributos 
dos fenômenos, tornando possível ordená-los 
e classificá-los e, eventualmente, preparar o 
terreno para outros estudos, mais aprofundados 
(RICHARDSON et al., 1999).

Os gestores identificados na etapa 
exploratória serão entrevistados para que se 
possa conhecer as políticas públicas subjacentes 
à instalação e ao funcionamento dos telecentros 
encontrados. Serão perquiridos, nessa ocasião, 
sobre a as razões da opção ou não pelo software 
livre e se este poderia viabilizar projetos 
prejudicados no aspecto financeiro. O roteiro 
das entrevistas será semiestruturado, pois, como 
pondera Flick (2004), a probabilidade de que os 
sujeitos ouvidos expressem seus pontos de vista 
numa situação de entrevista com planejamento 
relativamente aberto é maior do que numa 
entrevista padronizada ou num questionário. 
As respostas obtidas serão submetidas a análise 
de conteúdo (BARDIN, 1979; LAVILLE; 
DIONNE, 1999), de caráter qualitativo e 
eventualmente assistida por computador, em 
preparação à última fase.

A pesquisa em relação aos usuários 
dos telecentros, já realizada, lançou mão da 
técnica de levantamento (survey). Baquero (2009) 
caracteriza essa técnica como o processo de saber 
como as pessoas pensam sobre determinados 
assuntos, nela incluídas as sistemáticas próprias 
de análise, preocupando-se com as características 

demográficas, o ambiente social, as atividades ou 
as opiniões e atitudes de um grupo de pessoas. 
Utilizou-se um questionário com perguntas 
fechadas, com perguntas referentes (1) à condição 
socioeconômica dos usuários, para a caracterização 
estatística do público-alvo dos telecentros e (2) 
à sua opinião quanto aos serviços ali oferecidos. 
Gil (1999) destaca a adequação da técnica de 
survey para estudos descritivos, por permitir o 
conhecimento direito da realidade e por tornar 
possível a quantificação dos dados, ensejando 
subsequente análise estatística. A estatística, por seu 
turno, é o instrumento mais utilizado pelos agentes 
governamentais para a definição do público-alvo 
das políticas públicas (FERREIRA, 2003). 

Para a apreciação final dos dados 
obtidos nas etapas anteriores, optou-se por uma 
abordagem sistêmica, em oposição ao tratamento 
analítico ainda predominante nas ciências sociais. 
Espera-se encontrar, no decurso da pesquisa, 
uma diversidade de atores, cenários e situações. 
Há-de se considerar que esses elementos 
interagem entre si, funcionando como uma 
estrutura organizada, dentro de um todo que se 
pode denominar, com propriedade, sistema, Este, 
por sua vez, pressupõe maior ou menor grau de 
complexidade, entendida como a quantidade de 
elementos que tomam parte no sistema, suas 
características, suas inter-relações e seu grau de 
organização (CAVALCANTI; PAULA, 2006).

A  a b o r d a g e m  s i s t ê m i c a  é 
instrumentalizada por diversas técnicas. Para os 
fins desta pesquisa, será utilizada a CSH (Critical 
System Heuristics – Heurística Crítica de Sistemas), 
descrita em Ulrich e Reynolds (2010). A partir 
de juízos limítrofes, categorias e dimensões, 
a CSH propõe a construção de dois cenários, 
um ideal e outro real, passando em seguida a 
compará-los, permitindo mensurar o quanto este 
dista daquele. O cenário ideal será delineado a 
partir das respostas dos gestores, anteriormente 
submetidas a análise de conteúdo, e supridas, 
em suas omissões, por subsídios angariados no 
referencial teórico. O cenário real emergirá da 
análise quantitativa das respostas dos usuários de 
telecentros. Do confronto entre os dois quadros, 
será possível medir a efetividade e a suficiência das 
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políticas públicas de universalização do acesso à 
Internet, com o eventual uso de software livre, e seu 
aporte para o desenvolvimento social e regional. 

Nos termos da Resolução nº 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), o projeto desta 
pesquisa, envolvendo seres humanos, foi submetida 
ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário de Franca (COMEP/Uni-FACEF). 
Obteve aprovação pelo Parecer Consubstanciado 
nº 322.421, de 2 de julho de 2013, credenciando o 
prosseguimento da pesquisa em campo.

3. Resultados parciais

Na fase exploratória, foram identificados 
6 (seis) telecentros no município de Franca/SP, 
sendo quatro deles decorrentes de uma política 
pública do Governo do Estado de São Paulo e 
os outros dois resultantes de um convênio entre 
o Governo Federal e a municipalidade. Todos 
esses telecentros são baseados em software livre.

Fo r a m  i n q u i r i d o s ,  m e d i a n t e 
questionário, um total de 67 (sessenta e sete) 
usuários nesses seis telecentros, amostra não 
probabilística, em dias de movimento típico, 
segundo os responsáveis por esses locais.

Os resul tados pre l iminares  da 
tabulação dos dados sugerem que a demanda 
dos telecentros varia conforme as características 
de sua localização geográfica (área central ou 
periferia), de acessibilidade física ou visibilidade 
do local e da proximidade com outros telecentros. 
O tipo de uso distribui-se com razoável equidade 
entre as categorias utilitárias (estudo, busca de 
emprego, obtenção de documentos) e não-
utilitária (lazer) quando considerado o total dos 
questionados, variando, porém, em função da 
localização geográfica e da oferta ou não de 
outros serviços no mesmo local. 

Em linhas gerais, é possível afiançar 
que os telecentros do município de Franca/
SP vêm cumprindo com o que deles espera o 
referencial teórico, contribuindo para a melhoria 
das condições de vida de seus usuários. Oferecem 
serviços e possibilitam usos que favorecem o 
empoderamento daqueles que os utilizam e, no 

conjunto, fazem progredir o desenvolvimento 
social. Sem embargo, é necessário ainda avançar a 
pesquisa, entrevistando os gestores de telecentros 
e levantando características mais detalhadas das 
políticas públicas subjacentes, para enfim construir 
o quadro na qual será aplicada a metodologia 
sistêmica. Somente após esse procedimento se 
poderá aferir a suficiência e os efetivos aportes dos 
telecentros para o desenvolvimento local e regional.

4. Considerações finais

Os fatos discorridos permitem afirmar 
que a busca pela informação é intensa, apesar 
da inquietação gerada pela percepção do ainda 
limitado acesso à Internet de forma universal. 
Diante dessa realidade, reafirma-se a importância 
de políticas públicas direcionadas ao atendimento 
dos marginalizados do mundo digital, a fim de 
promovê-los a cidadãos plenos da sociedade 
informacional, capazes de lidar com a informação 
e de produzi-la, ela que se constitui no principal 
produto da economia de nossa era.

Nesse quadro, o Estado se vê diante 
da obrigação de prover o acesso à informação 
mediante a universalização do acesso à Internet. 
Uma das formas de agir nesse sentido é implantando 
ou incentivando a instalação de telecentros para a 
provisão de acesso público à Internet. No entanto, 
como outras políticas sociais às quais a legislação 
não contemplou com a garantia de repasses 
financeiros, as políticas públicas de telecentros 
padecem, não raro, com a escassez de recursos.

O software livre, por sua característica 
primária – não depender do pagamento de licença 
para seu uso – se credencia a viabilizar essas 
políticas, ao zerar o custo com programas de 
computador, parcela mais onerosa de um projeto 
desse tipo. O Estado já atentou para essa qualidade, 
visto que todos os telecentros identificados no 
município de Franca/SP têm por base o software 
livre. Nesses locais, os usuários vão em busca de 
conhecimento, lazer e serviços públicos, de modo 
que, ali, o acesso à Internet é democratizado, 
colaborando para a universalização do serviço, ao 
mesmo tempo em que se promove o exercício do 
direito à informação e a todo o leque de outros 
direitos por este facultados.
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Isso posto, pode-se atestar que os 
telecentros baseados em software livre, enquanto 
resolvem a obrigação estatal de prover as 
condições de efetivação de um direito social, qual 
seja, o de acesso à informação, também promovem 
o desenvolvimento social das comunidades 
onde estão instalados. Resta, ainda, mensurar a 
suficiência e a amplitude das políticas públicas que 
lhes dão guarida, para dimensionar seus impactos 
no desenvolvimento local e regional.
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Abstract: The university, besides being the center 
of  knowledge production, must assume its social 
responsibility, acting, within the possibilities, to 
answer the essential demands of  society, aiming 
at reducing inequality, promoting citizenship. 
However, the human, social and even economic 
development of  a place will hardly happen com-
pletely if  there is an environment full of  unsolved 
conflicts. Although the access to justice is a cons-
titutionally guaranteed right, is noticed a defect 
in its implementation. So, the policy of  initiatives 
of  the universities to promote the establishment 
of  social peace have shown importance, through 
legal and other alternatives of  conflict resolution, 
through the internship programs, which have the 
scope to promote citizen access to justice. The 
purpose of  this paper is to analyze the internship 
program activities developed in “Escritório Es-
cola Jurídico Social” of  the University of  Minas 
Gerais, campus, Passos inside the dimensions 
involving university’s social responsibility, social 
development and the educatee’s training. The 
methodology will include bibliographic and do-
cumental research.

Word-keys: university; social responsibility; de-
velopment; access to justice; internship program.

Introdução

Esta pesquisa pretende ampliar a 
discussão sobre a contribuição que as 
universidades podem dar com relação ao acesso 
à justiça e o desenvolvimento social do local onde 
está inserida. 

~ 15 ~

RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E ACESSO À JUSTIÇA: um estudo do Escritório Escola Jurídico Social da Universidade 
do Estado de Minas Gerais (campus Passos) e seus reflexos acadêmicos e comunitários

Idiene Aparecida Vitor Proença Pádua 
Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira

Resumo: A universidade, além de centro de 
produção de conhecimento, deve assumir sua res-
ponsabilidade social, atuando, na medida do pos-
sível, no atendimento das demandas essenciais 
da sociedade, visando diminuir a desigualdade, 
promovendo a cidadania. Entretanto, o desen-
volvimento humano, social e mesmo econômico 
de uma região dificilmente acontecerá de forma 
plena quando existir um ambiente de conflitos 
não resolvidos. Apesar do acesso à justiça ser 
um direito constitucionalmente assegurado, vê-
-se uma deficiência na sua concretização. Assim, 
mostram-se importantes as políticas de iniciativa 
das universidades que promovam o restabe-
lecimento da paz social, através de assistência 
jurídica e demais meios alternativos de resolução 
de conflitos, por meio do estágio curricular, que 
tenham por escopo promover o acesso do cida-
dão à justiça.  O objetivo do trabalho é analisar 
as atividades de estágio desenvolvidas no Escri-
tório Escola Jurídico Social da Universidade do 
Estado de Minas Gerais, campus de Passos, nas 
dimensões que envolvam responsabilidade social 
universitária, desenvolvimento social e  formação 
do educando. A metodologia utilizada incluirá 
pesquisa bibliográfica e documental.

Palavras-chave: universidade; responsabilidade 
social; desenvolvimento; acesso à justiça; estágio 
curricular.
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Par te-se da premissa de que a 
universidade, ao assumir sua responsabilidade 
social, pode efetivamente atuar no atendimento 
das demandas essenciais da sociedade, visando 
diminuir a desigualdade, promovendo a cidadania 
e possibilitando o desenvolvimento social. 

Entretanto, o desenvolvimento humano, 
social e mesmo econômico de uma região 
dificilmente acontecerá de forma plena quando 
existir um ambiente de conflitos não resolvidos.

Os conflitos, quando não tratados, 
resolvidos a tempo e de maneira efetiva tendem 
a se multiplicar e agravar, trazendo inúmeros 
desequilíbrios sociais, prejudicando a harmonia 
da sociedade e o desenvolvimento social. Como já 
apontado acima, apesar do acesso à justiça ser um 
direito constitucionalmente assegurado, nota-se 
que sua concretização ainda não é completa. Os 
núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito 
exercem um papel importante quando trabalham 
no sentido de facilitar o acesso do cidadão à justiça. 

O acesso à justiça se mostra uma 
das necessidades mais basilares do cidadão, 
merecendo atenção especial e demandando 
políticas públicas para sua concretização.

As políticas públicas existentes, por 
parte do Poder Público, já demonstraram sua 
insuficiência. Pretende-se analisar em que 
medida e de que forma as universidades podem 
contribuir para a resolução desse problema.

Por acesso à justiça entende-se um 
conceito amplo, ou seja, tudo que signifique a 
promoção do restabelecimento da paz social, que 
poderá se efetivar  através de assistência jurídica, 
propositura de ações e demais meios alternativos 
de resolução de conflitos, como a conciliação 
não judicial.

Pretende-se analisar, através de estudo 
de caso, o estágio curricular desenvolvido no 
Escritório Escola Jurídico Social da Universidade 
do Estado de Minas Gerais (campus Passos) e as 
atividades nele contidas, que tenham por escopo 
promover  o acesso do cidadão à justiça. 

A escolha do Escritório Escola Jurídico 
Social, integrante das unidades de ensino dos 
cursos de Direito e Serviço Social da FESP 
(Faculdades Integradas do Sudoeste Mineiro), 
associada da UEMG (campus de Passos), se deu 
por várias razões: a primeira, porque o curso 
de Direito tem se destacado na região por sua 
qualidade na prestação de serviços educacionais. 
Segundo porque a pesquisadora atua como 
professora orientadora de estágio de prática 
jurídica cível nesse local, além de ser advogada 
civilista e conciliadora voluntária do Juizado de 
Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, participando da criação desse Escritório 
Escola, bem como do desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das atividades ali desenvolvidas. 
E terceiro porque tal escritório mostra-se 
representativo de um conjunto de casos análogos. 

Procurar-se-á entender quais as 
contribuições que as atividades desenvolvidas 
no Escritório Escola possam representar 
para o desenvolvimento humano e social da 
comunidade e também para a função formadora 
do educando - estagiário.

O primeiro capítulo trata do acesso 
à justiça e o desenvolvimento social, onde 
serão estudados o acesso à justiça e suas novas 
concepções; os obstáculos ao acesso à justiça; o 
conflito e as inovadoras formas de pacificação 
social e as contribuições do acesso à justiça para 
o desenvolvimento social.

O segundo capítulo se refere à 
responsabilidade social no ensino superior, 
onde se abordarão o conceito e amplitude 
de responsabilidade social,  bem com a 
responsabilidade social no ensino superior e 
suas relações com o desenvolvimento.

O terceiro capítulo explora o ensino 
jurídico, nas dimensões referentes à formação 
prática e cidadania.

Por fim, o quarto capítulo retratará um 
estudo de caso feito no Escritório Escola Jurídico 
Social “Ranulfo de Melo Freire”, integrante 
da FESP/UEMG (Faculdades Integradas do 
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Sudoeste Mineiro, associada da Universidade 
do Estado de Minas Gerais, campus de Passos), 
partindo-se da criação e transformações da  
FESP, seguida da criação da Faculdade de Direito 
de Passos, criação do Núcleo de Prática Jurídica, 
implantação do Escritório Escola Jurídico Social, 
sua estrutura e atividades, bem como seus 
impactos junto à comunidade e discentes.

Para o desenvolvimento da pesquisa 
proposta pretende-se estudar o estágio 
curricular, desenvolvido no Escritório Escola 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, 
campus de Passos, em uma visão dialética, que 
possibilitará a compreensão da relação entre 
o ensino, a formação social do educando, a 
responsabilidade social universitária, o acesso 
à justiça e desenvolvimento humano e social 
do discente e da comunidade atendida pelas 
políticas públicas implementadas pelo Escritório 
Escola. A metodologia utilizada incluirá pesquisa 
bibliográfica e documental e envolverá um estudo 
de caso.

1 Referencial teórico

Incluem-se Mauro Cappelletti; Bryant 
Garth; Celso Furtado; Boaventura de Souza 
Santos; Cristóvan Buarque; Amartya Sen; 
Hannah Arendt. 

2 Procedimentos metodológicos

O método de abordagem da pesquisa é 
o método dialético. Richardson aponta que

os argumentos da dialética dividem-se em 
três partes: a tese, a antítese e a síntese. A 
tese refere-se a um argumento que se expõe 
para ser impugnado ou questionado; a an-
títese é o argumento oposto à proposição 
apresentada na tese e a síntese é uma fusão 
das duas proposições anteriores que retêm 
os aspectos  verdadeiros de ambas as pro-
posições, introduzindo um ponto de vista 
superior (1999, p. 45).

Desta forma, parte-se inicialmente 
de uma tese: todo cidadão tem o direito 
constitucional e fundamental ao acesso à justiça, 
um dos fatores para  a afirmação da dignidade 
humana e o desenvolvimento social. Como 
oposição à essa tese, temos a antítese, no sentido 
de que a injustiça permeia toda a sociedade e 
o cidadão carente não tem acesso à justiça na 
medida de sua necessidade. Do conflito entre 
tese e antítese surge a síntese: a Universidade 
pode complementar o papel do Estado, quando 
oferece serviços jurídicos gratuitos e formas 
alternativas de resolução de conflitos, através 
do estágio curricular do curso de Direito. Assim,  
pode-se alcançar o desenvolvimento social e 
a universidade cumpre sua responsabilidade 
social, gerando reflexos tanto acadêmicos como 
comunitários.

A pesquisa será desenvolvida utilizando-
se a abordagem qualitativa, que difere da 
quantitativa à medida que não emprega um 
instrumental estatístico como base do processo 
de análise de um problema. Não pretende 
numerar ou medir unidades ou categorias 
homogêneas (Richardson, 1999, p. 79). O mesmo 
autor explica que: 

a abordagem qualitativa de um problema, 
além de ser uma opção do investigador, 
justifica-se, sobretudo, por ser uma forma 
adequada para entender a natureza de um 
fenômeno social (1999, p.79).

Por sua vez, Minayo esclarece que: 

A pesquisa qualitativa responde a questões 
muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado (1994, p.21).

Nesse sentido, a presente pesquisa 
considera as questões relacionadas aos conceitos 
de desenvolvimento social, acesso à justiça e 
responsabilidade social universitária, bem como 
investiga as atividades desenvolvidas dentro 
de um universo social definido: o Escritório 
Escola Jurídico Social da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (campus Passos), 
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buscando identificar seus reflexos acadêmicos 
e comunitários e sua relação com o acesso à 
justiça, a responsabilidade social universitária e 
o desenvolvimento social.

Será elaborado, para tanto, um estudo 
descritivo, que, segundo Lakatos e Marconi (2002, 
p. 20) “descrevem um fenômeno ou situação, mediante um 
estudo realizado em determinado espaço-tempo”.  

Uti l izar-se-ão tanto a pesquisa 
bibliográfica como a documental. A pesquisa 
bibliográfica:

é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anterio-
res, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados  ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. 
Os textos tornam-se fontes dos temas a 
serem pesquisados. O pesquisador trabalha 
a partir das contribuições dos autores dos 
estudos analíticos constantes dos textos 
(Severino, 2011, p.122).

O mesmo autor diferencia a pesquisa 
documental, no sentido de que, nesta

tem-se como fonte documentos no senti-
do amplo, ou seja, não só de documentos 
impressos, mas sobretudo de outros tipos 
de documentos, tais como jornais, fotos, fil-
mes, gravações, documentos legais. Nestes 
casos, os conteúdos dos textos ainda não 
tiveram nenhum tratamento analítico, são 
ainda matéria prima, a partir da qual o pes-
quisador vai desenvolver sua investigação e 
análise (Severino, 2011, p. 122,123).

Portanto, será feita pesquisa documental 
na legislação que rege a prática do ensino jurídico, 
os direitos ao acesso à justiça e à paz social, 
bem como normas relativas à responsabilidade 
social universitária, tudo num contexto do 
desenvolvimento humano e social tanto da 
comunidade atendida quanto da formação do 
educando estagiário. Serão pesquisados livros, 
teses, dissertações e artigos sobre as temáticas 
citadas a fim de, a partir do conhecimento 
acumulado, contribuir para a produção do 

conhecimento, com a continuidade da pesquisa. 
Por fim, serão analisados os documentos 
constitutivos do Escritório Escola Jurídico Social 
da Universidade do Estado de Minas Gerais 
(campus de Passos), bem como os relatórios das 
respectivas atividades ali desenvolvidas.

Para melhor compreensão do tema 
será elaborado um estudo de caso no Escritório 
Escola Jurídico Social, dos cursos de Direito 
e Serviço Social das Faculdades Integradas do 
Sudoeste Mineiro (Fesp), entidade agregada/
absorvida pela Universidade do Estado de Minas 
Gerais (campus de Passos). 

3 Resultados

A pesquisa ainda está em andamento, 
mas já é possível observar uma íntima relação 
entre acesso à justiça, responsabilidade social 
universitária, desenvolvimento humano e 
social e o trabalho que é desenvolvido no 
Escritório Escola, objeto de estudo. Espera-se, 
com a conclusão da dissertação trazer  alguma 
contribuição para o aprofundamento do debate 
sobre os temas tratados.

4 Considerações finais

Apesar do acesso à justiça ser um 
direito constitucionalmente assegurado, devendo 
o Estado implementá-lo gratuitamente a todos, 
observa-se atualmente uma insuficiência na sua 
concretização.  

Não há como reconhecer-se o pleno 
exercício da cidadania num ambiente de conflitos, 
onde é negado ou obstaculizado ao cidadão o 
acesso à justiça. 

Assim, mostram-se imprescindíveis 
as políticas de iniciativa das universidades que 
promovam o restabelecimento da paz social, 
através de assistência jurídica para o acesso à 
justiça e outros meios alternativos de resolução 
de conflitos, como a conciliação extraprocessual. 
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Tais políticas, ao mesmo tempo em 
que podem contribuir para o desenvolvimento 
social (cumprindo a universidade com sua 
responsabilidade social), ainda desempenham 
indispensável função formadora do educando. 

É  nece s s á r io  de s t a ca r  que  o 
desenvolvimento autênt ico e rea l  é  o 
desenvolvimento humano, o que diz respeito 
essencialmente ao homem em todas as suas 
dimensões (independentemente da sua condição, 
raça, religião, posição social, etc). 

A função real do desenvolvimento, 
longe de ser apenas e tão somente econômica, é 
aquela que produz emancipação e libertação dos 
indivíduos, permitindo uma evolução de ordem 
pessoal, profissional, cultural e política. 

O intuito da pesquisa é analisar as 
atividades de estágio desenvolvidas no Escritório 
Escola Jurídico Social da Universidade do Estado 
de Minas Gerais, campus de Passos, nas dimensões 
que envolvam acesso à justiça, responsabilidade 
social universitária, desenvolvimento humano e 
social da comunidade atendida e  formação do 
educando. 

Referências

AGUIAR, R. A. R. de. Habilidades: ensino 
jurídico e contemporaneidade. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004.

ARENDT, H. O sistema totalitário. Tradução 
de Roberto Raposo. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, 1978.

AZEVEDO, A. G. (org.). Manual de Mediação 
Judicial (Brasília/DF: Ministério da Justiça e 
Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento – PNUD), 2012.

BALBINOT, R. A. A. O ensino jurídico e sua ne-
cessária conformação com a realidade: importân-
cia da pesquisa e da extensão. In: CAPELLARI, 
Eudardo (Org.). Ensino jurídico: leituras inter-
disciplinares. São Paulo: Cultural Paulista, 2001. 

BALDIN, N.; ALBUQUERQUE, C. (Org.). 
Novos desafios na educação: responsabilidade 
social, democracia e sustentabilidade. Brasilia: 
Liber Livro, 2012. 

BERNARDES, W. L. M. Da nacionalidade: bra-
sileiros natos e naturalizados. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1995.

BITTAR, E. C. B. Direito e ensino jurídico. São 
Paulo: Atlas, 2001.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988.

BRUNDTLAND, Relatório. Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento: 
Nosso Futuro Comum. ONU, 1987.

BUARQUE, C. Uma idéia de Universidade. 
Brasilia: Editora Universidade de Brasília,1986. 

CAVALCANTE, T. M. N. (2010). Cidadania e 
acesso à Justiça. Disponível em: http://www.
maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/18429/18429_7.
PDF. Acesso em: 23/07/2013.

CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. Acesso à 
Justiça. Porto Alegre, Fabris, 1988.

CHAUÍ, M. de S. Escritos sobre a universidade. 
São Paulo: Editora UNESP, 2001.

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciên-
cias humanas e sociais. Petrópolis: Vozes, 2006. 

DALLARI, D. de A. Direitos humanos e cida-
dania. São Paulo: Moderna, 1998.

DEMO, P. Desafios modernos da educação. 2. 
ed. Petrópolis: Vozes, 1993.

FADEL, B., org. II Seminário de pesquisa/ 
Barbara Fadel, org. – Marilia: Fundepe; Franca: 
Uni-Facef, 2010.

FERREIRA SOBRINHO, J. W. Medodologia do 
ensino jurídico e avaliação em Direito. Porto 
Alegre: Fabris, 1997. 

FIANI, R. Teoria dos Jogos. 2 ed. Rev. e Atual.  
Rio de Janeiro, Elsevier, 2006.



175

5º Seminário de Pesquisa | 2013

FONTAINHA, F. de C. Acesso à Justiça: da 
contribuição de Mauro Cappelletti à realidade 
brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 

FRANCO, A. de. Porque precisamos de de-
senvolvimento local integrado e sustentável? 
Brasília: Instituto de Política, 2000. 

FRANCO, M. A. S. Entre a lógica da forma-
ção e a lógica das práticas: a mediação dos 
saberes pedagógicos.2008.http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
-97022008000100008&lng=pt&nrm=iso. Aces-
so em: 26 out. 2012.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São 
Paulo: Paz e Terra, 2008.

________. Pedagogia do oprimido 27. Ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FURTADO, C. Introdução ao desenvolvimen-
to: enfoque histórico-estrutural. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2000.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 
3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

KRAHL, I. Os conhecimentos hoje exigidos do 
operador do direito. Revista Jurídica. Centro 
de Ensino Superior de Jataí, Jataí, ano 3, n. 4, p. 
73-83, 2º semestre. 2002. 

LEITE, E. de O. A aula em direito. In: MACIEL, 
G. do E. S.; ENCARNAÇÃO, J. B. da [Org.]. 
Seis temas sobre o ensino jurídico. São Paulo: 
Cabral, 1995.

MARCONI, M. de A.; LAKATUS, E. M. Téc-
nicas de pesquisa: planejamento e execução de 
pesquisas, elaboração, análise e interpretação dos 
dados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARTINEZ, S. R. Pedagogia jurídica. Curitiba: 
Juruá, 2002.

MARTINS, G. de A. Estudo de caso: Uma 
estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 

MATTOS, F. P. Acesso à justiça: um princípio 
em busca de efetivação. Curitiba: Juruá, 2011.

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática 
de fichamentos, resumos, resenhas. 11ª edição, 
São Paulo: Atlas, 2012.

MENDES, S. L. de M. A contribuição da Fesp/
Uemg no processo de desenvolvimento de 
Passos/MG e região. Dissertação (Mestrado 
em Serviço Social) – Universidade de São Paulo, 
Franca-SP.

MINAYO, M. C. de S. (Org). Pesquisa social: 
teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1994.

MONREAL, E. N. O direito como obstáculo 
à transformação social. Porto Alegre: Fabris, 
1988.

NETO, J. C. Limitações ao acesso à justiça. 
Curitiba: Juruá, 2009.

OAB Ensino Jurídico: balanço de uma experiên-
cia. Brasília, DF: OAB, Conselho Federal, 2000.

OLIVEIRA, P. de T. O direito à educação e 
a gratuidade no ensino superior municipal. 
Franca: Ribeirão Gráfica e Editora, 2007.

OLIVEIRA, A. M. de. Ensino Jurídico. Diálo-
go entre teoria e prática. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2004.

OLIVEIRA, S. F. P. e. Estrutura e formatação 
de trabalhos acadêmicos: compilação das nor-
mas da ABNT. 3. Ed. Franca(SP): UNI-FACEF, 
2011.

Organização das Nações Unidas. (Artigo 1° 
da Declaração do Direito ao Desenvolvimen-
to-1986.

PAROSKI, M. V. Direitos fundamentais e 
acesso à justiça na Constituição. São Paulo: 
LTr, 2008.

PINSKY, J. e PINSKY, C. B. (org). História da 
cidadania. 2.ed.São Paulo:Contexto, 2008.

POMPEU, R. M.; MARQUES, C. S. da E. (org). 
Responsabilidade Social das Universidades. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2013.

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa social: 
métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.



176

5º Seminário de Pesquisa | 2013

RODRIGUES, H. W. Ensino jurídico: saber e 
poder. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988.

ROLIM, C. F. C.; SERRA, M. A. Universidade 
e desenvolvimento regional: o apoio das insti-
tuições de ensino superior ao desenvolvimento 
regional.Curitiba: Juruá, 2010.

SANTOS, B. de S. Pela mão de Alice: o social 
e o político na pós- modernidade. 6. Ed. - São 
Paulo: Cortez, 1999.

SECCHI, L. Políticas Públicas: conceitos, 
esquemas de análise, casos práticos. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010.

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho 
científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SINHORETTO, J. Os justiçadores e sua justi-
ça: linchamento, costumes e conflito. São Paulo: 
IBCCRIM, 2002.

SILVA, N. F. da. Resolução Não-Adversarial 
de Conflitos: a mediação como Instrumento 
Pedagógico para a Promoção de uma Cultura 
da Paz. In: Dias, M. T. F. D. (Org.). Mediação, 
Cidadania e Emancipação Social: a experiência 
da implantação do centro de mediação e cidada-
nia da UFOP e outros ensaios. Belo Horizonte, 
Editora Fórum, 2010.

SOUZA, C. R. de; DIAS, E. R. Considerações 
acerca das deficiências do ensino jurídico brasilei-
ro: um reflexo da adoção da ideologia positivista. 
Revista Direito e Dialogicidade, Ano III, v. III, 
dez. 2012. 

TORRES, J. A. O acesso à justiça e soluções 
alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2005.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
Juizado de Conciliação. Belo Horizonte: 2009.

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e socie-
dade moderna. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e 
métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

WINCLER, S. Igualdade e Cidadania em 
Hannah Arendt. Disponível em <https://www.
revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoe-
mdebate/article/view/711/434. Acesso em: 03 
de maio de 2013

<http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/ma-
nual_conciliadores/arquivos_hot_site/pdfs/
versao_completa.pdf  . Acesso em 20 de julho 
de 2012.

http://www.fespmg.edu.br:85/centraldenoti-
cias/post/2013/02/25/MEC-certifica-integra-
cao-das-faculdades-FESP.aspx. Acesso em 24 
de maio de 2013.

h t tp : //www.pa s so s.mg. g ov.b r/ index .
php?option=com_content&task=view&id=16
&Itemid=48. Acesso em 24 de maio de 2013.

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/
painel.php?codmun=314790. Acesso em 24 de 
maio de 2013.



177

5º Seminário de Pesquisa | 2013

Abstract: This report is intended to investigate 
the history of  prisons and analyze the first stu-
dies about the motives of  the crime. In theory, 
be sought will consider the causes of  crime 
by studying the endogenous and exogenous 
reasons the offense if, intending to also search 
the profiles of  offenders and their reactions 
to the prison environment, supporting the 
establishment of  the effects the cloistered 
on his psyche and to check the effectiveness 
of  psychological measures taken against such 
individuals. In practical aspect, the goal is to 
search ex-prisoners for the purpose of  as-
certaining the effects of  confinement in his 
psyche, taking into account the environmental 
elements of  the prisons, and the curtailment of  
their rights taken as impactful and processors 
of  the subject. In conclusion, the study aims to 
connect the subjective development with social 
development, this by inserting or deleting the 
individual in society.

Word-keys: criminal psychology; prisons; social 
development.

Introdução

Levando-se em consideração que o 
ambiente dialoga com o indivíduo, o objeto 
central do estudo é os efeitos que a clausura 
provoca no psiquismo do indivíduo preso. A 
pesquisa se sustenta no fato de que, na clausura, os 
indivíduos sofrem privações, inclusive de direitos, 
causando-lhe grande transtorno e sofrimento, 
influenciando no seu desenvolvimento subjetivo 
e, por conseqüência, afetando o desenvolvimento 
social.

~ 16 ~

OS EFEITOS DA CLAUSURA NO PSIQUISMO DO PRESO: Medidas Psicológicas 
Adotadas Nos Presídios Da Região De Franca - Sp Para A Busca Ou Manutenção Da Sa-

nidade Mental Do Encarcerado

Paula Teixeira Gonçalves
Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro
Profa. Dra. Carla Aparecida Arena Ventura

Resumo: Este trabalho se destina a investigar 
o histórico das prisões e analisar os primeiros 
estudos acerca dos motivos do crime. No cam-
po teórico, buscar-se-á considerar as causas do 
crime, estudando-se os motivos endógenos e 
exógenos do delito, tencionando-se, também, 
pesquisar os perfis dos delinquentes e suas 
reações ao ambiente carcerário, dando suporte 
ao estabelecimento dos efeitos da clausura em 
seu psiquismo e à verificação da eficácia das 
medidas psicológicas tomadas em relação a 
tais indivíduos. No aspecto prático, o objetivo 
é pesquisar ex-encarcerados com o intuito de 
averiguar quais os efeitos da clausura em seu 
psiquismo, levando-se em consideração os 
elementos ambientais das prisões, bem como 
o cerceamento de seus direitos tidos como 
impactantes e transformadores do sujeito. Con-
cluindo, o trabalho visa ligar o desenvolvimento 
subjetivo com o desenvolvimento social, este 
mediante a inserção ou exclusão do indivíduo 
em sociedade.

Palavras-chave: psicologia criminal, prisões, 
desenvolvimento social.
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A título de exemplificação, tem-se que 
a dignidade da pessoa humana, fundamento da 
República Federativa do Brasil, de acordo com o 
artigo 1º. da Constituição Federal, é efetivamente 
afetada quando se fala em encarceramento no 
panorama atual.

Não obstante, o direito fundamental à 
liberdade, expresso no art. 5º. da Constituição 
Federal é o principal direito cerceado do 
indivíduo preso. Do mesmo modo, o direito 
fundamental à propriedade.

Direitos sociais também estão no rol 
de direitos negados ao encarcerado, como por 
exemplo, saúde e alimentação dignos.

No que se refere ao Direito ao 
Desenvolvimento, constante da Declaração 
dos Direitos ao Desenvolvimento, o trabalho 
se refere ao desenvolvimento subjetivo com 
conseqüências no desenvolvimento social. No 
dizer de Tisch & Wallace (1994, p. 17)

Socioeconomic development consists of  
more than social and economic develo-
pment; at its core is individual human 
transformation. For long term social and 
economic change to occur, belief  in the idea 
of  individual and societal progress must 
replace the acceptance of  fatalism.

Em tradução livre, temos que o 
desenvolvimento socioeconômico consiste 
em mais que um desenvolvimento econômico 
e social; em seu núcleo está a transformação 
humana individual. Para que ocorra mudança 
econômica e social em longo prazo, a crença 
na ideia do progresso individual e social deve 
substituir a aceitação do fatalismo.

Sob aspecto da subjetividade, é 
necessário mencionar que

A subjetividade implica a adaptação para 
poder ir além dela, o que significa que pela 
própria mediação da cultura o indivíduo 
pode pensá-la. Assim, as leis psicológicas, 
se é que se pode empregar este termo, são 
intrinsecamente relacionadas às leis da so-

ciedade e da cultura. Isso não implica que 
se reduzam umas às outras, pois uma vez 
que o indivíduo se diferencia, passa a se 
distinguir da cultura, embora esta continue 
a exigir dele a adaptação. Neste sentido, 
só uma cultura que tenha como fins a 
felicidade e a liberdade individuais é que 
pode suscitar a crítica a si própria, ou seja, 
a contínua auto-reflexão. Por outro lado, 
quando a cultura se presta a ser um fim em 
si mesma, separada dos indivíduos, passa a 
ser tão ameaçadora quanto a natureza que 
pretendeu enfrentar, devido ao seu caráter 
de exterioridade, que impede que aqueles 
nela se reconheçam. (CROCHÍCK, 1998).

Assim, um dos interesses do estudo é 
a subjetividade produzida no ambiente prisional 
brasileiro, ou seja, a relação dos indivíduos 
estudados com a clausura e suas consequência na 
vivência do indivíduo, em liberdade pós-prisão.

Alinhado ao raciocínio de que os 
indivíduos estão em constante desenvolvimento, 
sendo este fruto de sua relação com o meio, 
há que se verificar como este desenvolvimento 
ocorre diante do cerceamento de direitos vividos, 
das precárias condições do sistema carcerário 
atual e da imposição de um modo de vida por 
meio de relações de poder. Ainda, é necessário 
verificar como essa transformação se relaciona 
com o desenvolvimento social.

1 Referencial teórico

O sistema carcerário brasileiro, a 
aplicação de penas, o tratamento dado ao 
preso, a premente necessidade de modificação 
dos presídios, são temas muito explorados nos 
dias atuais. Não obstante, a grande maioria 
dos presídios brasileiros denuncia o descaso 
do governo pelo sistema prisional, havendo 
falta de comprometimento dos funcionários de 
segurança pública (por diversos motivos; o mais 
aclamado é a falta de valorização dos servidores), 
falta de salubridade das acomodações, ausência 
de tratamento de saúde, precariedade na 
alimentação, dentre outros fatores.
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O  a t u a l  p a n o r a m a  l e v a  a o 
questionamento sobre os efeitos que a realidade 
carcerária, conjuntamente com o cerceamento de 
direitos, provoca no psiquismo do encarcerado, 
as modificações efetivamente verificadas em sua 
relação com o mundo diante do cerceamento 
de seus direitos, bem como o desenvolvimento 
verificado em seu ser.

[...] um dos motivos do desenvolvimento 
humano é que as mudanças ocorrem em 
muitos aspectos diferentes do eu. Para sim-
plificar a discussão, falamos separadamente 
sobre o desenvolvimento físico, cognitivo e 
psicossocial em cada período da vida, mas 
na verdade esses aspectos estão entrelaça-
dos (OLDS; PAPALIA, 2000, p. 26).

É certo que a prisão e, com ela, o 
cerceamento de direitos exerce muitas influências 
no psiquismo do indivíduo, modificando os 
relacionamentos com os outros e, além disso, 
afetando o seu desenvolvimento cognitivo e 
físico.

Historicamente, sabe-se que a pena 
era indistinta. O suplício, sob a significação de 
castigo, que expunha o condenado, marcou 
a forma de punição durante vários anos, até 
aproximadamente o fim do século XVIII e início 
do século XIX.

Com o processo evolutivo, sobretudo 
após a proclamação dos direitos humanos, 
passou-se a penas mais humanas, que Foucault 
interpreta da seguinte maneira:

A punição vai-se tornando, pois, a parte 
mais velada do processo penal, provocando 
várias conseqüências: deixa o campo da 
percepção quase diária e entra no da cons-
ciência abstrata; sua eficácia é atribuída à 
sua fatalidade não à sua intensidade visível; 
a certeza de ser punido é que deve desviar o 
homem do crime e não mais o abominável 
teatro; a mecânica exemplar da punição 
muda as engrenagens. Por essa razão, a jus-
tiça não mais assume publicamente a parte 
de violência que está ligada a seu exercício. 
O fato de ela matar ou ferir já não é mais a 
glorificação de sua força, mas um elemento 
intrínseco a ela que ela é obrigada a tolerar 

e muito lhe custa ter que impor. As carac-
terizações da infâmia são redistribuídas: 
no castigo-espetáculo um horror confuso 
nascia do patíbulo: ele envolvia ao mesmo 
tempo o carrasco e o condenado: e se por 
um lado sempre estava a ponto de transfor-
mar em piedade ou em glória a vergonha 
infligida ao supliciado, por outro lado, ele 
fazia redundar geralmente em infâmia a 
violência legal do executor. Desde então, o 
escândalo e a luz serão partilhados de outra 
forma; é a própria condenação que marcará 
o delinqüente com sinal negativo e unívoco: 
publicidade, portanto, dos debates e da 
sentença; quanto à execução, ela é como 
uma vergonha suplementar que a justiça 
tem vergonha de impor ao condenado; ela 
guarda distância, tendendo sempre a confiá-
-la a outros e sob a marca do sigilo. É inde-
coroso ser passível de punição, mas pouco 
glorioso punir. Daí esse duplo sistema de 
proteção que a justiça estabeleceu entre ela 
e o castigo que ela impõe. A execução da 
pena vai-se tornando um setor autônomo, 
em que um mecanismo administrativo de-
sonera a justiça, que se livra desse secreto 
mal-estar por um enterramento burocrático 
da pena. É um caso típico na França que a 
administração das prisões por muito tempo 
ficou sob a dependência do ministério do 
Interior, e a dos trabalhos forçados sob 
o controle da Marinha e das Colônias. E 
acima dessa distribuição dos papéis se rea-
liza a negação teórica: o essencial da pena 
que nós, juízes, infligimos não creiais que 
consista em punir; o essencial é procurar 
corrigir, reeducar, “curar”; uma técnica de 
aperfeiçoamento recalca, na pena, a estrita 
expiação do mal, e liberta os magistrados do 
vil ofício de castigadores. Existe na justiça 
moderna e entre aqueles que a distribuem 
uma vergonha de punir, que nem sempre 
exclui o zelo; ela aumenta constantemente: 
sobre esta chaga pululam os psicólogos e 
o pequeno funcionário da ortopedia moral. 
(FOUCAULT, 2008, p. 13)

Foucault, acerca da evolução da punição, 
ensinou que: “[...] a partir do momento em que se 
suprime a idéia de vingança, que outrora era atributo do 
soberano, do soberano lesado em sua própria soberania pelo 
crime, a punição só pode ter significação numa tecnologia 
de reforma.” (Foucault, 1979. p. 138). Para este 
filósofo, crime é um “jogo de forças”, no qual 
a posição de classe produz o poder e a punição.



180

5º Seminário de Pesquisa | 2013

Ainda sobre o crime, escreveu Foucault:

O ilegalismo não é um acidente, uma 
imperfeição mais ou menos inevitável. É 
um elemento absolutamente positivo do 
funcionamento social, cujo papel está pre-
visto na estratégia geral da sociedade. Todo 
dispositivo legislativo dispôs espaços prote-
gidos e aproveitáveis em que a lei pode ser 
violada, outros em que pode ser ignorada, 
outros, enfim, em que as infrações são san-
cionadas. [...] Ao final de contas, diria que 
a lei não é feita para impedir tal ou tal tipo 
de comportamento, mas para diferenciar as 
maneiras de se fazer circular a própria lei. 
(FOUCAULT, 1994, p. 719)

Sobre os motivos do crime, verificou-se 
são atribuídos ora ao sujeito e ora à sociedade. 
Inicialmente, os estudos da motivação do crime 
a atribuíam-no à formação corporal ou genética. 
Posteriormente, mediante diversas pesquisas 
realizadas, tais proposições evoluíram, como se 
verá a seguir.

Um dos primeiros estudos acerca dos 
motivos do crime é a frenologia, desenvolvida 
no século XIX por Franz Joseph Gall e, 
posteriormente continuada por Johann Gaspar 
Spurzheim. Completamente descar tada 
atualmente, a teoria postulou que a conformação 
do crânio, a depender de suas protuberância 
e do tamanho, eram determinantes de alguns 
aspectos da personalidade do indivíduo. Foram 
estabelecidas seções anatômicas do crânio 
em relação às funções do cérebro, as quais 
respondiam pelos desvios de caráter e virtudes. 
Ao longo do desenvolvimento desta linha de 
pesquisa, defendeu-se que as funções cerebrais 
poderiam ser modificadas por meio de educação, 
treino mental e coerção (YOUNG, 1970).

Posteriormente, Lombroso, em seu 
trabalho de observação clínica, construiu uma 
tipologia de indivíduos predispostos a cometer 
crimes. Sua obra sobressaiu em detrimento às 
teses que defendiam que a personalidade se 
tornava antissocial por conta de fatores culturais, 
econômicos e sociais.

Portanto, suas verificações sobre a 
prevenção do crime foram deixadas de lado em 
face de suas pesquisas acerca da propensão ao 
crime definida por aspectos biológicos, como 
por exemplo sinais físicos determinantes da 
personalidade criminosa.

Em uma de suas obras, Lombroso 
(2006, p. 135) destaca que

Se nós aceitamos a realidade da reincidência, 
que prevalece em todos os sistemas peniten-
ciários, nós temos que buscar um ponto de 
partida para novas terapias para lidar com 
o crime. Em lugar de tentar curar o crime, 
devemos tentar preveni-lo, neutralizando 
suas causas.

Lombroso alterna entre a aceitação do 
encarceramento para lidar com o crime e sua 
rejeição, mantendo-se fiel à ponderação de que 
a clausura era inconveniente como mecanismo 
de prevenção ao cometimento de crimes e 
as medidas de prevenção não seriam aquelas 
restritas ao sistema judiciário ou policial, ao 
contrário da corrente da criminologia clássica.

Este argumento é muito próximo 
aos estudos contemporâneos quando constata 
que o aprisionamento de jovens, que ainda 
não têm o caráter formado e por isso são 
mais vulneráveis a influências negativas, e sua 
permanência em reformatórios (“atmosfera de 
vícios concentrados”) agrava a criminalidade, 
sendo mais viável para a recuperação dos jovens, 
instituições em que desenvolvam “[...] respeito à 
propriedade, o amor ao trabalho e a sensibilidade para o 
belo” (LOMBROSO, 2006, p. 138).

Outra corrente atribui o crime à psique 
do criminoso. De acordo com Sigmund Freud 
(2006), a delinquência é resultado de desequilíbrio 
entre o ego (instância psíquica relacionada ao 
princípio da realidade), o superego (representante 
da internalização do código moral de conduta) e 
o id (representa os instintos e desejos naturais), 
que compõem a personalidade individual. Assim, 
se o superego não consegue se sobrepor ao id, o 



181

5º Seminário de Pesquisa | 2013

indivíduo se tornará um delinqüente. Há também 
a criminalização pela sobreposição do superego, 
nos casos em que o indivíduo sente-se culpado 
por tudo e busca pela punição cometendo crimes. 

No início do século XX, com a 
popularização dos testes de QI (quociente de 
inteligência), surgiu a teoria de que a prática 
de crimes estava relacionada ao baixo intelecto 
do indivíduo. Justificou-se tal teoria no fato de 
que as pessoas menos inteligentes tem baixo 
desenvolvimento escolar, menor capacidade 
de assimilar normas sociais e são menos 
capazes de avaliar as conseqüências de seus atos 
(HERRNSTEIN; MURRAY, 1996).

Nietzsche, ao fazer a análise genealógica, 
traça as origens do criminoso, articulando-a com 
a dos excluídos sociais.

No livro Crepúsculo dos Ídolos (1974), 
Nietzsche diz que “os antropólogos que se dedicam 
à criminologia nos dizem que o tipo criminoso é feio: 
monstrum in fronte, monstrum in animo. E o criminoso 
é um decadente” (NIETZSCHE, 2001, p. 15).

Não obstante, o mesmo filósofo 
descreveu o criminoso como se segue:

O tipo do criminoso é o tipo do homem 
forte, colocado em condições desfavoráveis, 
é o homem forte tornado doente. O que lhe 
falta é a selva, uma natureza e um modo de 
vida mais livre e mais perigoso, que legitime 
tudo aquilo que, no instinto do homem 
forte, é a arma de ataque e de defesa. Suas 
virtudes são proscritas pela sociedade. As 
mais ardentes das suas inclinações inatas 
são, de imediato, inextrincavelmente, 
misturadas com sentimentos depressivos, 
suspeitas, medos, desonra. Mas eis aí, quase 
literalmente, a receita da degeneração fisio-
lógica (2001, p. 139).

Isso significa que o homem, ao ser 
colocado em condições inadequadas à sua 
personalidade, ao viver um modo de vida que 
não condiz com o sistema próprio de seu ser, 
faz com que cometa crimes.

Seguindo, diz que o homem que tem de 
esconder do meio suas características intrínsecas, 
precisando usar de artimanhas escondidas o que 

faz de melhor, se torna “anêmico” e, como seus 
instintos somente lhe proporcionam perigos, 
perseguição e calamidades, este homem passa a 
considerar tais instintos uma maldição.

Nietzsche atribui à sociedade a 
transformação do homem em criminoso, uma 
vez que este está muito perto de sua natureza, 
havendo casos em que esse homem se revela mais 
forte que a sociedade, a exemplo de Napoleão 
Bonaparte.

Dostoiévsky, para Nietzsche, por ter 
vivido no cárcere na Sibéria e convivido com os 
enclausurados, foi quem retratou muito bem a 
figura do que a sociedade considera criminoso: 
“Pareceram-lhe da melhor madeira que existe na 
terra russa, da madeira mais dura e mais preciosa.” 
(NIETZSCHE, 2001, p. 89)

Com isso, diz Nietzsche que o 
criminoso é quem, por qualquer razão vive sem 
o assentimento da sociedade, considerado por 
ela excluído, indigno e impuro. Porém, segundo 
o filósofo, 

[...] quase todas as formas de existência 
que nós distinguimos e honramos hoje em 
dia viveram outrora nessa atmosfera meio 
sepulcral: o espírito voltado às ciências, o 
artista, o gênio, o espírito forte, o ator, o 
mercador, o grande explorador... (NIET-
ZSCHE 2001, p. 89)

Nesse sentido, Nietzsche (2001, p. 90) 
termina dizendo que

Todos os inovadores espirituais, durante um 
certo tempo, carregam na fronte o estigma 
lívido e funesto do chandala: não porque eles 
sejam sentidos como tal, mas porque eles 
próprios sentem o abismo assustador que 
os separa de tudo o que é banal e honrado. 
Quase todo gênio conhece, dentre as eta-
pas do seu desenvolvimento, a “existência 
catilinária”: um sentimento de ódio, de 
rancor, de revolta contra tudo o que é¸ de 
uma vez por todas, tudo o que parou de 
devir... Catilina – ou a forma preexistente 
de todo César.
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Há também uma cor ren te  de 
pensamento ligada à sociologia que atribui à 
sociedade os motivos do crime e até mesmo a 
responsabilidade pela prevenção. Esta vertente 
quer dizer que a conduta delituosa é resultado da 
resposta do indivíduo ao meio em que vive, ou 
seja, depende de vários fatores sociais.

Uma das teorias mais modernas 
inverteu a questão básica da criminologia e 
passou a buscar o motivo pelo qual há pessoas 
que não cometem crimes. A resposta para esta 
questão é que a Humanidade se desenvolveu 
vivendo em sociedade e respeitando regras, 
consubstanciadas em laços sociais, compostos 
de atores e suas conexões, devendo aqueles 
respeitarem-se mutuamente e evitar desvios de 
conduta, ou seja, o cometimento de atos que 
importem desequilíbrio das relações sociais 
(FOURNIER apud OLIVEIRA, 2010).

Por outro lado, afirma Zaluar (1996) 
que a criminalidade no Brasil é caracterizada por 
propósitos individualistas de enriquecimento 
rápido e de vingança interpessoal, destacando 
que a crise no país é mais que econômica. 
Defende, ainda, que o sujeito deixa de levar o 
outro em consideração e transgride a norma em 
meio à confusa rede social, na qual se depara com 
a fragilidade de regras sociais e morais.

Sérgio Adorno (1998) entende, além 
disso, como causa da criminalidade a inadequação 
do controle social, havendo falha na esfera da 
moralidade. Ante a desintegração das regras que 
direcionam a conduta dos homens para assegurar a 
ordem social, a violação da norma social deixa de ser 
punida e, consequentemente, se torna sistemática.

E. Mira y Lopez (2003) destaca que 
o indivíduo nasce com tendências delituosas, 
necessitando de lenta e coercitiva educação do 
meio em que vive para se bem posicionar no 
ambiente e não se tornar um criminoso. Além 
disso, considerava que o exercício da Psicologia 
Jurídica buscava a profilaxia delitiva, importando, 
portando, a higiene mental como forma de evitar 
a delinqüência e a promoção da reforma moral 
do delinqüente.

Apesar de essa teoria ter sido bastante 
cogitada, principalmente na década de 1940 
no Brasil, ela não oferece um embasamento 
consistente, uma vez que afirma que indivíduos 
sem contato com ambiente familiar, onde teriam 
sua educação, seriam os criminosos mais vorazes, 
o que não é real.

No Brasil, a Lei 7.210 de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal –, estabelece que 
deve haver classificação quanto aos antecedentes 
e à personalidade para a individualização da 
execução penal.

Tal sistema visa disciplinar os detentos, 
docilizar corpos, esquadrinhar personalidades 
a ponto de reduzir o homem a uma massa 
homogênea, sem particularidades, de modo a 
atender um sistema que nem sempre é o desejável 
e que nem sempre induz à reabilitação.

Bauman (2010), em Capitalismo 
Parasitário, destaca que a cultura atual é feita 
de sedução para o consumo e não de coerção, 
sendo a sociedade atual uma sociedade de 
consumidores, estando o mercado atuando para 
despertar o desejo das pessoas pelo consumo 
desenfreado.

Nessa esteira, aquele que vive isolado, 
em bolsões de miséria, vivendo em condições 
não dignas, se sente impelido a consumir por 
acreditar que somente o consumo despertará o 
seu sentimento de pertencimento social.

Uma vez que o objeto de estudo é o 
indivíduo e sua relação com a prisão e privação 
de direito, há que se levar em conta o significado 
e a história da prisão.

Abbagnano (1998, p.749) entende que 
“pena é a privação ou castigo previsto por uma 
lei positiva para quem se torne culpado por uma 
infração.”

Freud (1999, p. 49), ao explicar a 
segregação por meio da pena, diz que
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A vida humana em comum só se torna 
possível quando se reúne uma maioria mais 
forte do que qualquer indivíduo isolado e 
que permanece unida contra todos os indi-
víduos isolados. O poder dessa comunidade 
é então estabelecido como “direito”, em 
oposição ao poder do indivíduo, conde-
nado como “força bruta”. A substituição 
do poder do indivíduo pelo poder de uma 
comunidade constitui o passo decisivo de 
uma civilização.

Com isso, temos que na idade primitiva, 
as penas não serviam para tutelar bens jurídicos, 
mas sim relações tidas como verdadeiras, com 
base em imaterialidades ou poderes invisíveis, 
como por exemplo, os tabus.

A evolução social permitiu que surgisse 
o “talião”, que reduz a imposição da pena a uma 
reação idêntica ao mal praticado. Mirabete (2003, 
p. 36), ensinou que “adotado no Código de 
Hamurabi (Babilônia), no êxodo (povo hebraico) 
e na Lei das XII Tábuas (Roma), foi ele um 
grande avanço na história do Direito Penal por 
reduzir a abrangência da ação punitiva.”

Conforme Platão (1989), havia na 
Grécia três tipos de prisão: a primeira, chamada 
praça de mercado ou cárcere de custódia, servia para 
guardar pessoas, evitando delitos; a segunda, 
chamada de sofonisterion, com função corretiva, 
servia à reabilitação de presos “recuperáveis”; e 
a terceira, chamada de casa dos suplícios, em que o 
criminoso era isolado e, em casos de morte, seus 
restos eram jogados para fora do país.

Em Roma, dividiam-se os delitos 
em: crimina publica, os quais eram punidos pela 
segurança pública; majestatis, punidos pela 
segurança do rei; e delicta privata, punindo delitos 
privados.

Já na Idade Média, em que prevaleceu 
o Direito Germânico, a Igreja se fortaleceu e o 
Direito Canônico passou a ser disseminado. A 
Igreja via o cárcere como instrumento espiritual 
do castigo, sendo a solidão e o sofrimento a 
purgação de pecados.

Na Idade Moderna, com as transformações 
sociais, a prisão teve o objetivo de disciplinar 
o trabalhador do mundo industrial e coibir a 
vagabundagem. A prisão passou a ser a base do 
sistema punitivo devido ao discurso humanista que 
combatia as crueldades impostas pelo absolutismo.

Atualmente, a prisão tem caráter 
punitivo e reeducativo, devendo estar prevista 
expressamente em lei e guardar proporcionalidade 
com o ato cometido. Sobre este assunto, Messuti 
(2003, p. 26-27) diz que

Se a geometria fosse adaptável às infinitas e 
obscuras combinações das ações humanas, 
deveria existir uma escala correspondente de 
penas em que se graduassem desde a maior 
até a menos dura, aconselhava Beccaria. Não 
obstante, sucedeu o contrário: ante a grande 
variedade de atos que podem constituir um 
delito, a resposta foi se uniformizando pouco 
a pouco, até converter-se praticamente em 
uma só. [...] De maneira que se eu tiver traído 
o meu país, vou para a prisão; se matei meu 
pai, vou para a prisão; todos os delitos ima-
gináveis são castigados do modo mais uni-
forme. Parece-me ver um médico que para 
todos os males entrega o mesmo remédio.

Produz-se um fenômeno semelhante à 
aparição da moeda nas relações comerciais. 
Nesse sentido, Foucault faz notar que a 
prisão oferece uma certa clareza jurídica, 
pois permite quantificar exatamente a pena 
em função do tempo.

Aliás, a realidade mostra o cárcere 
como um depósito de seres humanos que 
transgridem regras. Não há preocupação quanto 
à personalidade dos indivíduos e tampouco seus 
motivos são questionados, obedecendo ao fato 
de que os seres diferem entre si. Ao contrário, 
todos são julgados de forma idêntica e a pena 
imposta é, via de regra, a prisão.

Segundo Foucault (2008), a sociedade 
contemporânea é disciplinar, de vigilância e de 
controle, se estendendo a todos os âmbitos da vida 
dos indivíduos numa relação de poder. A vigilância 
é exercida por meio de discurso e prática científica, 
aparentemente neutros e racionais, que procuram 
“normalizar” o comportamento dos indivíduos.
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Em Vigiar e Punir, Foucault (2008) 
traça, de forma precisa, a genealogia do poder, 
explicando o que é poder e seus efeitos negativos, 
quais sejam, exclusão, censura, representação, 
docilização dos corpos etc. Ele entende que o 
poder produz o real, os domínios de objetos e 
os rituais de verdade.

De acordo com Foucault, a sociedade 
é responsável por reproduzir domínios e rituais 
que influenciam a prática social. A ausência de 
vontade social, o medo, a negligência social, de 
interferir no universo marginalizado resulta em 
omissão da responsabilidade social.

O Conselho Social e de Economia das 
Nações Unidas, em 1990, adotaram resoluções 
que, em suma, recomendaram programas 
educacionais de prevenção e de alternativas 
para o encarceramento, bem como programas 
de educação conforme a cultura do indivíduo, 
educação integral no regime prisional, acesso 
ao estudo fora das prisões aos encarcerados, 
envolvimento da comunidade nas atividades 
e propostas educacionais e promoção de uma 
cooperação internacional na justiça criminal.

O Instituto da UNESCO para a Educação 
(IUE) criou um projeto, lançado em 1991, para 
investigar e promover a educação nas prisões, 
tendo como público alvo os adultos encarcerados. 
Um dos objetivos do projeto era contribuir para o 
desenvolvimento do potencial humano que estava 
restrito devido às desvantagens sociais. Para isso, o 
projeto visava identificar estratégias bem sucedidas 
da educação básica nos contextos prisionais, 
de modo a dar a elas visibilidade, condições de 
refinamento e replicabilidade.

No âmbito prisional, a educação básica 
tem finalidades que se assemelham à proposta 
de estudo dos ensinos básico e fundamental no 
Brasil, compreendendo alfabetização, habilidades 
sociais, conhecimentos gerais e preparação para 
o trabalho.

No relatório da UNESCO (1993, p. 
60), há indicativos de que os prisioneiros são, 
na grande parte, jovens entre 18 e 25 anos, na 

maioria homens. A camada que se refere ao sexo 
feminino representa entre 2% a 7% do total da 
população encarcerada.

No que  d iz  respe i to  à  es fera 
internacional, a educação prisional de qualidade 
e adequada ao contexto carcerário tem sido 
considerada papel obrigatório e essencial do 
Estado nas atividades de reabilitação.

O Instituto para a Educação, da 
UNESCO, em 1995, publicou uma pesquisa 
chamada “Educação Básica nas Prisões”, 
documento que oferece fundamentação, conceitos 
e relatos globalizados e que procuram resgatar 
iniciativas educacionais nos contextos prisionais 
em diferentes culturas, seguindo uma perspectiva 
de educação vitalícia e de Direitos Humanos.

A importância da educação prisional 
como instrumento de garantia da dignidade 
humana e de desenvolvimento será abordada no 
presente trabalho como medida que incida sobre 
o resgate social e desenvolvimento libertador 
na dimensão da autonomia, sustentabilidade e 
minimização da discriminação social.

É inegável que o enclausuramento, 
independentemente de qualquer classificação, 
provoca no sujeito um processo de transformação 
de identidade e subjetividade justificado pela 
existência de vários contextos e práticas discursivas 
que delineiam diferentes posições e papéis sociais, 
atribuídos e assumidos pelos sujeitos. Segundo 
Rossetti-Ferreira; Amorim; Silva:

A depender do contexto, das interações e 
do poder de hegemonia, num movimento 
de figura e fundo, determinado conjunto 
de fatores de natureza técnica e semiótica 
adquire maior relevância na captura das 
pessoas e dos processos de produção de 
sentido (ROSSETTI-FERREIRA; AMO-
RIM; SILVA, 1999).

No processo interativo, no interior das 
prisões, o significado das ações somente são 
apreendidos quando os papéis são assumidos, 
atribuídos, negociados, confrontados ou modificados. 
Silva; Rossetti-Ferreira dizem, ainda, que:
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Na dinâmica de coordenação de papéis, são 
configuradas delimitações e possibilidades de 
posicionamentos aos participantes. Essas pos-
sibilidades, por constituírem-se pela diversida-
de e inclusive contraditoriedade, permitem a 
emergência de resistências tanto em relação 
aos discursos e práticas hegemônicas quanto 
em relação às suas mudanças, podendo então 
favorecer continuidades ou transformações 
no decorrer da vida da pessoa. (SILVA; 
ROSSETTI-FERREIRA, 2002).

Assim, a relação entre preso e clausura 
ocorre num movimento de construção recíproca. 
O desenvolvimento humano acontece através de 
conflitos e crises, posto que o indivíduo, nesta 
relação, tem de estabelecer negociação com o 
meio. Assim, em cada situação de confronto, ele 
forma sua conduta e identidade. Isso faz com que 
o desenvolvimento seja visto de modo dialético 
e revele novas possibilidades.

O reflexo da relação entre clausura 
e preso nos desenvolvimentos individual e 
social se apresenta como produto do diálogo 
entre o ambiente carcerário e o indivíduo. Será 
conseqüência desta relação dialética, posto que, 
ao sair do ambiente de reclusão, o indivíduo passa 
a conviver em outros meios e dialogar com outros 
ambientes, em outras circunstâncias, imprimindo 
algo de si em outros contextos sociais.

2 Procedimentos metodológicos

2.1. Abordagem Teórico-Metodológica

Por meio dos métodos etnográfico e 
cartográfico, será realizada pesquisa de campo, 
com observação participante com até três ex-
presidiários, e entrevistas semi-estruturadas 
com os mesmos, visando um mapeamento do 
ambiente em que vive atualmente, bem como a 
descrição das vivências em ambiente prisional.

Será por meio da pesquisa de campo e 
com a utilização dos métodos acima citados que se 
verificarão os reflexos do cerceamento de direitos 
no desenvolvimento subjetivo dos indivíduos.

Todo procedimento metodológico 
tem como objetivo delinear o caminho a ser 
percorrido pelo pesquisador na tentativa de 
relacionar a teoria com a vivência. A metodologia 
origina o método, que possibilita a pesquisa.

Ensinam Lakatos e Marconi que 
método é

[...] o conjunto das atividades sistemáticas e 
racionais que, com maior segurança e eco-
nomia, permite alcançar o objetivo – conhe-
cimentos válidos e verdadeiros, traçando o 
caminho a ser seguido, detectando erros 
e auxiliando as decisões do pesquisador. 
(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 83). 

Será realizada pesquisa qualitativa, 
posto que será utilizada uma forma descritiva de 
informações que não podem ser quantificadas. 
Os dados obtidos serão analisados por meio de 
análise de conteúdo tradicional.

As técnicas de coleta dos dados 
serão, num primeiro momento, análise da 
documentação indireta, consistente em pesquisa 
bibliográfica, sendo esta compreendida em 
consulta a livros, artigos, periódicos e materiais 
disponibilizados na internet. Na mesma análise, 
será também realizada pesquisa documental, 
podendo abranger consulta de leis, sentenças, 
acórdãos, dentre outros.

Além disso, será realizada análise de 
documentação direta, como pesquisa de campo 
e entrevistas.

Na pesquisa de campo e nas entrevistas, 
um dos métodos utilizados será etnográfico, 
composto por observação direta, que, segundo 
Rocha e Eckert “[...] é sem dúvida a técnica 
privilegiada para investigar os saberes e as práticas na 
vida social e reconhecer as ações e as representações coletivas 
na vida humana.” (ROCHA; ECKERT, 2008). 
Assim, haverá o engajamento do pesquisador 
com o mundo-vida dos participantes, buscando 
a percepção de contrastes sociais, culturais e 
históricos.
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Ensinam Rocha e Eckert que:

A interação é a condição da pesquisa. Não 
se trata de um encontro fortuito, mas de 
uma relação que se prolonga no fluxo do 
tempo e na pluralidade dos espaços sociais 
vividos cotidianamente por pessoas no 
contexto urbano, no mundo rural, nas ter-
ras indígenas, nos territórios quilombolas, 
enfim, nas casas, nas ruas, na roça, etc, que 
abrangem o mundo público e o mundo 
privado da sociedade em geral. (ROCHA; 
ECKERT, 2008)

A intenção da utilização do método 
etnográfico é o estudo e o conhecimento do 
outro, estabelecendo uma relação dialética, 
que provoca uma sistemática de reciprocidade 
cognitiva entre o pesquisador e os sujeitos 
pesquisados.

Ressalta-se que as observações, 
experiências, relatos serão registrados em diários 
escritos, transcritos, os quais acompanharão a 
dissertação.

Roberto Cardoso de Oliveira diz que 
ver, ouvir e escrever como parte integrante 
da prática da etnografia não se limita a ações 
simples, mas giram em torno das implicações 
do pesquisador com sua pesquisa, uma vez que 
ela repousa sobre a qualidade e a densidade 
das trocas sociais do pesquisador com o grupo 
o qual está compartilhando experiências. O 
resultado de um trabalho de campo se mede 
pela forma como o pesquisador reflete sobre si 
mesmo na experiência de campo. Confrontar-
se pessoalmente com o desconhecido, com o 
contraditório, com o obscuro e com o confuso 
no interior de si mesmo é uma das razões de 
pesquisa mais intensas (OLIVEIRA, 2002).

Dessa maneira, é necessário que haja a 
inclusão da pesquisadora na realidade pesquisada 
para que se obtenha, de forma fiel, as marcas que 
o ambiente prisional deixa em ex-encarcerados.

Para acompanhar esse processo, será 
utilizado o método cartográfico, que segundo 
Passos, Kastrup e Escóssia (2009, p. 32):

[...] é um método formulado por Gilles 
Deleuze e Félix Guatarri (1995) que visa 
acompanhar um processo, e não representar 
um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre 
de investigar um processo de produção. 
De saída, a idéia de desenvolver o método 
cartográfico para utilização em pesquisas 
de campo no estudo da subjetividade se 
afasta do objetivo de definir um conjunto de 
regras abstratas para serem aplicadas. Não 
se busca estabelecer um caminho linear para 
atingir um fim. A cartografia é sempre um 
método ad hoc. Todavia, sua construção 
caso a caso não impede que se procurem 
estabelecer algumas pistas que têm em vista 
descrever, discutir e, sobretudo, coletivizar 
a experiência do cartógrafo.

A utilização do método cartográfico 
neste trabalho se justifica pelo fato de que a 
pesquisa de campo requer habitação de um 
território que, a princípio, o pesquisador não 
habita, e o mantém em contato direto com os 
pesquisados em seu território existencial. Além 
disso, o ambiente pesquisado se caracteriza pelas 
multiplicidades e pela variação contínua, em 
constante processo de produção, capaz de criar 
novos rumos para a interpretação da realidade.

Segundo Caiafa, a ida a campo envolve

Algum grau de afastamento do meio fami-
liar. O etnógrafo busca experimentar um 
estranhamento. É preciso introduzir uma 
irregularidade na continuidade familiar, há 
uma interrupção do fio regular do pensa-
mento e da vida. A situação da pesquisa 
caracteristicamente oferece atrito, e é esse 
atrito que impulsiona o pensamento, que 
traz novidade. Essa é a dificuldade que 
está em jogo no trabalho de campo – não 
necessariamente as agruras figuradas nos 
preâmbulos convencionais. (CAIAFA, 
2007, p. 148).

Assim, o trabalho importará inserção 
da pesquisadora no ambiente pesquisado, qual 
seja, o cotidiano de ex-presidiários, para que se 
possa captar a influência que o meio carcerário 
e, por conseqüência, o cerceamento de direitos 
exercem sobre o psiquismo do preso.
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2.2. Participantes

Participarão da pesquisa três ex-
presidiários, ex-clientes da pesquisadora, 
selecionados dentre pessoas do sexo masculino 
que estiveram presas durante um mês ou mais, 
excluindo-se o critério de idade, por ser dado 
irrelevante ao trabalho.  (dizer de que forma e 
quais são os critérios de inclusão e exclusão na 
amostra – pode ser tempo de encarceramento, 
pode ser sexo, pode ser idade)

2.3. Coleta de dados

A coleta de dados se dará em duas 
etapas:

2.3.1. Fase exploratória

Nesta etapa a pesquisadora fará visitas 
domiciliares aos ex-detentos, realizando sessões 
de observação participante, buscando identificar 
seu modo de vida, seu cotidiano e suas relações 
interpessoais. Nesta etapa o foco é a vinculação 
e o estabelecimento de um diálogo de confiança 
entre pesquisador e pesquisado.

2.3.2. Fase focalizada

Serão realizadas entrevistas semi-
estruturadas, de profundidade, com os 
participantes observados na etapa anterior.

2.4. Análise dos Dados

Os dados relativos aos diários de campo 
e a transcrição literal das entrevistas passarão por 
uma análise de conteúdo tradicional segundo os 
moldes propostos por Minayo (2002):

a contribuição da abordagem qualitativa 
para a compreensão do social pode ser 
colocada como teoria e método. Enquan-
to teoria, ela permite desvelar processos 
sociais ainda pouco conhecidos, grupos 
particulares e expectativas sociais em alto 
grau de complexidade. Enquanto método 
caracteriza-se pela sistematização e propicia 
a construção de instrumentos fundamen-
tados na percepção dos atores sociais, 
tornando-se, assim, válida como fonte para 

estabelecer indicadores, índices, variáveis, 
tipos e hipóteses. Além disso, ela permite 
interpretações mais plausíveis dos dados 
quantitativos, auxiliando na eliminação do 
arbitrário que escorrega pela operacionali-
zação dos modelos teóricos elaborados lon-
ge das situações empiricamente observáveis.

Assim, sendo pesquisa qualitativa, com 
a utilização do método etnográfico, o registro em 
diário de campo e sua posterior análise é essencial 
à pesquisa.

2.5. Aspectos Éticos

Todo o trabalho será feito mediante 
consentimento dos pesquisados, mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, cujo modelo consta do Anexo B.

3 Resultados

Os resultados esperados, de acordo 
com o referencial teórico, são a reincidência 
criminal após a prisão, uma vez que a prisão é 
um dispositivo de produção de criminalidade, 
constatando-se prejudicado o desenvolvimento 
social pós-prisão.

4 Considerações finais

Levando-se em consideração que 
a prisão é um dispositivo de produção de 
criminalidade, reforça-se a ideia de que seus 
rituais, bem como seu cotidiano provocam a 
mortificação do “eu”, dando lugar às influências 
internas. Do modo em que as prisões se encontram 
nos dias atuais, a reincidência é quase certa, e leva 
ao prejuízo do desenvolvimento humano e, por 
consequência, do desenvolvimento social.
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Abstract: Some of  the policies incorporated in 
the Federal Government are intended to remedy 
issues of  homophobia in the school environ-
ment. The Federal Program Brazil "Without 
Homophobia" was launched by the Special 
Secretariat for Human Rights (SEDH) in 2004, 
through the National Council for Combating 
Discrimination (CNCD). This program aims 
to combat violence and discrimination against 
LGBT citizens and promote homosexual, ques-
tioning issues related to homosexuality in all 
Government Ministries and propose policies 
that enjoy this population in various spheres, 
including education. Under these policies, was 
established in Campinas-SP a school focused 
on LGBT public, called E-Young. The current 
research project focuses on the investigation of  
the reality experienced by the students of  this 
school, in order to verify the possible transfor-
mations in both personal (learning, freedom, 
among others) and in the collective on comba-
ting homophobia. Data collection will take place 
in two stages: initially be conducted participant 
observation in the school environment,  then a 
field diary was conducted. Preliminary results 
indicate that assert themselves gay or lesbian is 
to say, at first, that does not live according to 
the natural and conventional, which will expe-
rience a new form of  marriage and family, than 
expected by parents, uncles, grandparents, etc.. 
Who assumes homosexual expected support, 
love, acceptance and respect, it is clear that 
yearning by the students. Coming out gay is 
risking becoming alien, the uncloaked himself, 
going to life to fight for his own survival.

Word-keys: Homophobia;Education;Public 
Policies; Development Human and Social De-
velopment, Development as Freedom.

~ 17 ~

DIVERSIDADE SEXUAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO COMO 
LIBERDADE: diário de campo em uma escola destinada ao público LGBTTT

Renan Antônio Silva
Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro

Resumo: Algumas das políticas públicas inseridas 
no Governo Federal têm como finalidade sanar 
questões relativas à homofobia no ambiente 
escolar. O Programa Federal Brasil “Sem Ho-
mofobia” foi lançado pela Secretaria Especial de 
Direitos Humanos (SEDH) em 2004, através do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
(CNCD). Este programa tem como objetivo 
combater a violência e a discriminação contra o 
grupo LGBT e promover cidadania homosse-
xual, questionando temas relativos à homosse-
xualidade em todos os Ministérios do Governo, 
além de propor políticas que apreciem esta 
população nas mais variadas esferas, entre elas a 
educação. No âmbito destas políticas, foi criada 
em Campinas-SP uma escola voltada para o pú-
blico LGBT, chamada E-JOVEM. Este artigo 
tem como foco a investigação da realidade vivida 
pelos alunos desta escola, buscando verificar as 
possíveis transformações vividas tanto no âmbito 
pessoal (aprendizagem, liberdade, entre outros) 
quanto no âmbito coletivo, relativo ao combate à 
homofobia. A coleta de dados aconteceu em duas 
etapas: inicialmente foram realizadas observações 
participantes no ambiente escolar, e em seguida 
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com docentes e discentes da escola. Os resultados 
preliminares apontam que afirmar-se gay ou lés-
bica é dizer, a princípio, que não viverá segundo 
o natural e o convencional, que irá experimentar 
uma forma nova de casamento e família, que não 
a esperada por pais, tios, avós, etc. Quem se assu-
me homossexual espera apoio, amor, aceitação e 
respeito, é nítido esse anseio por parte dos alunos. 
Assumir-se homossexual é correr o risco de se 
tornar estrangeiro, de desabrigar-se, de ir para a 
vida lutar pela própria sobrevivência.

Palavras-chave: Homofobia; Educação ;Políticas 
públicas; Desenvolvimento humano e social; 
Desenvolvimento como liberdade.
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Introdução

O presente artigo é fundamentado 
nas reflexões sobre homofobia e política 
(BORRILLO, 2001; WELZER-LANG, 2001; 
TIN, 2008; SCHULMAN, 2009) desenvolvida no 
campo das Ciências Humanas. Procura pensar, 
principalmente através das ferramentas teóricas 
e metodológicas da Antropologia e da História 
(LEGOFF, 1990; MAUSS, 1993; PORTELLI, 
1996; EVANS-PRITCHARD, 2007), como as 
violências, toleradas pela população homossexual 
na escola, torna-se uma categoria de política 
pública no âmbito do Ministério da Educação 
do Governo Federal que lançou, em 2004, o 
Programa Federal Brasil “Sem Homofobia”, 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(SEDH), através do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação (CNCD). Tendo como 
subtítulo “Programa de Combate à Violência e 
à Discriminação contra GLBT e Promoção da 
Cidadania Homossexual”, propõe questionar 
temas relativos à homossexualidade em todos 
os Ministérios do Governo e requerer políticas 
que apreciem essa população nas mais variadas 
esferas, entre elas a educação.

Buscando sanar a problemática 
existente, o Governo Federal autorizou, em 
2009, juntamente com o financiamento do 
Ministério da Cultura (MINC), a abertura da 
Escola E-JOVEM, voltada para o público gay 
do Brasil. Instalada na cidade de Campinas, 
interior de São Paulo, a escola oferece aulas 
de Expressão Literária, Expressão Cênica, 
Espanhol, Sociologia da Homossexualidade, 
Dança e Expressão Artística, além de um curso 
para formação de drag queens.

O projeto da escola E-JOVEM, 
segundo Saito (2011), tenta responder a uma 
questão social preocupante: “A taxa de suicídio 
de adolescentes gays é entre três e quatro vezes maior 
que entre héteros”. Entre seus planos está a 
campanha “Escola Amiga”, que pretende levar 
às instituições de ensino diretrizes para acabar 
com a homofobia. É um plano a longo prazo que 
vislumbra uma sociedade formada por cidadãos 
educados desde cedo para aceitar a diversidade.

A escola E-JOVEM foi criada como 
uma forma de extirpar a homofobia (que engloba 
um rol de preconceitos e violências sofridas pela 
população homossexual) e de promover uma 
socialização diferenciada, e se constituiu a fim de 
provocar mudanças na realidade social, no que 
tange as vivências das sexualidades.

Sendo uma escola de ensino técnico, a 
escola E-JOVEM tem em seu projeto pedagógico 
matérias diferenciadas para envolver o público 
atendido, sendo as de Expressão Cultural 
Multimídia divididas em três áreas a serem 
desenvolvidas e aprofundadas ao longo de três 
anos, sendo elas: Expressão Artística (Dança – 
ano 1, Música – ano 2 e Performance (Drag Queen) 
– ano 3), Expressão Cênica (WEB TV – ano 1, 
Teatro – ano 2, Cinema – ano 3) e Expressão 
Gráfica (Fanzine – ano 1, Revista – ano 2 e 
Livro – ano 3), tendo como objetivo dos cursos 
a circulação no Estado de São Paulo do material 
produzido pelos alunos, tais como CDs, DVDs, 
livros, revistas, peças de teatro e espetáculos de 
drag queens.

Em janeiro de 2010, após a autorização 
do MEC e com o repasse do Ministério da Cultura 
(MINC), foram abertas as inscrições para os 
cursos oferecidos pela escola E-JOVEM, sendo 
aceitos prioritariamente interessados com idade 
entre 12 a 18 anos (outras faixas de idade eram 
aceitas se houvessem vagas remanescentes). As 
inscrições desde o início foram abertas ao público 
heterossexual, aceitando os “simpatizantes” do 
público LGBT como ingressantes no ensino 
técnico da escola.

O principal objetivo da E-JOVEM é 
oferecer ao jovem todas as ferramentas para que 
ele possa se expressar, conhecer a Cultura LGBT 
e produzir sua própria cultura, propondo uma 
socialização diferenciada.

A pesquisa em andamento trata-se de 
um estudo qualitativo, exploratório e descritivo, 
configurando-se como um estudo de caso, 
realizado na escola E-JOVEM
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1. Desenvolvimento como liberdade e 
homofobia

“Se o desenvolvimento da civilização é 
tão semelhante ao do indivíduo, e se usa 
os mesmos meios, não teríamos o direito 
de diagnosticar que muitas civilizações, ou 
épocas culturais - talvez até a humanida-
de inteira - se tornaram neuróticas sob a 
influência do seu esforço de civilização?”. 
SIGMUND FREUD

Em 1950, um ramo de estudo intitulado 
como a “economia do desenvolvimento” tinha 
como principal preocupação os meios para a 
promoção e o crescimento da renda per capita, 
tendo a ideia central de que existia uma relação 
direta entre o consumo, a renda e a satisfação, 
lidando com os aspetos econômicos do processo 
de desenvolvimento dos países menos ricos, 
focando não só os métodos para promover o 
crescimento econômico e a mudança estrutural, 
mas também, em como melhorar o potencial da 
sociedade no geral.

O nível de riqueza gerado pelo processo 
de globalização teve seus aspectos negativos, 
problemas evidenciados como a fome, pobreza, 
falta de liberdades, preconceitos, regimes 
autoritários, entre outros. Tendo em vista essas 
reais problemáticas, o economista indiano 
Amartya Sen, homenageado com o Prêmio de 
Ciências Econômicas em Memória de Alfred 
Nobel de 1998, questiona o porquê isso até hoje 
acontece, como o acúmulo de bens, riquezas, 
não supre o bem estar social de toda a sociedade 
(apenas uma minoria). Para o economista, a 
promoção do bem estar (desenvolvimento), 
deve passar por várias questões, não tão somente 
as questões econômicas, orientando-se pelo 
questionamento de qual é o valor próprio da vida 
humana, que perpassa por estar livre de doenças 
evitáveis, de uma morte prematura, ter uma boa 
alimentação, e a de ser um cidadão apto a exercer 
sua "cidadania", que sabe questionar, que sabe 
de seus direitos e deveres, que tem a “liberdade” 
como precursora de sua vida, sendo possível 
desenvolver suas potencialidades.

O desenvolvimento pode ser visto, ar-
gumenta-se aqui, como um processo 
de expansão das liberdades reais de que 
desfrutam as pessoas. Enfocar a liberdade 
humana contrasta com concepções mais 
estreitas do desenvolvimento, como as que 
o identificam com o crescimento do pro-
duto nacional bruto ou com o aumento da 
renda pessoal, ou com a industrialização, ou 
com o avanço tecnológico, ou com a mo-
dernização social... Ver o desenvolvimento 
em termos da expansão das liberdades 
substantivas dirige a atenção para os fins 
que tornam o desenvolvimento importante, 
antes que meramente para os meios, que, 
inter alia cumprem parte proeminente no 
processo. (SEN, 1993).

Em muitos l ivros e  ar t igos,  o 
desenvolvimento se enquadra apenas à definição 
econômica, porém, desenvolvimento pode ser 
difundido como um processo de alargamento 
das liberdades vivenciadas (reais) de que uma 
pessoa possa usufruir.

SILVA (2003), ao pesquisar Amartya 
Sen, mostra que a expansão da liberdade é o fim 
prioritário e, simultaneamente, o meio principal 
do desenvolvimento. O desenvolvimento 
consiste na remoção de vários tipos de restrições 
que deixam às pessoas pouca escolha e pouca 
oportunidade para exercerem a sua ação racional.

A busca pela liberdade de cada ser 
humano é fundamental para sua emancipação 
diante de posições preestabelecidas, sejam elas 
pelo Estado, Família ou Religião, que direcionam 
o homem para certo caminho sem ao menos 
deixá-lo questionar se aceita ou não seguir sendo 
guiado. Em vários momentos da história, certas 
liberdades como as políticas sociais são vistas como 
"constituintes do desenvolvimento" ou "indutoras 
do desenvolvimento" (sendo elas as participações 
sociais, busca pelos direitos e até mesmo manifestos 
populares), onde o indivíduo demonstra querer 
ser livre diante de uma opressão muitas vezes 
massacrante, que o inviabiliza de dar suas opiniões 
e até mesmo de ter sua individualidade garantida. 
Políticas sociais, essas, onde ações governamentais 
desenvolvidas em conjunto por meio de programas 
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proporcionam a garantia de direitos e condições 
dignas de vida ao cidadão de forma equânime e 
justa, acarretando em sua liberdade. 

“Ter a liberdade para fazer coisas a que 
se atribui valor por si mesmo, e melhorar 
as condições para se obter resultados. A 
liberdade não é só a base da avaliação do 
sucesso e do fracasso, mas também, a prin-
cipal determinante da iniciativa individual e 
da eficácia social.” (SILVA, 2003)

As liberdades efetivadas contribuem 
para o alargamento da liberdade humana em 
geral, promovendo assim, o desenvolvimento. 
Liberdades que incluem o combate à fome, 
participação política, liberdade religiosa, liberdade 
de expressão, educação, saúde, etc. Dentre essas 
liberdades, destaca-se a busca pelos "direitos 
de igualdade", iniciada no final dos anos 70, 
caracterizado, entre outros, pelo processo de 
ressurreição da sociedade civil, onde vários 
movimentos sociais vieram à tona, entre eles 
a de grupos de gays e lésbicas, que até aquele 
momento, eram vistos como "marginais", 
sem direito de existência social, apenas ao 
desprezo e a hostilização, e que após essa 
visibilidade, passaram a ter suas potencialidades 
à mostra, como forma de liberdade, realizando 
combinações de funcionamento alternativas, 
levando diferentes estilos de vida (fora do padrão 
pré-estabelecido). Essa diversidade reflete na 
extensão das realizações e liberdades.

Muitas vezes a expansão de liberdades de 
uns gera, o "estranhamento" de outros,, que não 
acostumados com tal, sentem-se feridos ou por 
fora do jogo de interesse. Por isso as mudanças 
sociais devem ser acompanhadas de um debate 
público e esclarecimentos, podendo ambas 
as vozes serem ouvidas, para que se obtenha 
mudanças de mentalidade, no sentido de sair de 
uma lógica excludente, buscando uma nova: que 
inclui, que integra e que permite crescimento. Este 
seria um modo de construção democrática, em que 
a heterogeneidade das preferências e dos valores 
seria colocada em diálogo. 

No caso do movimento pela inclusão 
social de gays pode-se observar o seguinte:

O movimento gay começou a se organizar 
entre o final da década de 1970 e o início dos 
anos de 1980. Não somente o movimento 
gay, mas outros grupos sociais, nesta época, 
articulavam-se pela defesa da visibilidade, 
pela construção de novas formas de conhe-
cimento, de cidadania plena e pela luta por 
direitos civis. Essas reivindicações demons-
travam a importância do contexto político 
em que se desenvolviam. (FERRARI, 2006).

MALUF (2000) afirma que a diversidade 
de situações como expressão de desigualdade com 
sentido quantitativo constitui-se na dimensão 
tradicionalmente realçada nas análises sobre 
os processos de desenvolvimento. Tome-se 
a noção de desenvolvimento desigual que 
expressa, a rigor, uma característica intrínseca 
ao desenvolvimento capitalista que dá lugar aos 
processos de diferenciação entre os agentes 
econômicos (concentração de capital), entre as 
regiões (concentração espacial) e mesmo entre 
os países. O sentido quantitativo da desigualdade 
fica evidente quando as situações de iniqüidade 
resultantes do processo de diferenciação são 
avaliadas através da comparação entre “os que 
têm mais” e os “que têm menos”, comparações 
que carregam, ao menos implicitamente, uma 
expectativa de convergência, colocando em 
pauta a homossexualidade, em que direitos 
ou liberdades são cerceadas por conta de 
preconceitos, deixando um grupo social apenas 
na busca por aquilo que lhe é de direito, mas 
que não pode ser realizado, ocasionando uma 
desigualdade. 

Ao refletirmos sobre a homossexualidade 
e a falta de liberdades, vemos que além da questão 
de gênero, a economia pode influenciar ou 
agravar o preconceito contra o grupo LGBTTT. 
Diferenças nos contextos político, cultural e 
econômico geram uma realidade e condições 
distintas daquelas enfrentadas por gays e lésbicas 
em países desenvolvidos, e até mesmo, em 
uma mesma localidade, onde um homossexual 
rico contempla de mais respeito do que um 
homossexual pobre, tendo uma capacidade 
valorizada e outra negada (respeito por sua 
orientação sexual e desvio por sua renda).
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Isto não quer dizer, é claro, que gays e lésbi-
cas de classe mais baixa não tenham condi-
ções de encontrar e conhecer outras pessoas 
com uma orientação sexual semelhante ou 
não consigam estabelecer redes de contatos 
com outros homossexuais. No entanto, 
classe interfere neste processo de maneira 
significativa. Para os setores populares no 
Brasil, a função econômica da família retém 
uma grande importância. A renda de classes 
mais baixas é irregular e pequena, tornando 
muito difícil a independência econômica 
de um indivíduo de sua família, gerando 
preconceitos. (MARSIAJ, 2003).

Contemplar distintas capacidades 
implica, por sua própria natureza, um enfoque 
pluralista, que passa por diversos fatores, entre 
eles na manutenção de direitos e até mesmo na 
condição de se exercê-los, porém, é nítido que 
poucas pessoas podem conceber tais privilégios. 
De fato, temos a necessidade de conceber o 
desenvolvimento como uma combinação de 
distintos processos, ao invés de concebê-lo como 
a expansão de uma magnitude aparentemente 
homogênea, tal como a aceitação da  pluralidade 
e orientação sexual, refutando a noção de que se 
temos uma capacidade garantida e outra não, isso 
se torna um "entrave social", pois se evolui em 
um sentido e se retrocede em outros.

As coisas que as pessoas consideram valio-
so fazer ou ser podem ser muito diversas, 
e as capacidades valiosas variam desde a 
liberdade elementar, tais como livrar-se 
da fome e da desnutrição, até capacidades 
complexas, tais como a obtenção do auto-
-respeito e a participação social. O desafio 
do desenvolvimento humano requer aten-
ção a uma variedade de questões setoriais 
e a uma combinação de processos sociais. 
(SEN, 1993).

O sociólogo e filósofo alemão Axel 
Honneth, representante da tradição da teoria 
crítica da Escola de Frankfurt, que sustenta a teoria 
habermasiana1, afirma que a sociedade precisa 
ser criticada do ponto de vista do horizonte da 

1 Teoria ligada a Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de Junho 
1929). Filósofo e sociólogo alemão, inserido na tradição da 
teoria crítica e do pragmatismo. É conhecido por suas teorias 
sobre a racionalidade comunicativa e a esfera pública.

dimensão da intersubjetividade social (condição 
da vida social que permite a partilha de sentidos, 
experiências e conhecimentos entre sujeitos), na 
qual as instituições estão inseridas, sendo assim, 
a sociedade poderia ser desenvolvida a partir do 
conceito hegeliano2 de luta por reconhecimento 
(respeito), onde a população envolvida, busca 
caminhos para melhorias. Para Honneth, o tipo 
de reconhecimento característico das sociedades 
tradicionais é aquele ancorado na concepção 
de status: em sociedades desse tipo, um sujeito 
só consegue obter reconhecimento jurídico 
quando ele é reconhecido como membro ativo 
da comunidade, e garante seu devido espaço.

Os atores sociais só conseguem desenvolver 
a consciência de que eles são pessoas de 
direito, e agir conseqüentemente, no mo-
mento em que surge historicamente uma 
forma de proteção jurídica contra a invasão 
da esfera da liberdade, que proteja a chance 
de participação na formação pública da 
vontade. (HONNETH, 2003).

Pensando na questão de grupos 
LGBTTT, iniciadas nos anos 70 e 80, onde atores 
sociais que lançaram projetos obtiveram grandes 
conquistas e ainda continuam lutando, visando 
mudanças, em especial, no combate contra a 
homofobia, vemos nitidamente uma busca pelos 
direitos e principalmente por suas liberdades. Na 
segunda metade dos anos de 1990, uma série 
de processos e acontecimentos se mostraram 
consideráveis no quadro de articulações, que 
caracterizaram o movimento na década de 
1980 e em outras representações sociais sobre a 
homossexualidade, tradicionalmente marcadas 
pelo estigma e pelo preconceito. Entre essas 
mudanças, destaca-se o trabalho do Legislativo 
e do Judiciário, onde emergem diferentes 
iniciativas visando à coibição da discriminação e à 
ampliação de direitos. A luta em prol do respeito 
e principalmente por suas liberdades introduz ao 
grupo LGBTTT conceitos derivados de Amartya 
Sen, pois nestas buscas o exercer da democracia, 
encarada como um leque de oportunidades a 
serem geradas, é afirmado. 

2  Diz respeito às teorias do filósofo alemão Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831), um dos primeiros pensadores a 
se preocupar com a “modernidade” como base dos estudos 
sociológicos.
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Sabe–se  que  os  conf l i tos  por 
reconhecimento de direitos são avaliados 
por situações de desrespeito, principalmente 
quando se luta por questões que visam o 
desenvolvimento social, e dessa forma, “tende 
a conter todos os pressupostos intersubjetivos que hoje 
precisam estar preenchidos para que os sujeitos se possam 
saber protegidos nas condições de sua auto-realização” 
(HONNETH, 2003,p270).  Nas sociedades 
modernas, as relações de estima social são sujeitas 
a uma luta permanente na qual os diversos 
grupos procuram elevar, com os meios da força 
simbólica e em referência às finalidades gerais, 
o valor das capacidades associadas à sua forma 
de vida.

Diante deste panorama, o intuito deste 
trabalho é de investigar a escola E-JOVEM, 
verificando as ações que geram o desenvolvimento 
como liberdade ligadas à luta contra a homofobia.

2. Metodologia

Este artigo insere-se em uma leitura 
interdisciplinar, coletando metodologias e 
teorias da etnografia, principalmente, para dar 
conta do complexo envolvido na produção 
e elaboração das políticas de combate à 
homofobia, como proposto pelo próprio MEC. 
A proposta é a realização de um estudo de caso 
na escola E-JOVEM e refletir sobre os avanços 
e dificuldades na implementação de políticas 
públicas de combate à homofobia.

A coleta de dados aconteceu em da 
forma descrita a seguir:

A. Fase exploratória ou descritiva, realizada 
por meio de Observação Participante. 
Nesta fase o pesquisador realizou visitas 
à Escola E-JOVEM, com objetivo de 
observar o cotidiano vivido pelas pessoas 
neste local (ambiente escolar: direção, 
professores e alunos). Os dados obtidos 
pelas observações e conversas informais 
com os atores sociais foram registrados 
sistematicamente em diário de campo.

B. Fase focalizada, realizada por meio de 
entrevistas semi-estruturadas com 5 
docentes e 5 discentes da escola. As 
entrevistas foram transcritas na integra 
e deverão passar por uma análise de 
conteúdo. 

Todos os cuidados éticos foram 
tomados na condução do estudo de campo.

3. Resultados preliminares

Como a pesquisa ainda está em 
andamento, serão apresentados no atual artigo 
resultados relativos a primeira fase da pesquisa.

3.1 – A e-jovem

A E-JOVEM foi fundada por Deco 
Ribeiro em 2001. A escola é administrada 
conjuntamente com a esposa, a drag Lohren 
Beauty, ou Chesller Moreira. A proposta 
da Escola Jovem LGBT é de sanar com a 
homofobia e divulgar as produções criadas por 
homossexuais. 

Outro objetivo da Escola Jovem LGBT 
é incentivar novos trabalhos e criações, por isso 
oferece cursos ligados a produtos que possam ser 
distribuídos para a comunidade, como espetáculos 
de dança, vídeos para internet e fanzines.

3.2- As Oficinas de Fanzine

As aulas de produção de fanzines 
integram o primeiro módulo do Curso de 
Expressão Gráfica e se estendem por cerca de 
8 meses. O objetivo das aulas é passar noções 
de semiótica, teorias da comunicação, história 
das mídias alternativas, debater temas ligados à 
diversidade sexual, e preparar os alunos para os 
módulos seguintes, de Produção de Revista e 
produção de um Livro-reportagem.

Fanzines são produções caseiras, 
artesanais, de baixo custo, feitas individualmente 
ou em grupo, a fim de divulgar pensamentos 
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e expor debates. Por isso fanzines são muito 
utilizados por grupos de militância, feministas, 
veganos, ecologistas, artistas que querem 
divulgar trabalhos, fotografias, poemas, contos, 
performances. O termo“fanzine” surgiu da junção 
entre as palavras “FANatic” e “magaZINE”, 
ou seja, revistas feitas por fãs de determinado 
assunto, com tema bem definido, mas sem um 
público alvo tão específico.

Antes da década de 60, quando se 
iniciou alguma visibilidades do movimento 
LGBT, muitas das expressões homossexuais 
aconteciam em grupos isolados e escondidos, 
em reuniões que davam espaço a performances 
artísticas e debates. Alguns desses grupos 
de homossexuais produziam informativos, 
revistinhas mimeografadas, as chamadas fanzines, 
que circulavam como forma de comunicação, 
sociabilização e troca de ideias entre indivíduos 
que compartilhavam mesmos interesses e 
identidades. Muitos desses meios impressos 
eram produtos de um estado repressivo, com 
discursos politizados, apelo emocional e tentativa 
de conscientização sobre os problemas sociais e 
preconceitos que sofriam .Mas nem tudo o que 
era criado e trocado naqueles grupos, naquelas 
épocas atingiam outras esferas sociais e foram 
responsáveis pela expansão do movimento. 

3. 3. Diário de campo: aqui sou diferente e feliz

Gritaria, música alta, adolescentes, 
sanduíches de presunto e queijo, bolo de cenoura, 
suco de caixinha, perucas e sapatos de salto alto. 
Era a hora do recreio, intervalo entre a Aula de 
Dança e a Aula de Produção de Fanzines, na 
E-JOVEM em Campinas. Depois todos entravam 
na sala de aula, com pilhas de revistas, caixas com 
canetinhas coloridas e lápis de cor, tesouras, tubos 
de cola, computadores... e mais perucas e sapatos 
de salto alto.  Assim começavam as oficinas de 
produção de fanzines com adolescentes e jovens 
gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, 
transgêneros e héteros – também chamado de 
LGBTeens3 ou e-jovens.

3 LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis). Teen é a 
abreviação de teenager, que em inglês significa adolescente.

O público que procurava o curso de 
Produção de Fanzinesera bem jovem: Max, 14 
anos; Hosana, 15; Nillo, 16; Vinicius/Saivetty, 
16; Dani, 17; Michael/Shane, 17; Dell, 18; Juana 
Camp, 18; Lene, 18; Bruna Baby, 19 e Aline, 
29 (todos os nomes são fictícios).No primeiro 
dia os jovens conheceram a Escola e logo 
depois começamos uma conversa a fim de nos 
conhecermos. Durante a conversa cada aluno 
contou um pouco sobre sua vida. Alguns eram 
homossexuais assumidos, outros não, alguns 
héteros. Contaram casos de violência doméstica, 
agressão, tentativas de suicídio. Havia diversidade 
de interesses e expectativas sobre o curso: 
desde curiosidade em relação às artes gráficas 
ou participação da militância e debates sobre 
diversidade, até garotos que procuravam outros 
gays com outros interesses além de sexo e balada, 
“pois na internet e nas boates só tem isso”.

Na primeira aula tentei me afastar do 
papel de pesquisador, na apresentação perante 
os alunos (ainda não sabia como os jovens 
lidavam com o termo “pesquisador” e se essa 
palavra carregava alguma essência repressora), 
portanto, ao me apresentar, disse que fazer 
fanzines era um passatempo para mim, e por 
meio desse passatempo eu me expressava assim 
como milhares de outras pessoas o fazem. 
Quis mostrar interesse em participar do grupo 
como um fanzineiro observador, e dessa forma, 
tive que aprender o que era aquilo, para me 
expressar diante de olhares curiosos. Expliquei 
para eles que não existem regras em um fanzine, 
é a liberdade de expressão colocada no papel, 
o foco não é no público consumidor, e sim 
no próprio fanzineiro. Durante as primeiras 
aulas os jovens perguntavam para o professor: 
Posso escrever palavrão? Posso fazer direto no 
computador? Posso colar lasquinhas de lápis 
de cor? Posso dizer que meu pai é um banana? 
Poucos encontros depois e eles foram deixando 
de perguntar o que podiam ou não fazer, e o 
processo de confecção de suas páginas fluía sem 
qualquer intervenção minha, com raras exceções. 

A “repressão” e a “necessidade de 
visibilização” estão presentes já no nome 
escolhido para o fanzine, durante os primeiros 
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encontros. São cinco significados: 1 – “No 
Closet”, ou seja, “No armário”. O armário é uma 
gíria e significa esconderijo, portanto, quando 
um gay “está no armário” é porque ele não é 
assumido e está escondido; 2 – “No Closet”, 
ou “Sem armário” em inglês, significando uma 
negação à repressão, uma luta; 3 – “No Close!”, 
em que o T dá lugar a um ponto de exclamação. 
Quando o curso começou, era muito usada 
a gíria “dar close” e “estar no close”, com os 
mesmos sentidos de “dar pinta”, “dar bandeira”, 
ou seja, “ficar evidente, à mostra, nítido, focado, 
aproximado”. Era usado em tom de elogio, 
portando era ótimo estar “no close!”; 4 – “No 
Close!”, “Sem destaque” em inglês, com a 
negação implícita e significando “sem brilho, 
sem evidência, sem expressão”; 5 – “No Close!” 
derivando de “not close” (“não feche” em inglês), 
com o “fechar” evidentemente significando 
“reprimir” ou “invisibilizar”.

O combinado entre eles (alunos e 
professor) era de fazer cinco edições de fanzines 
com os seguintes temas: 1 - Sigla LGBT e 
Identidades; 2 - Infância e Diversidade Sexual; 
3 - Segurança e Saúde Pública; 4 - As Cores da 
Bandeira; 5 –“Revolta de Stonewall”, marco do 
início da luta pela diversidade sexual. 

Percebi que nos primeiros encontros os 
LGBTeens preferiam trabalhar individualmente 
e sentiam a necessidade de explicar as próprias 
composições, justificar os elementos que as 
compunham e, por meio disso, acabavam 
fazendo uma espécie de terapia em grupo. Mais 
tarde, algumas páginas começaram a passar 
por um processo coletivo, todos participando 
de várias páginas ao mesmo tempo, opinando, 
procurando materiais, e ao final do processo a 
página estava carregada de sentido para todos. 
Antes, o processo era algo individual, que 
explodia na necessidade em expor algo que 
estava contido e que eles queriam dizer para a 
sociedade. Depois se tornou uma maneira de se 
expressar com o objetivo secundário de educar 
e divulgar suas produções. Ao final, criaram o 
fanzine sobre a Revolta de Stonewall, em que 
os fatos históricos estão em primeiro plano em 
relação aos discursos reprimidos.

A leitura de “O Processo Ritual” - os 
trechos sobre liminaridades communitas e os 
rituais modernos das performances artísticas - 
me provocou a refletir sobre uma dinâmica dos 
encontros, que já havia sido identificada, mas 
nunca ficou tão nítida. Alguns jovens participavam 
da aula de dança, das 09h00 às 12h00, aos sábados 
e faziam um lanche oferecido pelo própria 
E-JOVEM (feito por Lohren – esposa de Deco). 
As aulas de fanzine aconteciam das 13h00 às 
16h00. Os primeiros minutos eram mais agitados, 
mais gritaria do que conversa. Em pouco menos 
de uma hora o silêncio dominava, quebrado 
pelo barulho de tesouras, pelas revistas sendo 
folheadas, pelas conversas quase sussurradas. 
Às vezes, durante o intervalo, eram selecionados 
clipes e músicas para serem ouvidas durante a aula.

Os administradores da E-JOVEM 
diziam ficar impressionados com o silêncio 
e a concentração, pois nos outros cursos os 
LGBTeens faziam mais bagunça. Alguns 
visitantes (dois alunos de Comunicação da PUC 
– CAMPINAS),também comentavam ser algo 
muito inusitado, por exemplo, ver as revistas 
sendo vasculhadas – e muitas vezes lidas e 
comentadas – por adolescentes que minutos 
atrás haviam dito ter desistido dos estudos (caso 
de Max, 14, e Vinícius/Saraivetty – nome como 
drag4, 16); ou ver outros dois adolescentes que 
quase se agrediram minutos antes numa discussão 
acalorada sobre duas cantoras pop, agora fazendo 
uma pesquisa sobre “troca-troca”, de maneira 
séria, mostrando a gravidade que aquele assunto 
tinha para eles, procurando até mesmo pesquisas 
científicas sobre as relações na infância.

A qualquer momento, quando algumas 
páginas já estavam prontas, começava a troca 
de experiências, cada um à sua maneira: alguns 

4 O termo dragqueen é uma gíria que surgiu por volta de 1870, 
tanto no mundo gay quanto no teatro. Dragqueens são ar-
tistas performáticos que se travestem, fantasiando-se cômica 
ou exageradamente com o intuito geralmente profissional 
artístico. Na maioria das vezes, apresentam-se em boates 
e bares LGBT, embora haja drags que façam eventos para 
público misto e heterossexuais, como animação em festas de 
casamento, debutantes, formaturas etc. Portanto, chama-se 
dragqueen o homem que se veste com roupas exageradas e, 
muitas vezes com estilo andrógino, femininas estilizadas e que 
tem como principal característica o humor.
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explicavam seu trabalho detalhadamente; outros 
pediam por interpretações, que geravam ótimos 
debates; outros diziam que a página ainda não 
estava pronta e pediam sugestões e críticas (e 
alguns ficavam visivelmente chateados ou bravos 
ao receberam as críticas que haviam pedido).

As liminaridades eram marcantes 
no grupo: criança ou adulto; feminino ou 
masculino; assumido ou enrustido; dependente 
ou independente. A “Homofobia ou não-
homofobia” era também algo visto como uma 
situação liminar, de acordo com uma explicação 
de Nilo e Lene, sobre a contracapa do fanzine 
Número 1, sobre a sigla LGBT:

“Existem héteros que não amam nem 
odeiam gays, porque ninguém nasce odian-
do as coisas. E existem os héteros que 
aprendem a ser homofóbicos, que a gente 
mostrou lá na página três. Um dos objetivos 
do ‘No Closet!’ é educar esses homofóbicos 
e tirar eles dessa situação, transformando 
eles em héteros neutros de novo ou em 
aliados”. ( NILO)

“Aqui na Escola aprendemos essa palavra, 
que é ‘aliados’, héteros que lutam contra a 
homofobia. Usamos essa página para falar 
sobre a diversidade e sobre os homofóbi-
cos que batem até nas pessoas que não são 
gays e lésbicas. Eu sou uma hétero aliada 
e justamente por sofrer homofobia eu vim 
aqui pra Escola.”  (LENE)

Algo que era bastante evidente é 
que os LGBTeens se sentiam orgulhosos ao 
final de várias composições, mesmo quando 
compartilhada de maneira tímida, mas não 
forçada, pois a apresentação das páginas era 
uma atividade opcional e muitas delas não eram 
compartilhadas. Era como uma passagem para 
outro estado ou pelo menos a experiência de uma 
nova sensação. Como se eles e elas deixassem 
de serem crianças sem opinião e se tornassem 
pessoas capazes de realizar discursos e expor 
pensamentos. 

“É igual fazer um trabalho da escola, mas 
a gente pode realmente dizer alguma coisa, 
porque na escola a gente só diz o que o 
professor quer” (HOSANA)

E r a  a  p a s s a g e m  d e  “ a l u n o s 
em aprendizagem” para “educadores e 
comunicadores” ,  e  muitos  af i r mavam 
constantemente essa opressão exercida pelos 
adultos que insistiam em tratá-los com pessoas 
sem nada a comunicar. Algumas vezes, inclusive, 
tive até a impressão de que eu e a professora, 
de 29 anos, éramos vistos como velhos demais 
ou conservadores, quando participávamos da 
exposição dos trabalhos. 

Mas nem tudo o que foi produzido 
pôde ser publicado, pois existe um limite de 
impressão que dependia do orçamento feito pela 
E-JOVEM. Muitas dessas páginas foram feitas 
apenas para desabafar e os próprios autores 
pediam para não serem publicadas. Algumas 
páginas foram guardadas, outras foram rasgadas 
por eles.

Max, 14 anos,tinha uma relação ruim 
com a mãe e a avó materna: 

“Tudo o que eu falo está errado! Tudo eu 
não sei! Pra tudo eu sou novo demais. Eu 
não posso fazer nada, pois tudo o que eu 
faço está errado. Daí eu sou gay, e sou er-
rado também porque eu sou gay”. (MAX)

Frequentemente rasgava suas páginas, 
nem chegava a mostrar para os outros alunos. 
Ele era o mais agitado do grupo, o que falava 
mais alto, mais dava risadas, mais bagunçava, 
mas ficava visivelmente desconfortável ao trocar 
suas páginas e sentimentos com o grupo. Uma 
dúvida que tenho até hoje é se esse desconforto 
em mostrar o resultado de suas composições 
era influência das repressões que ele sofria e das 
avaliações e julgamentos a que era submetido 
no dia a dia. Antes de apresentar a página para 
a turma, ele pedia pra mostrar antes para o 
professor ou para o Deco, diretor do E-JOVEM. 
Acredito que ele tivesse medo de ser de alguma 
maneira avaliado negativamente pelo outros 
LGBteens, seus pares. Suas páginas eram muito 
criativas, caprichadas e suas explicações bastante 
complexas. Ele trabalhava em alguma página, 
às vezes por mais de um dia, e depois rasgava, 
algumas vezes sem mostrar para os que sempre 



198

5º Seminário de Pesquisa | 2013

mostrava. Ele era o que mais perguntava sobre 
os limites da sua expressão – limites que todos 
já tinham percebido que não existiam durante 
as aulas. Mas a facilidade que ele tinha em 
dividir as páginas com o professor de fanzine 
não era a mesma que ele tinha ao dividir com 
o grupo.  Enquanto integrante da sociedade, e 
daquele grupo, ele era extrovertido e chamava 
atenção para si, mas sua individualidade era 
fechada em si mesma, silenciada por razões 
que não identifiquei. Conclui que ele estava tão 
acostumado a ter sua expressão reprimida, que 
ele sentia necessidade de alguém que o dirigisse 
e o deixasse seguro para se expressar. 

Hosana, 15 anos, era o oposto de Max 
e gostava de mostrar suas páginas. Ela era uma 
das alunas mais curiosas, estimulava debates de 
maneira muito carismática.

“Ai, eu sou uma burra! Antes de entrar aqui, 
pra mim travesti só fazia prostituição, e gay 
queria ser mulher, mas não era nem travesti 
nem mulher, era só gay que poderia virar 
travesti algum dia. Vai ver eu ainda não sei 
o que é gay e nem travesti, mas sei que não 
é o que eu achava que era”. (HOSANA)

Aliás, esses estranhamentos como o 
de Hosana geravam debates e propostas de 
páginas. “Você é gay, mas não parece!” “Como 
você consegue ser tão delicada e tão lésbica?”, 
“Existe travesti virgem?!”, “Existe país com pena 
de morte para gays?!”, 

E o que dá um caráter sui generis ao 
“No Closet!” é justamente isso: ser uma produção 
gráfica feita por adolescentes LGBTs, que 
compartilham fragmentos de sua integralidade, 
sentindo-se completos e acolhidos, se estranhando, 
se conhecendo, se reconhecendo, se mostrando 
para uma sociedade que, em outras proporções 
e de outras maneiras, os estranha, conhecendo-
os e reconhecendo neles, mas que despreza e 
constrange alguns fragmentos de suas totalidades, 
como suas configurações sexuais, por exemplo.

Esse constrangimento foi exemplificado 
por um comentário de Lene, sobre uma página 
de Vinicius/Saraivetty, em que há um homem de 

pé, com uma gota entre as pernas e uma poça 
d’água embaixo. Vários significados foram dados 
pelo grupo, entre eles, aquilo era água residual 
de um processo de limpeza do reto (conhecida 
entre os gays como “Chuca”), ou então queria 
dizer que mesmo sendo gay ele “faz xixi em pé 
e não sentado como as mulheres”, ou então era 
um “homem menstruando”. Lene comentou:

Quando uma menina menstrua pela primei-
ra vez, ela pode pedir ajuda para os pais. E 
os pais nos ensinam como fazer higiene, 
e quando crescemos temos um pouco de 
liberdade para conversar sobre sexo, prin-
cipalmente de filha para mãe, de filho para 
pai, ou entre irmãos ou amigos do mesmo 
sexo. Mas com quem um menino gay pode 
conversar? Eu não consigo imaginar um 
pai falando sobre chuca com um filho. Até 
poucos dias atrás eu não falaria sobre chuca 
nem com vocês! E se muita gente já não vê 
liberdade para falar sobre virgindade com os 
pais, imagina falar sobre perder a virgindade 
com alguém do mesmo sexo?  (LENE)

Esses questionamentos originaram 
outras composições, sobre virgindade, sobre falta 
de diálogo, sobre a figura dos pais, sobre saúde. 
E esse era um processo que não acabava, pois 
a cada página eram temas novos que brotavam 
ou ressurgiam com uma nova perspectiva. Era 
um ciclo: exposição e partilha do trabalho, 
acolhimento, reconhecimento, estranhamento ou 
identificação com o trabalho pelos outros, criação 
de um novo trabalho motivado pelo trabalho 
exposto, exposição e partilha do novo trabalho.

Quem participou e ouviu as explicações 
daqueles trabalhos, pelos próprios fanzineiros, 
obviamente foram interpelados de maneira mais 
densa do que alguém que apenas folheou, mesmo 
que atentamente, os fanzines. Tiveram contato 
com a justificativa da escolha dos elementos e 
recursos e, por vezes, influenciaram que a página 
se configurasse daquela maneira. Mesmo assim, 
algumas páginas chamam a atenção de qualquer 
pessoa, sem a necessidade de uma mediação, 
como por exemplo, no Fanzine 2, sobre “Infância 
e Diversidade Sexual”, em que o personagem 
da história em quadrinhos das páginas 4 e 5, 
um menino de 6 anos, é proibido de fazer um 
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piquenique amoroso com o namoradinho e 
sente-se jogado para os jacarés pela professora. 
Ao final o personagem diz: “Na hora que a 
nossa felicidade está em jogo, não podemos 
brincar.” Essa frase, de uma composição feita por 
Vinícius/Saraivetty, mexeu com todos os alunos e 
eles concluíram que desde pequenos eles tinham 
que fingir estar felizes e brincar com o que não 
queriam, ou ser quem não queriam. Eles falavam 
dos papéis sexistas nas brincadeiras infantis. 
Foi nessa partilha que um dos alunos lembrou 
de Ludovic, personagem do filme “MaVie Em 
Rose”, que se veste de Branca de Neve durante 
uma peça da escolinha para realizar, mesmo 
que ilusoriamente, a vontade que tinha em ter 
um papel social feminino. E então resolveram 
fazer uma seleção de filmes que tratasse de 
sexualidade e infância.  A pesquisa por filmes e 
leitura de sinopses estimulou a discussão de novas 
pautas, como incesto, troca-troca, profissões 
estereótipos.

Essas discussões sobre a divisão de 
papéis sexuais era constante e Hosana se 
maravilhava com o que chamava de “novas 
descobertas”. O que tanto fascinava Hosana eram 
os papéis sócios sexuais que eram esvaziados 
ou subvertidos pelos gays daquele grupo. Ela 
adorava ver alguns meninos se transformando 
em drags e dizia ter inveja da vida dos meninos 
gays, pois “podem se vestir de mulher, dar mais close 
que eu e ainda por cima fazer xixi em pé em qualquer 
murinho!”. Essas observações de Hosana foram 
condensadas diversas vezes, como nas páginas 
6 e 7 do Fanzine 2, em que ela propõe jogos e 
uma escola sem divisões de gêneros sexuais, com 
pessoas diferentes fazendo as mesmas atividades 
juntos, sem imposições ou divisões. 

A página 10 da mesma edição também 
foi feita por Hosana. Em mais um de seus 
estranhamentos, Hosana dizia que ao passo que 
os meninos têm mais liberdade para correr, se 
sujar, falar palavrões, se rebelar, serem violentos, 
eles também estão presos, pois não podem 
brincar com coisas mais delicadas, como bonecas, 
mesmo que seja a boneca da She-ra ou algo 
que remeta a um universo truculento. Apontar 
essas oposições era constante para Hosana e 

na sua visão as divisões de gênero sexuais nas 
interações infantis eram banais e naturais, pois 
desde pequena ela teve contato com a frase 
“isso é de menino, isso é de menina”. Mas foi 
fazendo essa página que ela, junto com o grupo, 
foi significando os elementos até então banais: A 
bola era chutada, era mandada pra longe, era alvo 
de um movimento violento, furioso; em oposição 
às bonecas que eram carregadas próximas ao 
peito; Os meninos podem usar máscaras, se sujar 
mais, ficarem feios, gritar, terem brincadeiras até 
mesmo escatológicas e assustadoras, em oposição 
às meninas que brincam de se maquiar, fazer 
tranças, e aprendem a cultuar a beleza delas. 

Na página, a frase “Ser livre para 
ser criança” é completada por “não tem price 
(preço)”, e desmentida pela frase “Mas tem 
máfia”. No caso, a máfia adulta sexista, que 
proíbe um menino de brincar com uma boneca 
do mesmo jeito que uma menina. 

“É uma liberdade, mas não é, porque um 
menino pode brincar de boneca se fingir 
que está salvando a She-Ra, ou fazer lutinha 
com ela, mas ele não pode brincar com uma 
Barbie que não está sendo salva ou que não 
está lutando”. (HOSANA)

Fazendo uma comparação superficial 
com o texto “O Arco e o Cesto”, a boneca é 
o cesto, a bola é o arco. Os homens caçam e 
chutam, as mulheres carregam e cuidam. Antes 
de nascer o menino ou menina já recebe o nome 
masculino ou feminino, os pais traçam planos de 
vida de acordo com o gênero sexual, são dadas 
várias insígnias de acordo com o gênero sexual. 
E se desenvolvem até a fase adulta nessa divisão 
de papéis. 

A bola que o menino chutava, as 
guerrinhas que ele fazia, transforma-se na 
rivalidade contra outros meninos e no perfume 
masculino para conquistar a primeira namorada, 
e como diz o texto, “alguns anos mais tarde, oferecem-
lhe um arco muito maior, flechas já eficazes, e os pássaros 
que ele traz para sua mãe são a prova de que ele é um 
rapaz sério e a promessa de que será um bom caçador.” 
Depois vêm as figuras modernas do primeiro 
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emprego, primeiro bebida alcoólica, primeira 
balada, primeira vez a dirigir um carro de verdade, 
primeira relação sexual, que tornam o rapaz um 
“verdadeiro caçador, um kybuchuété5”. Essas 
expectativas depositadas nos filhos era algo 
que mexia com os LGBTeens. Muitos deles 
diziam não ter medo dos pais ao assumir a 
homossexualidade, mas alegavam que ficavam 
com receio de desapontá-los. 

E esses debates quase sempre eram 
levantados pela Hosana e pela Dani, héterosexuais 
vaidosas e delicadas, as bonequinhas da Escola. 
Os gays gostavam muito de ouvi-las, e acredito 
que a heterossexualidade delas é que tenha 
garantido o interesse deles, pois eles já haviam 
banalizado essa discussão das insígnias sexuais. Já 
tinham aprendido a lidar com isso. Uma conversa 
entre eles, meninos gays, que haviam passado 
pelos mesmos constrangimentos, era diferente 
quando defendido por uma menina, hétero, com 
uma família sem preconceitos explícitos, pois o 
pai de Hosana deixava a filha na porta da Escola.

Esse tabu sobre o contato físico com as 
insígnias mais evidentes do sexo oposto 
permite evitar assim toda transgressão da 
ordem sócio-sexual que regulamenta a vida 
do grupo. Ele é escrupulosamente respeita-
do e nunca se assiste à estranha conjunção 
de uma mulher e um arco nem àquela, mais 
que ridícula, de um caçador e um cesto. (O 
Arco e o Cesto, CLASTRES, P., pág. 75).

Acontecendo essa conjunção, o “Pané” 
ou “azar na caça” é atraído. Essa “maldição” 
é vista por muitos pais ao verem o filho 
se interessando por atividades classificadas 
femininas, ou o contrário. Os pais temem 
a homossexualidade no filho, entre muitos 
motivos, pois eles temem que o filho e a família 
deixem de ser vistos como célula da comunidade 
a que pertence. A homossexualidade ainda é 
considerada inútil para a reprodução, portanto, 
a união homossexual não gera uma nova família, 
não gera novos consumidores, não gera padrões 

5 Termo utilizado por Pierre Clastres no livro “A sociedade 
contra o Estado”, 1986. Kybuchuété significa verdadeiro 
caçador, guerreiro.

de caça, coleta e nem troca de bens. Ainda é 
forte o argumento de que um filho homossexual 
destrói a estrutura social e danifica a economia. 
O casamento e a família legitimam o estado da 
estrutura e um filho gay não garantiria a solidez 
dessa estrutura, por isso é indesejável.

Muitos adolescentes acreditam nisso e 
isso dá inspiração de sobra para a composição 
de suas páginas. Alguns têm medo da estrutura 
social, como ficou evidente no Fanzine 3 sobre 
Segurança e Saúde Pública; outros se sentem fora 
da estrutura, como nas páginas 8 e 9 do Fanzine 
2 no qual a realidade é como se fosse a tela de 
uma TV e com a frase “Eu de fora” frisando 
essa posição; alguns se sentem vazios e invisíveis 
diante da estrutura, como a capa do Fanzine 2 
em que um boneco assexual é bombardeado por 
vários elementos:

“O boneco unissex no caos da capa é como 
as crianças, que são bonecos neutros que os 
pais usam pra brincar, mas brincam errado, 
porque os pais deles também brincaram 
errado”. (VINICIUS/SARAIVETTY).

Essas divisões de papéis foram 
trabalhadas em diversos temas, como sobre o 
Alistamento Militar Obrigatório, a presença de 
mulheres e homens homossexuais na Segurança 
Pública, como se estes não tivessem habilidade 
para lidar com essa atividade. E, até entre os 
LGBTeens, é comum imaginar que uma mulher 
ou gay teriam funções menos arriscadas nas 
Forças Armadas, o que me lembrou o trecho em 
que se diz que um Guaiaqui que atraíra o Pané e 
não podia mais usar o arco, podia capturar tatus 
e quatis com as mãos, tipo de caça que está longe 
de apresentar a mesma dignidade que a caça 
com arco. Um gay ou mulher num posto alto de 
comando militar, ou um homem heterossexual 
que não demonstra interesse na segurança e 
disciplina da sociedade, introduzem um fator 
de desordem que, de tão indesejável, provocam 
em alguns a homofobia e o machismo que se 
manifestam por meio de piadas, violência verbal 
e física; e, no caso destes LGBTeens, provocam 
as tensões, angústias e anseios que se manifestam 
por meio das composições das páginas.
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Acredito que compor páginas de um 
fanzine, que muitas vezes fazem sentido apenas 
para o próprio fanzineiro, assim como o canto 
dos caçadores Guaiaqui, manifestam a função 
aberta de comunicação e também funcionam 
como constituição de um Ego. Como a intenção 
da Escola Jovem LGBT é a divulgação de 
produções culturais, escolheram publicar páginas 
que além de mostrar temas frequentes sobre 
diversidade sexual, também mostrassem um 
pouco desses adolescentes. Algumas páginas 
eram tão carregadas de emoções pessoais que se 
tornaram abstratas e, por não atingir o receptor, 
não foram impressas. Mas podem ser vistas 
na sede da Escola. Ao mesmo tempo, é uma 
tristeza saber que algumas páginas não foram 
publicadas a fim de manter o caráter social do 
Ponto de Cultura e de divulgar material que 
objetivasse a militância LGBT e a visibilização 
de assuntos pouco discutidos fora dos grupos 
de homossexuais.

Participar daqueles encontros causou 
um impacto muito grande em mim e nos 
alunos. Eu tinha meus círculos sociais, eles 
tinham os deles, mas quando eles começavam 
a justificar suas composições, era praticamente 
uma purificação. Como, por exemplo, o pedido 
de Max de colocar uma abóbora em uma das 
páginas. Sua explicação: 

“Eu não era uma criança, eu era uma abó-
bora querendo ser princesa. Eu era um gato 
feio, mas posso virar uma gata linda num 
estalar de dedos”. 

E esse pacote de “Luftal MAX”? 

“Porque meu nome é Max e estou pronto 
pra explodir”. 

Atualmente, os fanzines “No Closet!” 
são trocados com outros grupos de fanzineiros 
ou em eventos sobre diversidade sexual, e 
é sempre recebido com muita curiosidade e 
admiração. Mas as páginas impressas dessas 
revistinhas artesanais não carregam nem metade 
das histórias, angústias e alegrias que foram o 

combustível para a criação. Foi inevitável não 
fazer um paralelo com o artigo “Palavra (en)
cantada, palavra encorpada” (Morelli, 2010), 
sobre “o tipo de interação social sui generis 
que torna possível a criação.” Ao final de vários 
encontros ( 5 que participei) senti um nó na 
garganta ao perceber que muitos daqueles alunos, 
outrora tão expressivos, alegres e sentindo-se 
seres integrais e integrados, retornariam para 
suas casas onde teriam que se adequar a uma 
estrutura, seguir regras, obedecer a sexismos, 
viver um fragmento desagradável da vida e 
voltar para dentro dos armários, calados, para 
no próximo final de semana saírem do armário 
no “No Closet!”.

4 Considerações finais

Em se tratando de homossexuais e as 
políticas públicas, as injustiças que se cometem 
por omissão do poder público, são em relação 
à falta de políticas de educação eficientes 
para a mudança de mentalidades, e de uma 
legislação que assegure aos homossexuais direitos 
específicos, condizentes com a manifestação de 
sua sexualidade, e que, por outro lado, fazem 
parte das garantias constitucionais dos demais 
indivíduos, embasadas na Constituição de 1988.  
A ação injusta acontece por meio da agressão 
e discriminação que agravam a intolerância às 
pessoas com orientação sexual para o mesmo 
sexo. À partir dos relatos, percebe-se que apesar 
da dor causada pelo preconceito, principalmente 
aquele sofrido no âmbito familiar e discriminação 
social, existe esperança de que a luta contra a 
homofobia seja vencida. Mesmo que isso leve 
mais tempo do que o esperado pelas políticas 
públicas implantadas até o presente momento.
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA E O DESENVOLVIMENTO LOCAL: uma 
perspectiva discursiva das expectativas do ingressante e a realidade encontrada pelo egresso

Alba Valéria Penteado Orsolini
Profa. Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira

Resumo: O ensino superior tem 
atendido à necessidade do indivíduo que busca, 
na formação em nível superior, uma ascensão 
socioeconômico-financeira que lhe garanta 
sobrevivência, status e realização. Da mesma 
forma, o ensino superior tem se empenhado na 
colaboração para o fomento do desenvolvimento 
nas comunidades. Este estudo apoia-se no 
entendimento de que o desenvolvimento serve 
às liberdades e deve estar ao alcance de todos, de 
forma a garantir-lhes dignidade, emancipação e 
desenvolvimento humano. A partir desta visão, 
este estudo visa refletir, através de pesquisa 
qualitativa, a contribuição de uma IES – Instituição 
de Ensino Superior - pública municipal – o 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, para 
o desenvolvimento local, a partir da observação 
da alavancagem promovida pela produção de 
conhecimento em cursos de graduação e que 
se efetiva no mercado de trabalho, junto a 
ingressantes e egressos do Centro Universitário de 
Franca, através da identificação da expectativa do 
ingressante e da realização do egresso, via análise 
do Conteúdo e do Discurso. O método de pesquisa 
utilizado contemplou revisão bibliográfica e, em 
etapa seguinte, a aplicação de pesquisa qualitativa 
com: a) alunos ingressantes no ano de 2013, no 
Uni-FACEF, a fim de que se conheça seu perfil e 
as expectativas que o levaram a buscar o acesso 
ao ensino superior no Centro Universitário de 
Franca Uni-FACEF; e b) com alunos egressos, 
para que se conheça seu perfil e suas realizações 
na comunidade, a fim de que se verifique se a 
capacitação recebida o preparou para devolver, à 
sociedade, uma participação profissional e pessoal 
emancipatória no sentido do desenvolvimento 
humano. Conhecidas as expectativas do Ingressante 
2013 e as realizações do Egresso do Uni-FACEF, 
verificou-se que o Ingressante tem sua visão de 
mundo constituída pelo discurso consagrado pela 
sociedade capitalista, ecoado pela família, que leva 
o indivíduo entender o ensino superior como 

rito de passagem para o mercado de trabalho, 
sem demonstrar uma compreensão acerca da 
função social da universidade e da produção 
de conhecimento. O Egresso, que passou pelo 
mesmo processo, demonstrou ter adquirido plena 
capacidade profissional, mas não demonstrou 
o mesmo vigor para com as ações sociais 
capacitadoras, reservando-se o papel de sujeito de 
mercado e não de sujeito da comunidade.

Palavras-chave: Estudo de caso. Uni-
FACEF. Pesquisa qualitativa. Análise do Discurso. 
Análise do Conteúdo.

Abstract :  Higher education has 
responded to the need of  the individual who 
seeks, in training high level, socioeconomic 
and financial rise which guarantees survival, 
status and achievement. Similarly, higher 
education has been engaged in collaboration to 
foster development in the communities. This 
study is based on the understanding that the 
development serves the freedoms and should 
be accessible to all, in order to guarantee dignity, 
empowerment and human development. 
From this point, this study aims to reflect, 
through qualitative research, the contribution 
of  a public Higher Education Institution - the 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, 
for local development, from the observation 
of  leverage promoted the production of  
knowledge in undergraduate and made effective 
in the labor market by freshmen and graduates 
of  the Centro Universitário de Franca, by 
identifying the expectations of  the entrant and 
the realization of  egress through analysis of  
Content and Discourse. The research method 
used included literature review , and the next 
step, the application of  qualitative research: 
a) students entering in 2013, the Uni-FACEF 
in order to know that your profile and the 
expectations which led to seeking access to 
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higher education in the Centro Universitário 
de Franca, and b) with former students , so 
that they know your profile and achievements 
in the community , in order to test whether the 
training received prepared him to return them 
to society, a professional staff  participation 
and emancipatory in the sense of  human 
development. Known entrant 's expectations 
and achievements of  Uni-FACEF’s beghiners, 
it was found that the entrant has his worldview 
formed by speech enshrined in capitalist 
society, echoed by the family, which leads the 
individual to understand higher education as a 
rite of  transition to the labor market, without 
demonstrating an understanding of  the social 
function of  the university and the production of  
knowledge. The Egress, who went through the 
same process, demonstrated to have acquired 
full professional capacity, but showed the same 
effect for the enabling social actions for local 
development, reserving the role of  subject 
market and not subject to the community.

Keywords: Case study. Uni-FACEF. 
Qualitative research. Discourse analysis. Content 
analysis.

Introdução

Compreender as expectativas do 
ingressante em cursos de graduação do ensino 
superior e as realizações do egresso desse 
mesmo ensino superior podem ser entendidas 
como fontes de relevante informação sobre a 
própria relação e da visão da sociedade com e 
sobre o ensino superior, o que vale dizer com 
e sobre a universidade e seu papel social. As 
expectativas e as realizações desse estudante, 
ao ingressar e após sua graduação, guardam 
relação de proximidade com a própria visão 
da sociedade e do papel do cidadão. Em um 
cenário de consenso sobre a importância 
e do desenvolvimento humano como fim 
último de uma comunidade e seus cidadãos, 
não se verifica o mesmo consenso na forma 
com que se realiza e efetiva uma situação de 
desenvolvimento.

For ta lece-se,  cada vez mais,  o 
entendimento de que o desenvolvimento local 
não se limita à questão econômica, devendo 
contemplar outras questões: sociais, políticas, 
culturais, tecnológicas, entre outras, dado que o 
homem tem múltiplas facetas e possibilidades.

As expectativas do ingressante em 
cursos de graduação do ensino superior têm se 
constituído de crenças e valores estabelecidos ao 
longo da história, em uma sociedade que construiu 
sua relação com o ensino, com o mercado de 
trabalho, com a realização profissional e pessoal 
e com a percepção de êxito, pautada na visão 
pragmática do ensino, em que a este se reservava 
a função de suprir a demanda por profissionais, 
alijando-se dessa formação o compromisso 
social aqui entendido como forma de promover 
o homem e sua coletividade a condições de vida 
dignas, emancipadas e emancipatórias.

Assim vista, a graduação em cursos 
universitários não ofereceria outras motivações 
que não fossem meramente profissionais, 
possibilitando ao graduado o esperado ingresso 
no mercado de trabalho para fins pessoais de 
realização e de crescimento social.

Essa compreensão, estabelecida 
historicamente, deixa de fora do horizonte do 
potencial candidato ao ensino superior, assim 
como daquele que nele já ingressou e também 
do já graduado, o entendimento de que cabe 
à universidade, por meio do ensino superior, 
função mais complexa e relevante: a possibilidade 
de produção de conhecimento, realizada no 
contexto curricular e extracurricular, movida 
pela consciência da necessidade da busca de 
soluções para os problemas da sociedade e do 
ser humano. Compreender a universidade como 
fonte de libertação do pensamento humano por 
meio do exercício do questionamento, da pesquisa 
acadêmico-científica, da construção de uma nova 
compreensão da realidade, é colaborar para a 
difusão do entendimento da função social da 
universidade, algo ainda não compreendido em uma 
sociedade historicamente habituada a ver, no ensino 
superior, um rito de passagem, uma condição 
necessária para que se alcance um patamar superior, 
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parte de um status quo que serve, antes de tudo, 
à manutenção de uma ordem estabelecida pelas 
classes dominantes e que se esforçam para manter 
a universidade longe da associação à produção 
de conhecimento emancipatório e libertadora e 
que, então, pode contribuir para que se alcance o 
desenvolvimento humano em sua inteireza.

A partir de tais considerações definiu-se 
o objeto de estudo dessa investigação: verificar a 
contribuição do Centro Universitário de Franca 
Uni-FACEF, uma IES – Instituição de Ensino 
Superior – pública municipal -, no desenvolvimento 
local, a partir da observação da alavancagem 
promovida pela formação de estudantes, em 
cursos de graduação e que se efetiva no mercado 
de trabalho. O público pesquisado foram 
ingressantes e egressos do Centro Universitário 
de Franca, por meio de questionários, buscando 
a significação dos discursos, analisados à luz da 
Análise do Conteúdo e da Análise do Discurso. 
Em última instância, ao se conhecer como se 
constitui o discurso do ingressante 2013 daquela 
IES – Instituição de Ensino Superior – e como 
seu Egresso tem atuado na sociedade em que está 
inserido, pode-se contribuir para a consolidação 
do Uni-FACEF, como centro de excelência na 
construção do conhecimento, a partir da revisão 
dos compromissos curriculares e extracurriculares 
com seus públicos e mesmo com a comunidade.

Compreender as urdiduras que as 
expectativas do Ingressante 2013 e as realizações 
do Egresso, permite fundar novas compreensões 
e, assim, a construção do próprio pensamento 
sobre o ensino superior, sobre o desenvolvimento, 
sobre as aspirações humanas.

1 Referencial teórico

Estudo de caso

O ato de conhecer acompanha a 
humanidade desde o raiar dos tempos, segundo 
Minayo (2000). A ciência veio, ao longo do 
tempo, a ocupar o espaço primordial e seu por 
excelência de força descobridora e organizadora 
do conhecimento. Fourez (1995) lembra que 

é preciso ir além da subjetividade, sem perder 
o suporte da ciência. Diante da riqueza do 
papel da ciência e da pesquisa na construção 
do conhecimento e para que a necessidade de 
compreensão da realidade, optou-se pelo estudo 
de caso do Uni-FACEF.

E essa busca tem, entre suas formas 
de realização, o estudo de caso que, para Yin 
(2005, p. 33) o estudo de caso é uma “estratégia 
de pesquisa” de uso frequente na produção de 
conhecimento na área de Ciências Sociais e das 
Ciências Sociais Aplicadas.

Educação: alguns marcos históricos

Identificar e analisar as forças que 
determinam ou influenciam o processo de 
tomada de decisão de um candidato ao ingresso 
no ensino superior, especificamente nos cursos 
de Graduação do Centro Universitário de Franca 
Uni-FACEF, assim como identificar e analisar a 
contribuição desse Centro Universitário para o 
desenvolvimento local, a partir da compreensão da 
relação do aluno egresso com o desenvolvimento 
de sua comunidade, constituem-se desafios, 
cujo processo de análise e compreensão deve 
partir inicialmente do questionamento da 
própria Educação e, em especial, da relação 
entre a universidade e o desenvolvimento de 
uma localidade. Para Durkheim (1973, p. 41), a 
educação “consiste numa socialização metódica 
das novas gerações”, formando suas consciências 
e dando suporte a comportamentos, plenos de 
significação e valores, que se queira estabelecer. 
Durkheim (1973) defende que o indivíduo 
não é naturalmente social e não se desenvolve 
espontaneamente, necessitando de diretrizes, 
valores e direcionamentos cuja formação e 
consolidação dependem da sociedade. Por este 
entendimento, a educação é dada pela sociedade 
para que os indivíduos se socializem e se integrem 
à realidade.

Paulo Freire (1985), defendia o caráter 
dialógico da educação, em que educador e 
educando, buscam juntos a significação e 
a construção de seus saberes, de forma a 
libertarem-se e alcançarem o Ser Mais.
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A educação entendida como algo 
mais que o mero conhecimento está presente 
nas contribuições de Demo (1994); entendida 
como condição necessária para a formação da 
consciência crítica, e, por sua vez, da própria 
participação social e, desta, um passo para o 
desenvolvimento humano.

A OCDE - Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 
em sua publicação “Panorâmica da Educação 
2010: Indicadores da OCDE” destaca como 
uma das funções da educação a de “manter 
os trabalhadores na ativa por mais tempo” 
e, dessa forma, colaborar para o fomento da 
empregabilidade, haja vista que, pelas taxas 
médias de desemprego nos países participantes 
da OCDE, entre as pessoas com nível superior 
o desemprego é da ordem de até 4% e entre as 
pessoas sem nível superior esse índice é superior 
a 10%.

A educação, a universidade, o ensino 
superior são faces de um mesmo poder; o poder 
que, para Teixeira (1988, p. 98), vem para “formar 
a cultura nacional e ensinar essa cultura”. Esse 
poder, concretizado na universidade, faz dela 
uma instituição de cujo cerne emana a força 
empoderadora e transformadora de sujeitos e 
comunidades. No entanto, no Brasil e no mundo, 
é crescente a preocupação com a realidade 
da educação, principalmente no embate entre 
quantidade e qualidade, onde estes fatores têm 
se constituído em antônimos excludentes, no 
entendimento de Juliatto (2010). Os autores 
Scaglione e Nitz (2013) resumem o dilema do 
ensino superior brasileiro, afirmando que a 
expansão do acesso a esse nível de ensino gerou a 
alta concorrência entre IES, o que não significou 
melhora de qualidade. Por mais vago que seja o 
conceito de qualidade, a OCDE – Organização 
para Cooperação e desenvolvimento Econômico 
(2008, p. 6) estabeleceu a necessidade da criação 
de um “compromisso nacional de qualidade”, 
através do qual se possa garantir ensino de 
excelência e relevância, capaz de colocar o 
cidadão no rumo do desenvolvimento social, 
econômico e humano.

A função social da produção de conhecimento

Teixe i ra  (1988) ,  a f i r ma que  a 
universidade é o local, por excelência, da 
investigação e produção de conhecimento. É 
“mansão da liberdade”, conforme Teixeira (1988, 
p. 18), uma vez que, para ele, o conhecimento só 
se faz quando livre de amarras, de preconceitos 
e de paradigmas, para que possa de fato atender 
à sociedade e colaborar para que ela caminhe em 
direção à liberdade e à promoção humana. Está, 
aí, a função sócia da universidade.

Sociedade da informação e conhecimento

O conhecimento tornou-se fator de 
competitividade. A partir do conhecimento, 
economia e cultura, em especial, são impactadas 
e impulsionam as sociedades. Drucker (1993, 
XVI), afirma que o conhecimento é o “recurso 
econômico básico”, que substituiu o capital, os 
recursos naturais e a mão de obra. Para Drucker 
(2000), o conhecimento se concretiza a partir da 
capacidade de disciplinar e dirigir o desempenho 
com base em feedbacks.

Takeuchi e Nonaka (2004) relacionam 
o conhecimento explícito, que pode ser expresso 
de forma concreta (palavras, sons, números) 
e é facilmente transmitido; e o conhecimento 
tácito, menos visível e menos palpável (intuições, 
palpites, deduções). Ambos são transmissíveis, 
complementares e, para se chegar a eles, é preciso, 
segundo os autores, raciocínio dialético.

Oliva (2010, p. 12) defende que o 
conhecimento “se estende a tudo o que é passível 
de explicação por meio da razão”. O autor alerta 
para o risco da “mera opinião” ser alçada ao status 
de conhecimento (2010, p. 12). Verifica-se, então, a 
importância da utilização de critérios na produção do 
conhecimento, a fim de que se estabeleça, de forma 
pacífica e inquestionável, o entendimento surgido.

O conhecimento, enquanto resultante 
de processo dialógico na busca da compreensão 
da realidade e das causas de fatos e fenômenos, 
tornou-se elemento indispensável para que o 
desenvolvimento econômico, cultural, político 
etc, possibilitem o desenvolvimento humano.
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Drucker (1993, p. 3-4) afirma que, do dia 
para a noite, assistiu-se a uma transformação do 
caráter do conhecimento, passando de “aplicável a 
ser” a “aplicável a fazer”. Para ele, o conhecimento 
passou por fases: na primeira fase, “o conhecimento 
foi aplicado a ferramentas, processos e produtos, 
criando a Revolução Industrial” e servindo à 
alienação criticada por Marx. Na segunda fase, 
de 1880 até o fim da Segunda Guerra Mundial, o 
conhecimento “passou a ser aplicado ao trabalho, 
resultando na Revolução da Produtividade”, 
possibilitando ao proletariado uma renda maior. 
Na terceira fase, iniciada após a Segunda Guerra 
Mundial, “o conhecimento está sendo aplicado ao 
próprio conhecimento”.

Considerado, o conhecimento, como 
mister da universidade, depreende-se, então, 
que o ensino superior é fator gerador de 
competitividade. Portanto, um ensino superior 
que seja capaz de produzir conhecimento de 
forma independente, torna-se ensino superior 
de alta qualidade. Considerando-se que o 
conhecimento é fator de competitividade e é 
fruto do tratamento de dados e informações, não 
é custoso verificar que, em virtude do tráfego 
massivo de dados e informações, se no princípio 
era o verbo, na sociedade contemporânea é a 
sociedade do conhecimento.

A sociedade do conhecimento, segundo 
Karvalics (2013), é a sociedade da informação; 
é a sociedade cuja característica principal é a 
importância capital da informação. Castells 
(2005) denomina a sociedade da informação 
como a sociedade em que a informação é 
a corporificação da própria tecnologia. A 
informação é matéria-prima e resultado. É 
princípio e fim nos processos de produção 
e transformação do próprio conhecimento. 
A Sociedade do conhecimento, por fim, é a 
era da valoração de dados transformados em 
informação; a qual vai atingir o grau de produto 
e diferencial competitivo.

Tratar a informação consiste em 
ir além de signos; é penetrar os significados 
extraindo-lhes significações e, a partir delas, 
construir novas informações. Conforme Castells 

(2005), é característico dessa sociedade ser: a) 
informacional: informação gera conhecimento; 
b) global: alcança todos os mercados; e c) uma 
rede: interação entre estames para todos os 
processos, como a Internet.

Demo (2000, p. 21), entretanto, afirma 
que a educação e a busca pelo conhecimento não 
devem “perder tempo em temer a modernidade”. 
Ele defende que se afirme, o indivíduo, como 
um sujeito histórico moderno, ou seja, “capaz 
de dialogar com a realidade, inserindo-se nela 
como sujeito criativo”. E arremata: “É preciso, 
inclusive, aceitar a presença crescente da 
tecnologia, compreendê-la e comandá-la”.

A universidade e o mercado

A despeito do defende a UNESCO 
(2013) - que a universidade tem papel decisivo 
e que deve contribuir para a solução dos 
problemas nos países - , a universidade é exigida 
pelo mercado de trabalho, para que ela forneça 
mão de obra e faça girar a roda da economia, 
respondendo à sociedade, trabalhando pela 
empregabilidade e, consequentemente, pela 
valorização da oportunidade de ascensão social. 
Este cenário gera, em jovens e adultos, vindos 
do Ensino Médio ou não, uma busca pelo ensino 
superior, para que este supra as necessidades 
pessoais e profissionais e lhes possibilite um 
assentamento social. Verifica-se, conforme 
estudos de Machado Neto (2002), uma tendência 
de, a cada ano, aumentar a procura por vagas no 
ensino superior.

O preocupante é verificar que o 
indivíduo, muitas vezes, busca no ensino superior, 
uma alternativa à (re)colocação profissional 
e social, há outros aspectos, apontados por 
Machado Neto (2002, p. 55-58); trata-se de, 
efetivamente, “aliar a competitividade com a 
geração de empregos”. Mudanças nas relações e 
nas práticas de emprego, ocorridas após o advento 
da globalização, trouxeram, a reboque, aumento 
das taxas de desemprego; busca de soluções com 
vistas ao aumento da competitividade; aumento 
dos níveis de violência, entre outros. Diante 
dos indicadores acima vistos, que apontam uma 
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crescente procura pelo ensino superior, pode-
se verificar que a sociedade entende que um 
maior nível de formação permite, ao sujeito, 
“possibilidades de se colocar no mercado de 
trabalho” (MACHADO NETO, 2002, p. 58-
59). Independentemente da natureza da IES, 
o que se questiona é a qualidade dos serviços 
oferecidos em ensino superior. Prestar serviços 
em educação em nível superior, sobretudo no 
caso do ensino superior brasileiro deve permitir 
ao graduado ir na direção da integração com sua 
comunidade, devolvendo a ela tudo aquilo que se 
produziu em sua formação. O plantel que busca 
uma vaga no ensino superior, na grande maioria 
das vezes, não compreende, ainda, as questões 
que desafiam a universidade, o ensino superior. 
O futuro ingressante olha para questões que 
decidirão se ele vai ingressar ou não no ensino 
superior; chances de ingressar em uma IES 
pública gratuita; possibilidade de custear uma IES 
particular caso não consiga o acesso em uma IES 
gratuita; distância e deslocamentos necessários; 
horários; tempo de formação etc. As ofertas 
existem e, entre todas as IES, há, também, sérias 
propostas de produção de conhecimento, sejam 
as IES públicas ou particulares. Representando, 
atualmente, cerca de 3% de todas as IES 
brasileiras, as IES públicas municipais atendem 
a uma demanda muito menor se comparadas 
às demais IES públicas. E, considerando-se a 
parcela que ainda não obteve acesso ao ensino 
superior, é fácil compreender que as IES públicas 
municipais têm relevante papel a cumprir. A 
situação que decorre de sua natureza jurídica é 
peculiar e limitadora.

O ensino superior no Brasil, que em 
2010 teve a efetivação de 6.765.540 matrículas, 
sendo 5.746.762 no ensino presencial; 992.927 
na educação a distância; 135 na educação 
sequencial a distância; e 25.716 na educação 
sequencial presencial, conforme dados do 
Painel de Controle MEC (2013), é um processo 
de formação que necessita melhorias, de 
forma a garantir a produção de conhecimento 
e a aplicação desse conhecimento na própria 
sociedade, a fim de emancipar o sujeito e sua 
comunidade, promovendo-os à condição de 
cidadania e autossuficiência. E o processo de 

produção de conhecimento, envolve, além da 
própria universidade e do aluno, a figura do 
professor; dessa relação surge a (re)construção 
da significação. Cada aluno, em sua relação com 
a IES e com o professor, faz essa (re)construção 
de forma original e individual e, ao (re)fazer 
seu mapa de conhecimento, indefinidamente, 
acaba por capacitar-se para triagens, articulações 
de conteúdos e organização das informações 
disponíveis. E, nesse processo, se houver a fusão 
entre face cívica, cooperação, solidariedade, 
compromisso ético e demais valores socialmente 
aceitos e relevantes, aí estará materializado o 
conjunto das finalidades da educação. Desta 
forma, a educação, além de um direito, se 
constitui, também, em importante lastro para 
a conquista e o desenvolvimento de outras 
categorias de direitos do sujeito, transformando-o 
em cidadão.

Kliksberg (1998), em sua análise do 
desenvolvimento, aponta a necessidade de a 
sociedade compreender que, além do capital 
natural e do capital dos recursos construídos, 
existem outras formas de capital: o capital humano 
e o capital social. Para o autor, a formação de 
capital humano envolve investimentos na saúde 
e na educação, entre outros. Esse investimento 
gera, como retorno, condições concretas para 
a (re)construção do futuro do sujeito e de sua 
comunidade.

Nesse cenário, aflora a percepção 
acerca do desenvolvimento, entendido por 
Sen e Kliksberg (2010) que ele deve decorrer 
de realidades de capacitação em que recursos 
naturais, tecnologia, recursos financeiros e 
demais recursos decorram do incremento da 
infraestrutura humana (saúde. educação, cultura, 
participação política etc).

Universidade e desenvolvimento

S e n  ( 2 0 0 0 )  d e f e n d e  q u e  o 
desenvolvimento está diretamente associado 
às liberdades e direitos civis, sem ignorar, 
obviamente, fatores econômicos como PNB, 
PIB, aumento de renda pessoal, industrialização, 
avanço tecnológico, modernização social etc.
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Complementando a concepção de 
desenvolvimento de Sen (2000) ao cenário de 
globalização, à luz de Barquero (2002), tem-se 
que o fenômeno da globalização caracteriza-se 
pelo incremento na disputa entre os mercados, o 
que leva países, regiões, e mesmo as cidades, a se 
adequarem econômica, social e culturalmente a 
essa nova conjuntura. O desenvolvimento, nesse 
cenário, na visão de Barquero (2002) opera-se, 
então, de dentro para fora, de forma endógena. 
Nesse cenário, no entendimento de Barquero 
(2002), o desenvolvimento ocorre pela própria 
comunidade, potencializada, empoderada, 
através da atuação de atores públicos e privados.

2 Procedimentos metodológicos

A fim de compreender as expectativas 
do Ingressante nos cursos de graduação do Centro 
Universitário de Franca Uni-FACEF e as realizações 
do Egresso daquela IES, a partir da alavancagem 
permitida pelo conhecimento produzido, 
procurou-se, inicialmente, compreender o perfil 
do Ingressante 2013 e do Egresso.

Este estudo trata-se de estudo de caso, 
por meio da investigação do ser humano. O 
estudo de caso, para Yin (2005, p. 20) é uma 
“estratégia de pesquisa”, que compreende “um 
método que abrange tudo”, em uma investigação, 
em que fenômeno e o contexto quase se 
mimetizam em situações da “vida real” e que 
sua aplicabilidade cabe em casos de “fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais, políticos e de 
grupo, além de outros fenômenos relacionados”.

Decidiu-se pela abordagem qualitativa 
que, nos dizeres de Minayo (2000), consegue 
apreender, das profundezas e dos implícitos, 
as significações que escapam ao quantum, os 
explícitos regulares e os implícitos todos revelam 
aquilo que nem mesmo o objeto tem consciência. 
Assim, conclui-se que estudo de caso é um olhar 
completo sobre o objeto, visto em sua totalidade 
e de forma contextualizada. Verificou-se, de 
forma pacífica, que o estudo de caso colabora 
para a construção do conhecimento de forma 
contributiva e solidária. É característica desse 

método de pesquisa, que o investigador dele lance 
mão sempre que desejar não somente a discussão 
teórica, mas, aprofundar-se naquela realidade, 
investigando o fenômeno de forma socialmente 
contextualizada.

Em um primeiro momento, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica para constituição do 
referencial teórico.

Como segunda etapa, iniciou-se a 
aplicação da pesquisa, no mês de agosto de 
2013, em um pré-teste, foram entregues, em salas 
de aula, cento e cinquenta (150) questionários 
impressos com perguntas abertas e fechadas, 
em uma abordagem qualitativa, para alunos 
ingressantes no ano de 2013, no Uni-FACEF, 
e outros 50 questionários impressos, com o 
mesmo viés, para egressos do Uni-FACEF, em 
duas empresas de Franca (SP). De todos os 
questionários enviados, três semanas depois, 
apenas cinco questionários foram devolvidos, 
respondidos por alunos ingressantes. A etapa 
seguinte constituiu-se da aplicação do questionário 
definitivo. Utilizando-se a ferramenta Google 
Docs (www.docs.google.com), foram enviados, 
por correio eletrônico, e com base no banco de 
dados da IES, 457 questionários para alunos 
ingressantes de todos os cursos de graduação 
do Uni-FACEF, para que fossem respondidos 
online. Do montante de questionários enviados, 
foram respondidos e devolvidos 70 (setenta) 
questionários, que correspondem a 15,31% do 
total enviado. É importante destacar que, embora 
este estudo adote a abordagem quantitativa, não 
são trabalhadas análises estatísticas amostrais. 
Considerou-se, desde o início, que o maior 
número de respostas possíveis permitiria uma 
melhor visão da realidade pesquisada. Em 
relação ao egresso, na etapa seguinte ao pré-
teste, quando nenhum questionário foi devolvido 
respondido, foram enviados, por correio 
eletrônico, utilizando-se a mesma ferramenta 
Google Docs, 135 (cento e trinta e cinco) 
questionários para o egresso, a partir do banco de 
dados da IES. Deste montante, 124 (cento e vinte 
e quatro) foram enviadas para ex-alunos. Esse 
envio aleatório, para alunos egressos, contemplou 
uma média de 14 (catorze) ex-alunos por curso. 



210

5º Seminário de Pesquisa | 2013

Além destes 124 questionários, foram enviados 
outros onze, por meio do mesmo procedimento, 
para egressos à época funcionários e docentes 
do Uni-FACEF, totalizando 135 (cento e trinta e 
cinco) questionários destinados ao Egresso. Até 
o mês de novembro de 2013, quando encerrou-
se o prazo para o recebimento das respostas, 
verificou-se o retorno de 33 (trinta e três) 
questionários respondidos pelo Egresso (o que 
corresponde a 24,44% do total enviado).

Em seguida, na terceira etapa, foram 
analisados os questionários, à luz da Análise de 
Conteúdo, na perspectiva de Bardin (1997) e da 
Análise do Discurso, na perspectiva do Círculo 
de Bakhtin (1993). Para Bardin (1997), a análise 
de conteúdo objetiva a inferência de discursos 
manifestos ou não, regulares ou não. Ainda na 
terceira etapa, procedeu-se à análise do discurso, 
por meio da perspectiva bakhtiniana, que entende 
que a linguagem é elemento constitutivo do 
sujeito, do tempo e do espaço, que recebe o 
nome de cronotopos (BAKHTIN, 1993), que 
podem coexistir e/ou fundirem-se entre si. Nos 
estudos do Círculo de Bakhtin, destacam-se os 
grandes cronotopos (BAKHTIN, 1993, p.349-
357), como:

a) cronotopo do encontro: segundo Bakhtin 
(1993, p. 349), nesse cronotopo “predomina 
o matiz temporal; ele distingue-se por 
um forte grau de intensidade do valor 
emocional”. É através desse cronotopo 
que se pode perceber o momento em que 
o sujeito, desarmado, livre de amarras, 
é afectado por alguma força, valor ou 
sentimento que vai impulsioná-lo em 
direção à sua busca, mesmo que ele 
não tenha clara percepção disso. Por 
esse cronotopo, o sujeito coloca-se em 
conjunção com outros, em sua caminhada. 
O outro cruza os caminhos desse sujeito 
e passa a ser parte - total ou parcial - da(s) 
mudança(s) ocorrida(s) na vida do sujeito. 
Ingressar no Ensino Superior para poder 
contribuir para a sociedade; buscar uma 
graduação para ter novas oportunidades 
no mercado de trabalho são dois exemplos 
desse cronotopo.

b) cronotopo da estrada: Esse cronotopo 
permite a compreensão do lugar (real 
ou fictício) em que o sujeito está e da 
estrada que ele tem a percorrer, a transpor, 
conduzindo-se, dessa forma, a algum lugar 
(destino ou desejo). Para Bakhtin (1993), 
esse cronotopo tem menos intensidade 
que o cronotopo do encontro. A estrada 
expressa os encontros pelo caminho; 
as escolhas e atitudes do indivíduo para 
chegar a determinado ponto ou estado. São 
as aventuras, as ações-plot, as emoções, 
os desdobramentos previsíveis ou não, 
ao longo da jornada do indivíduo. Esse 
cronotopo apresenta tempo e espaço 
onde se desenrolam os encontros que 
mudam a vida dos indivíduos. Participar 
do Trote Solidário e ser impactado por 
ele ou escrever e apresentar um artigo em 
um Fórum de Estudos Multidisciplinares 
do Uni-FACEF são exemplos desse 
cronotopo.

c) cronotopo da soleira: de forte valor 
emocional, esse cronotopo designa as 
situações de “crise e mudança de vida” 
(BAKHTIN, 1993, p. 354). Nesses espaços 
intermediários, encontra-se, o sujeito, 
frente a momentos e situações que 
precedem grandes mudanças e decisões 
que podem alterar definitivamente o rumo 
de suas vidas. Pelo cronotopo da soleira, 
o indivíduo está, metaforicamente, entre 
dois tempos, entre dois espaços, entre 
dois momentos e estágios de sua vida. Dar 
um passo e ir além, vencendo a soleira, 
depende apenas dele, em seu tempo e 
em seu espaço. Por esse cronotopo, algo 
é decidido de forma a mudar a própria 
existência. Decidir-se pelo ingresso no 
ensino superior, para ter uma melhor 
capacitação profissional, é exemplo desse 
cronotopo.

d) cronotopo do tempo: designa o curso do 
tempo (nascimento, vida, morte, floração, 
maturação, degeneração). Individualiza a 
experiência humana, ao longo das etapas 
estabelecidas natural ou socialmente. 
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Entender o acesso ao ensino superior 
como etapa natural após o término do 
ensino médio é uma visão distorcida 
da real função da universidade, mas 
exemplifica a visão espaço-temporal ainda 
não emancipada.

3 Resultados

Após a elaboração do projeto de 
pesquisa e dos questionários que seriam 
empregados junto aos Ingressantes 2013 e aos 
Egressos do Centro Universitário de Franca 
Uni-FACEF, procedeu-se ao envio dos referidos 
questionários e verificou-se a dificuldade que 
existe no levantamento de dados em nosso 
País, considerando-se uma postura de descaso, 
por parte do inquirido, que não cultiva o 
hábito de responder e retornar pesquisas de 
quaisquer naturezas. Uma vez vencido o prazo 
para recebimento dos questionários, partiu-se 
para a análise, que foi feita à luz da Análise 
de Conteúdo e da Análise do Discurso. A 
partir das verificações possíveis, levantou-se 
o perfil e as expectativas do Ingressante 2013: 
menos de 20 anos de idade; solteiro; está em 
sua primeira graduação; trabalha e tem relação 
empregatícia fixa. Ele busca, na formação 
em nível superior, a promessa que o discurso 
capitalista economicista. Esse ingressante, ao 
buscar apenas aquilo que o discurso economicista 
apregoa, parece não compreender que o 
conhecimento - principalmente as possibilidades 
que se abrem por meio do ensino superior - 
emancipa e empodera, impacta pessoas, grupos e 
comunidades, de forma que se acreditem capazes 
de participar, escolher, decidir em relação às 
decisões coletivas, públicas, sociais. Ao buscar o 
Centro Universitário de Franca Uni-FACEF, esse 
ingressante demonstrou, em seus argumentos, 
que dá autoridade aos testemunhos de parentes 
e amigos que, assim, o convenceram a favor do 
Uni-FACEF. A graduação no Uni-FACEF lhe 
permitirá conquistar os benefícios da sociedade 
contemporânea, capitalista e economicista: 
ingressar no mercado/conquistar um bom lugar 
no mercado/conquistar uma remuneração que 

lhe permita participar da sociedade de consumo. 
E ele entende que a graduação do Uni-FACEF é 
capaz de levá-lo a atingir esse objetivo. Verifica-
se, ainda, que as expectativas do Ingressante 2013 
não se constituem, no geral, das visões livres e 
libertadoras apregoadas pelos mais modernos 
entendimentos da educação, da universidade, 
do ensino superior, do desenvolvimento. A 
visão, ainda ultrapassada, está amarrada aos 
conceitos de manutenção do discurso capitalista 
economicista.

Quanto ao Egresso Uni-FACEF, no 
levantamento de seu perfil e de suas realizações, 
verificou-se que: ele tem mais de 40 anos de idade; 
é do sexo masculino (embora, nesse estudo, as 
realizações independam do sexo); é casado; 
graduou-se em Administração (43%), entre 2003 
e 2008 (40%), mas não tem Pós-graduação (57%); 
trabalham (100%) no Comércio (34%), onde é 
funcionário (91%). Esse egresso trabalha na área 
em que se graduou no Uni-FACEF (79%) e 32% 
levaram menos de seis meses para conseguir 
trabalhar na área de sua graduação, sendo que 
46% já trabalhavam à época da conclusão do 
respectivo curso. Dos trinta e três egressos 
que fizeram parte do corpus deste estudo, 
85% se dizem satisfeitos com sua atividade 
profissional, por atuarem em suas áreas e por 
terem alcançado uma boa posição no plano de 
carreira nas organizações em que trabalham. Os 
que se dizem insatisfeitos justificam dizendo 
que a remuneração é baixa ou que não veem 
oportunidade de evolução. Estes argumentos 
iniciais apresentam, neste estudo, um egresso 
sem perspectivas, que se acomodou em situações 
que não lhe dá prazer ou realização e que não lhe 
apresenta possibilidade de crescimento pessoal. 
A opção pelo ensino em nível superior veio 
baseada, tal qual ocorreu com o Ingressante 
2013, veio baseada no discurso estabelecido 
socialmente que defende a necessidade de 
capacitação para o mercado de trabalho via 
ensino superior, como forma de entrar no 
mercado de trabalho e ter melhores condições de 
vida. O discurso de que o mercado exige também 
é responsável pelo entendimento de que só com 
a capacitação pelo ensino superior o sujeito pode 
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vencer na vida. Pela outra via, o entendimento de 
que o ensino superior se destina precipuamente 
à formação para abastecimento das trincheiras 
do mercado de trabalho também está distorcido 
e encobre a função maior da universidade: 
a construção do conhecimento a partir das 
realidades dos envolvidos, de forma a oferecer 
respostas para os dilemas, desafios e problemas 
sociais, visando, principalmente, à emancipação, 
à autonomia e à promoção humana. Para que 
se obtivesse a capacitação, muitos afirmam 
que escolheram o Uni-FACEF pela imagem 
consagrada da IES na comunidade, o que 
resultou de inúmeras indicações de parentes e 
amigos. Entende-se que o Egresso, que, no início 
do processo graduação, alimentou a expectativa 
da formação para ingressar no mercado de 
trabalho, em algum momento de sua jornada, ele 
perdeu a motivação que lhe permitiria (re)avaliar 
as próprias expectativas de vida. Daí, verifica-
se uma acomodação que o mantém, inclusive, 
nas funções que não o deixam satisfeito. Ele 
não demonstra entusiasmo em buscar outras 
alternativas e se mantém acomodado

4 Considerações finais

Conhec ida s  e  r e a f i r madas  a s 
expectativas do Ingressante 2013, do Uni-
FACEF, e compreendidas que elas se constituem 
a partir de um discurso consagrado pela 
sociedade capitalista, ecoado pela família, que 
leva o indivíduo (Ingressante 2013) a almejar 
galgar degraus e, assim, atingir os estamentos 
acima dele, via capacitação para vencer e crescer 
no mercado de trabalho, verifica-se que as 
expectativas não são novas ou surpreendentes. 
Buscar no ensino superior apenas a capacitação 
para o mercado de trabalho é visão estreita 
e limitada. É preciso (re)apresentar para o 
Ingressante 2013 o papel da Universidade, o papel 
do Uni-FACEF. Esse Ingressante, com novas 
possibilidades de relação com o ensino em nível 
superior, será menos propenso à evasão escolar 
e mais propenso às novas e mais enriquecedoras 
expectativas, em relação à sua formação, ao seu 
papel – pessoal e profissionalmente. O Egresso, 
se lhe for possibilitada uma (nova) participação 

no processo de graduação de outros estudantes, 
irá (re)encontrar novas razões para suas novas 
realizações. Fomentar a compreensão do papel 
do ensino superior, enquanto agente provedor de 
capacitações a favor da comunidade, muito além 
da mera capacitação para o mercado de trabalho 
– ainda que estar empregado e consumir faz 
girar a economia, mas isso não significa ganhos 
para a coletividade – é promover, na sociedade, 
a compreensão do real papel da educação.
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