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Apresentação

É com muita satisfação que divulgamos aos interessados e à comunidade acadêmica 
os trabalhos apresentados no X Seminários de Pesquisa, uma disciplina oferecida 
aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Centro 
Universitário Municipal de Franca. A disciplina permite a apresentação e promove a 
discussão dos projetos de pesquisas dos discentes da X turma do programa para uma 
banca formada por professores do Programa e também pelos próprios docentes. O 
principal objetivo é alinhar os temas dos projetos às áreas de conhecimento do programa, 
que são Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional, e Desenvolvimento Social 
e Políticas Públicas. 

Nesta edição, os 7 capítulos da área de Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento 
Regional abordam e discutem temas como a indústria 4.0, o empreendedorismo feminino, 
a mineradora Samarco, a indicação geográfica, a sucessão familiar, os hábitos e crenças 
na administração pública, e finalmente a qualidade de vida e custos impactados na 
hipertensão arterial. 

Esta edição conta ainda com mais 8 capítulos da área de desenvolvimento social e 
políticas públicas. São temas discutidos o desenvolvimento sustentável e os resíduos 
sólidos, a exposição à sífilis em período perinatal, a escola, família e trabalho, a formação 
em medicina e as novas diretrizes curriculares, o banco do povo paulista de Franca, 
literatura e medicina, atividades complementares no ensino jurídico, o ensino superior e 
o desenvolvimento profissional, e finalmente a guinada à esquerda na américa do sul.
 
Boa leitura. 

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: EXPLORANDO A 
APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP

Ana Gabriela Rosa de Andrade Asevedo 

Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
Área de Concentração: “Desenvolvimento Regional”

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Esta pesquisa consiste em um estudo explora-
tório sobre a aplicação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no Município de Franca a 
respeito do desenvolvimento sustentável com 
foco na gestão de resíduos sólidos.
Palavras-Chave: desenvolvimento, 
sustentável, pesquisa exploratória, resíduos 
sólidos, políticas públicas.

a concentrar seus esforços na pro-
moção do crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) deixando de lado as 
questões ambientais. Nesta perspectiva 
o crescimento econômico era visto 
como meio e fim do desenvolvimento 
(OLIVEIRA, 2002).

Foi através desta perspectiva 
histórica que as políticas públicas 
ambientais do Brasil e suas Legislações 
foram embasadas, na tentativa de 
reverter esta realidade. Segundo a 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo (2013), dentre estas 
políticas, estão a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, a Política Nacional de 
Saneamento Básico e a Política Estadual 
de Resíduos Sólidos.

A Política Nacional de Resíduos 

Abstract
This research consists of an exploratory study 
on the application of the National Policy on 
Solid Waste in the Municipality of Franca regar-
ding sustainable development focused on solid 
waste management.
Keywords: development, sustainable, 
exploratory research, solid waste, public 
policies.

1. Introdução

O crescimento do Brasil não pode 
ocorrer em detrimento de uma continua 
e gradativa pressão sobre os recursos 
naturais. O processo econômico tem que 
se servir da natureza de um modo mais 
sustentável, promovendo bem-estar 
humano sem aceitar que seu capital 
natural seja destruído. Assim sendo, o 
Brasil enfrenta o desafio de lutar contra a 
pobreza fazendo simultaneamente uma 
correta consideração sobre os custos 
ambientais envolvidos como parte das 
políticas públicas.

Neste sentido, a busca 
desenfreada pela industrialização 
e pelo desenvolvimento econômico 
levou a maioria dos países do mundo 
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Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, 
regulamentada no mesmo ano, pelo 
Decreto nº 7.404/2010. Contém 
instrumentos importantes para permitir 
o avanço necessário ao País no 
enfrentamento dos principais problemas 
ambientais, sociais e econômicos 
decorrentes do manejo inadequado dos 
resíduos sólidos1, pois reconhece a 
complexidade desta gestão e busca, por 
meio de diversos instrumentos, delinear 
a estratégia nacional para enfrentar os 
problemas existentes e maturar a gestão 
de resíduos sólidos. O Ministério do Meio 
Ambiente prevê a redução na geração de 
resíduos, tendo como proposta a prática 
de hábitos de consumo sustentável 
e um conjunto de instrumentos para 
propiciar o aumento da reciclagem e da 
reutilização dos resíduos sólidos (aquilo 
que tem valor econômico e pode ser reci-
clado ou reaproveitado) e a destinação 
ambientalmente adequada dos rejeitos 
(aquilo que não pode ser reciclado ou 
reutilizado).

Apesar das políticas 
governamentais do Brasil apresentarem 
diversos componentes e estratégias 
relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável, a prática das empresas 
privadas e os trabalhos de inúmeras 
organizações da sociedade civil brasileira 
estão longe de formar um todo coerente, 
o que lhes retira justamente o alcance 
estratégico (ABRAMOVAY, 2010).

O Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 
do Município de Franca-SP (2016), Lei 
nº 8.435, de 14 de setembro de 2016 
afirma que o município apresenta 100% 

de cobertura de manejo e destinação de 
resíduos sólidos gerados na zona urbana. 
Na zona rural representa uma fatia 
pequena da população total (~1,77%), 
algumas comunidades têm coleta regular 
e em outras, os resíduos são depositados 
em containers comunitários. Estima-se 
um total de 73.790 t/ano de resíduos 
sólidos domiciliares (RDO) coletados. 
Todo o resíduo domiciliar coletado é 
encaminhado para o aterro de Resíduos 
Sólidos Domiciliares e Indústrias de 
Franca – Ambientalista Professor Ivan 
Vieira (PMGIRSF, 2016, p. 10).

A presente pesquisa tem como 
objetivo geral explorar a aplicação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
no Município de Franca sob a ótica do 
Desenvolvimento Sustentável com foco 
nos resíduos sólidos. Para tal tem como 
objetivo especifico a contextualizar os 
serviços de gestão dos resíduos sólidos 
do município de Franca-SP e descrever 
a percepção dos gestores quanto 
a aplicação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no município. 

1 Resíduos sólidos: Resíduos nos estados só-
lido e semi-sólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comer-cial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Ficam incluídos nesta definição os lodos pro-
venientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e insta-
lações de controle de poluição, bem como de-
terminados líquidos cujas particularidades tor-
nem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 
isso soluções técnica e economicamente in-
viáveis em face à melhor tecnologia disponível 
(ABNT, 2004).
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2 Referencial Teórico

O desenvolvimento deve ser 
entendido como algo mais complexo 
do que apenas o aumento da produção 
material. De acordo com Sachs (1993), 
para se planejar o desenvolvimento é 
necessário compreender suas cinco 
dimensões de sustentabilidade: social, 
econômica, ecológica, espacial e 
cultural. Para o autor (1993), o objetivo 
da sustentabilidade social é melhorar os 
níveis de distribuição de renda, com a 
finalidade de diminuir a exclusão social 
e a distância (econômica) que separa 
as classes sociais. A sustentabilidade 
econômica diz respeito a aumentos 
na eficiência do sistema, seja na 
alocação de recursos ou na sua gestão. 
Sustentabilidade ecológica concerne 
à preservação do meio ambiente, sem 
comprometer a oferta dos recursos 
naturais necessários à sobrevivência do 
ser humano. A sustentabilidade espacial 
refere-se ao tratamento equilibrado da 
ocupação rural e urbana, assim como 
de uma melhor distribuição territorial das 
atividades econômicas e assentamentos 
humanos. Já a sustentabilidade cultural 
diz respeito à alteração nos modos de 
pensar e agir da sociedade de maneira 
a despertar uma consciência ambiental 
que provoque redução no consumo 
de produtos causadores de impactos 
ambientais.

Segundo Guattari (2007) a 
busca pela sustentabilidade requer 
a articulação entre três registros 
ecológicos: o meio ambiente, as relações 
sociais e a subjetividade humana. 

Somente uma articulação 
éticopolítica entre essas dimensões 
poderia direcionar uma revolução social 
e cultural, reorientando a produção de 
bens materiais e imateriais, reconciliando 
o crescimento econômico com as 
formas de desenvolvimento sustentável 
(VECCHIATTI, 2004).

O mesmo autor (2004) afirma 
que essa realidade ainda está distante. 
Mas não se pode negar que avanços 
foram obtidos no campo das políticas 
públicas desde os anos 70. O início da 
tomada de consciência social sobre 
os inúmeros problemas ambientais 
naquela década conduziu à redação de 
relatórios, cujos objetivos eram essenci-
almente esboçar avaliações globais, 
fazer emergir as questões consideradas 
urgentes e formular recomendações 
imediatas às diferentes instâncias do 
poder político. Desde então, o conceito 
de meio ambiente como objeto de 
pesquisa e de políticas públicas aos 
poucos está se alterando.

Sen (2000) enfatiza que o 
desenvolvimento real e pleno somente 
será alcançado com a expansão das 
liberdades e com a eliminação de 
privações que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercerem 
ponderadamente sua condição de 
agente. É necessário o fortalecimento 
dos atores sociais, assumindo-se que 
o problema do desenvolvimento não 
se traduz simplesmente em carências 
ou precariedade de recursos, mas na 
exigência de oportunidades sociais, 
políticas e econômicas, no sentido dado 
pelo autor de expansão das capacidades 
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humanas e das liberdades sociais. 
O mesmo autor (2000) ressalta 

que as capacidades individuais podem 
ser expandidas através de políticas 
públicas, mas de maneira reflexiva, a 
orientação dessas políticas pode ser 
influenciada pela canalização efetiva 
das capacidades de ação e participação 
popular. Onde o “papel positivo da 
condição de agente livre e sustentável” 
leva, consequentemente à eficácia 
social.

3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia que será 
utilizada neste trabalho caracteriza-se 
como uma pesquisa exploratória, que 
operacionalmente pode ser descrita 
como um “continuum” que, partindo 
de uma situação de pouco ou nenhum 
conhecimento do Universo de Respostas, 
alcance a condição de um conhecimento 
qualitativo autêntico desse mesmo 
universo (PIOVESAN; TEMPORINI, 
1995).

Segundo Minayo, a pesquisa 
qualitativa:

[...] trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis 
(2002, p. 21-22).

Desta forma a metodologia 
qualitativa procura enfocar a dimensão 
social como um mundo de significados 

passível de investigação e a linguagem 
comum ou a “fala” como a matéria-prima 
desta abordagem, a ser contrastada com 
a prática dos sujeitos sociais. Portanto 
realiza uma aproximação fundamental 
e de intimidade entre sujeito e objeto, 
propondo um envolvimento com empatia 
aos motivos, às intenções, aos projetos 
dos atores sociais, a partir dos quais 
as ações, as estruturas e as relações 
tornam-se significativas (MINAYO E 
SANCHES,1993).

Esse estudo será realizado em 
duas etapas; cada uma delas apresenta 
finalidade e metodologia próprias. No 
conjunto, as etapas constituem trabalho 
harmônico e coordenado. Cada etapa se 
apoia nos resultados obtidos na etapa 
anterior. 

A primeira etapa consiste 
na contextualização, para tal foi 
realizado análise documental para 
fins historiográficos em documentos e 
relatórios da Coordenadoria de Meio-
ambiente associada a elaboração de 
diários de campo realizado a partir de 
visitas nos principais locais de descarte 
de lixo no Município de Franca-SP.

A segunda etapa compreende na 
aplicação de entrevistas semiestruturadas 
com os órgãos responsáveis pela gestão 
e gerenciamento dos resíduos sólidos do 
município de Franca-SP. 

3.1 Participantes

A pesquisa contará com a 
participação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável 
(COMDEMA) cujo objetivo principal é 
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a construção, priorização, adequação 
e aprimoramento das políticas públicas 
ligadas ao meio ambiente a partir das 
demandas estabelecidas no município;

1. Com a participação do 
Promotor do meio ambiente, Secretário 
de Serviços Meio Ambiente que são 
responsáveis pela efetividade das ações 
voltadas para assegurar a observância 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e das diretrizes e demais determinações 
estabelecidas nesta Lei e em seu 
regulamento;

2. Com a participação dos órgãos 
responsáveis pela implementação e 
operacionalização integral do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos (ACIF, 
SindiFranca, CREA/CAU, Reciclanip)

3. Com a participação das 
entidades responsáveis pelos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, assim como 
serviços de coleta, armazenamento, 
transporte, transbordo, tratamento ou 
destinação final de resíduos sólidos, ou 
de disposição final de rejeitos (Seleta 
Meio Ambiente, AMBITEC, SESMAM e 
COOPERFRAN).

4. E a participação de órgãos 
fiscalizadores responsáveis pelo 
controle e vigilância da produção, 
armazenamento, transporte e destino 
de resíduos sólidos, bem como do uso 
de técnicas, métodos e instalações 
que comportem risco, efetivo ou po-
tencial, para a qualidade de vida e do 
meio ambiente; (Comissão de Limpeza 
Urbana e Divisão de Fiscalização de 
Obras e Posturas da Prefeitura)

A escolha desses participantes 

levou em conta o papel desempenhado 
por cada um dos atores enquanto 
informantes privilegiados do processo 
relacionado ao desenvolvimento 
ambientalmente sustentável com foco 
na gestão de resíduos sólidos, o que 
distingue também o conjunto das 
questões referenciais formuladas nas 
entrevistas semiestruturadas.

3.2 Coleta de dados 

O desenho da investigação 
determina, em parte, a recolha de 
informação, para tal será utilizado 
neste estudo de caso a entrevista 
semiestruturada, composta por cinco 
roteiros (APÊNDICE A, B, C, D e E).

O roteiro A foi elaborado 
a partir do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável de Franca (SP), através do 
decreto nº 7.628, de 10 de março de 
1999.

O roteiro B foi elaborado a 
partir da análise documental do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Município 
de Franca (SP) de 2016, (ASEVEDO, 
2017) relativo à observância ao conteúdo 
mínimo exigido pelo Art. 19 da Lei nº 
12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, e este tem como alvo 
os gestores públicos.

O roteiro C foi elaborado a 
partir do Art. 20 da Lei nº 12.305/2010 
– Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
e se refere ao Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, e este tem como 
alvo os órgãos responsáveis pela 
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implementação e operacionalização 
integral do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos.

 O roteiro D foi elaborado de 
acordo Lei nº 12.305/2010 – Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e a da Lei 
nº 11.445, de 2007 que estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e para a política federal de 
saneamento básico, e as disposições 
desta Lei e seu regulamento.  Este tem 
como alvo as entidades responsáveis 
pelos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos.

O roteiro E foi elaborado a partir 
do Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, e se refere ao Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
e tem como alvo órgãos fiscalizadores 
responsáveis pelo manejo dos resíduos 
sólidos. 

Sendo a entrevista o 
procedimento mais utilizado no trabalho 
de campo, esta possui propósitos bem 
definidos e tem como o intuito de obter 
informes através das falas dos atores 
sociais (MINAYO, 2002). A entrevista 
será realizada pela pesquisadora com os 
participantes individualmente. Para tanto, 
com o consentimento dos participantes, 
as entrevistas serão gravadas e trans-
critas posteriormente. 

Segundo Duarte (2004) as 
entrevistas são fundamentais quando se 
precisa/deseja mapear práticas, crenças, 
valores de universos sociais específicos, 
mais ou menos bem delimitados, em que 
os conflitos e contradições não estejam 
claramente explicitados. Nesse caso, se 
forem bem realizadas, elas permitirão 

ao pesquisador fazer uma espécie de 
mergulho em profundidade, coletando 
indícios dos modos como cada um 
daqueles sujeitos percebe e significa 
sua realidade e levantando informações 
consistentes que lhe permitam descrever 
e compreender a lógica que preside as 
relações que se estabelecem no interior 
daquele grupo, o que, em geral, é mais 
difícil obter com outros instrumentos de 
coleta de dados.

3.3 Analise de Dados

Os dados coletados nas 
entrevistas serão submetidos à análise 
de conteúdo, que constitui uma 
metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de 
toda classe de documentos e textos. 
Essa análise, conduzindo a descrições 
sistemáticas e qualitativa, ajuda a 
reinterpretar as mensagens e a atingir 
uma compreensão de seus significados 
num nível que vai além de uma leitura 
comum (MORAES, 1999).

Para Minayo (2001), a análise 
de conteúdo é compreendida muito mais 
como um conjunto de técnicas, de análise 
de informações sobre o comportamento 
humano, possibilitando uma aplicação 
bastante variada, e tem duas funções: 
verificação de hipóteses e/ou questões 
e descoberta do que está por trás dos 
conteúdos manifestos. 

Segundo Bardin (2006) a análise 
de conteúdo possui três fases principais: 
1) pré-análise, 2) exploração do material 
e 3) tratamento dos resultados, inferência 
e interpretação.
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3.4 Aspectos Éticos

O estudo foi aprovado pela 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
para Seres Humanos do Uni-FACEF. 
De acordo com as disposições da 
resolução número 466/12 do Ministério 
da Saúde sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos, os seguintes cuidados 
serão seguidos: O pesquisador será 
responsável pela integridade e bem-estar 
dos participantes da pesquisa e obterá o 
consentimento livre e esclarecido (APEN-
DICE F) de todos os participantes antes 
do início da coleta de dados, tratando-
os sempre com dignidade, respeitando-
os em sua autonomia e defendendo-os 
em sua vulnerabilidade. Ele também 
ponderará sobre os riscos e benefícios 
do estudo, garantindo que os danos 
previsíveis serão evitados, observando 
sempre a relevância social da pesquisa 
em termos dos benefícios e vantagens 
para a sociedade. Ainda, aos partici-
pantes, serão assegurados os benefícios 
resultantes do projeto.

4. Resultados Parcial/Final

A Pesquisa está em fase de 
coleta sistemática de dados, conforme o 
método descrito a cima. 

No momento foram realizadas, 
oito entrevistas, que estão sendo 
transcritas e passam pela fase de pré-
analise, onde estão sendo organizadas 
com o objetivo de torná-las operacionais, 
para sistematizar as ideias iniciais. 

5. Considerações Parcial/Final

O presente trabalho visa 
cumprir os objetivos iniciais, explorando 
a aplicação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no Município de 
Franca sob a ótica do Desenvolvimento 
Sustentável e foi possível constatar até 
o presente momento que os gestores 
refletem uma pré-disposição para mu-
danças, indicando intenções e metas. 
No entanto, ainda se mostra ineficiente 
no que se refere a ações e medidas 
saneadoras para os passivos ambientais.

Apesar de estar em fase inicial, 
a pesquisa já deixa evidente o fato dos 
resíduos sólidos ainda serem um dos 
principais problemas socioambientais 
do Brasil, portanto um dos temas 
mais relevantes a serem estudados e 
analisados na atualidade.
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Resumo
A sífilis é uma epidemia mundial, e apesar de 
todos os esforços, conhecimentos bem estabe-
lecidos e políticas públicas ainda não conse-
guimos diminuir os casos de Sífilis congênita 
de acordo com as metas estabelecidas pela 
OMS.
Palavras-Chave: sífilis, sifilis congênita, 
políticas públicas e determinantes sociais.

A região das Américas apresenta a 
segunda maior prevalência de sífilis na 
gestação e o terceiro maior número de 
casos (DOMINGUES, 2016).

Grande parte das ges¬tantes 
não realiza o teste para sífilis, e as que o 
fazem não são tratadas adequadamente 
ou sequer recebem tratamento. 
Aproximadamente 50% das gestantes 
não tratadas ou inadequadamente 
tratadas podem transmitir a doença ao 
concepto, levando a resultados adversos 
como morte fetal, morte neonatal, 
prematuridade, baixo peso ao nascer ou 
infecção congênita (NONATO, 2015).

Ao contrário de muitas infecções 
neonatais, a sífilis congênita é uma 
doença evitável que pode ser eliminada 
graças a detecção pré-natal eficaz, 

Abstract
Syphilis is a worldwide epidemic,  and despite 
all efforts, well estabilished knowledge and pub-
lic policy, we have not yet been able to reduce 
cases of congenital syphilis according syphilis 
according to the goals established by WHO
Keywords: syphilis, congenital syphilis, 
public policy.

1. Introdução

A sífilis congênita é o resultado 
da disseminação hematogênica do 
Treponema pallidum, da gestante 
infectada não tratada ou inadequadamente 
tratada para seu concepto, geralmente 
por via transplacentária (MS-2015).

Mundialmente, a sífilis ainda 
afeta um número elevado de gestantes. 
Estima-se que, em 2008, cerca de 1,36 
milhão (IC95%: 1,16-1,56) de ges¬tantes 
apresentavam sífilis ativa, em todo 
mundo, com mais de meio milhão de 
desfechos negativos, representados por 
perdas fetais com 22 ou mais semanas 
gestacionais, óbitos neonatais, recém-
natos prematuros ou com baixo peso 
ao nascer e recémnatos infectados. 
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e tratamento das mulheres grávidas 
infectadas. A eliminação da sífilis 
congênita reduziria o número de abortos, 
natimortos, lactentes prematuros e de 
baixo peso ao nascimento, e mortes 
perinatais, contribuindo assim para 
atingir os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (OMS-2015).

Os principais fatores que 
determinam a probabilidade de 
transmissão vertical do Treponema 
pallidum são o estágio da sífilis na mãe e 
a duração da exposição do feto no útero. 
Ocorre aborto espontâneo, natimorto ou 
morte perinatal em aproximadamente 
40% dos conceptos infectados a partir de 
mães com sífilis precoce, não tratadas. 
Mais de 50% das crianças infectadas 
são assintomáticas ao nascimento, 
com surgimento dos primeiros sintomas 
durante os primeiros três meses de 
vida, por isso é importante a triagem da 
gestante na maternidade. A transmissão 
da sífilis pode ocorrer em qualquer fase da 
doença, mas é bem maior na fase inicial 
da infecção e mais gravemente o feto 
será atingido. Inversamente, a infecção 
antiga leva à formação progressiva de 
anticorpos pela mãe, o que atenuará 
a infecção no concepto, produzindo 
lesões mais tardias na criança. A taxa 
de transmissão vertical em mulheres 
não tratadas é de 70 a 100%, nas fases 
primárias e secundárias da doença, e de 
aproximadamente 30% nas fases tardias 
da infecção materna (latente ou terciária) 
(OMS- 2007).

Em 1986, a sífilis congênita (SC) 
se tornou uma doença de notificação 
compulsória, e, em 1993, foi proposta 

pelos países latino-americanos o controle 
da doença, considerada problema de 
saúde pública, pretendendo-se atingir 
a incidência de um ou menos casos 
em mil nascidos vivos. Mesmo com 
a disponibilidade de guias clínicos, 
testes diagnósticos e terapia da sífilis 
na gestação, a tentativa em eliminar 
a SC não obteve êxito, já que ainda 
não se atingiu a incidência almejada. 
Paradoxalmente, visto ser um dado de 
extrema valia para o contexto da doença 
congênita, somente em 2005 a sífilis em 
gestantes entrou para a lista de agravos 
de notificação compulsória (MS-2007).

Desde 1986 o país notifica 
casos de sífilis congênita e produz 
boletins epidemiológicos anuais, por 
recomendação da OMS, que tem por 
objetivo mapear a doença, identificar 
as principais áreas de ocorrência, 
populações atingidas e número de mortes 
em todo território nacional (MIZEVSKI et 
al., 2017; MAGALHÃES et al., 2013). 

De acordo com os autores 
Mizevski et.al (2017) estimativas da OMS 
revelaram uma taxa de transmissão 
vertical de sífilis de 25% no Brasil em 
2004, acometendo aproximadamente 49 
mil gestantes e 12 mil nascidos vivos. 
Com a realização do diagnóstico da sífilis 
e tratamento adequado da gestante e 
de seu parceiro, durante o pré-natal, é 
possível reduzir a incidência de sífilis 
congênita para até 0,5 casos por mil 
nascidos vivos. Para tanto, o Ministério 
da Saúde tem investido em humanização 
(HUMANIZA-SUS), Rede Cegonha e 
UNAIDS, com o objetivo de melhorar a 
qualidade do pré-natal; capacitação dos 
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profissionais para abordagem adequada 
dos casos; disponibilização de testes 
rápidos para facilitar o diagnóstico da 
doença; e fornecimento da medicação 
para tratamento adequado (BRASIL, 
2015; BRASIL, 2010).

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 2007) definiu a eliminação 
da sífilis congênita como prioritária, 
e adotou como meta a redução da 
incidência da doença a 0,5 ou menos 
casos por 1.000 nascidos vivos até o ano 
de 2015.

O principal fator responsável pela 
elevada incidência da sífilis congênita 
em todo o mundo é a assistência pré-
natal inadequada. Outros estudos 
também asso¬ciam a doença à pobreza, 
infecção pelo HIV, abuso de drogas 
e subutilização do sistema de saúde. 
Os fatores de risco individuais incluem 
gestantes adolescentes, raça/cor não 
branca, baixa escolaridade, história de 
doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), história de sífilis em gestações 
anteriores, múltiplos parceiros e baixa 
renda. Além da garantia do acesso 
ao serviço de saúde, a qualidade da 
assistência pré-natal e no momento do 
parto é determinante para a redução 
da incidência de sífilis congênita (RO-
DRIGUES, 2004).

 Apesar de todas as medidas 
adotadas pelo Ministério da Saúde, os 
casos de suspeita de sífilis congênita 
continuam aumentando, principalmente 
devido ao tratamento inadequado das 
gestantes e seus parceiros, o que 
leva a risco maior de doença, maior 
necessidade de exames diagnósticos 

invasivos no recém-nascido e necessi-
dade de tratamento neste pacientes.

O Ministério da Saúde, em 2017, 
determinou estratégias de controle para 
sífilis congênita, que devem garantir que:

• Todas as gestantes recebam 
assistência pré-natal e a 
triagem para sífilis seja 
incluída como rotina a 
todas as gestantes e seus 
parceiros;

• Seja realizado VDRL de 
rotina na primeira consulta 
(na fase inicial da gestação), 
no início do terceiro tri-
mestre e no momento do 
parto;

• O tratamento deve estar 
disponível a todas as 
gestantes infectadas e seus 
parceiros;

• Os casos de sífilis materna 
e congênita sejam 
devidamente tratados e 
notificados à vigilância 
epidemiológica.

Considerando o exposto acima, 
é inevitável perguntar por quê as políticas 
públicas desenvolvidas para controle 
da Sífilis Congênita não conseguiram 
solucionar o problema? Antes disso, 
para desenvolver este estudo, faz-se 
necessário saber qual a prevalência e 
os fatores de riscos associados da sífilis 
congênita em Franca/SP.



18

SOUZA, A.C.J.; CESARIO, R.R. Fatores Associados à Exposição a Sífilis no Período Perinatal em 
Franca e o Desenvolvimento Regional. In: Souza, A.C.J & Cesário, R.R. (Org.). 10º. Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2018. 15-33p.; 202p

2. Referencial Teórico

O referencial teórico pesquisado 
foram Diretrizes e publicações do 
Ministério da Saúde, objetivos do 
desenvolvimento sustentável da 
Organização das Nações Unidas, vários 
artigos publicados nos últimos  anos 
sobre Sífilis congênita, políticas públicas 
e determinantes sociais que repre-
sentam correntes teóricas e autores mais 
importantes para desenvolver o projeto 
de mestrado.

3. Procedimentos Metodológicos

Objetivo Geral

Descrever a prevalência e 
fatores associados à exposição de 
recém-nascidos à Sífilis na cidade de 
Franca.

Objetivos Específicos

-Descrever a prevalência da 
Sífilis Congênita notificada no município 
de Franca;

-Descrever a prevalência de 
Sífilis em gestantes no município de 
Franca;

-Conhecer os fatores associados 
à exposição de recém-nascidos a sífilis 
no município de Franca.

Este estudo qualiquantitativo 
será estruturado em duas etapas.

Inicialmente será realizado 
estudo descritivo, transversal e 
exploratório para levantar o número de 
casos de sífilis congênita confirmada e 

número de crianças expostas a sífilis no 
Município de Franca, levantamento a ser 
realizado junto à Vigilância Epidemioló-
gica do município nos últimos dez anos, 
através de análise de documentação 
deste órgão. 

Em seguida, será feito um estudo 
descritivo e exploratório na principal 
maternidade da cidade, localizada na 
Santa Casa de Misericórdia de Franca, 
sendo a única maternidade pública 
deste município. Serão entrevistadas 
todas as gestantes com diagnóstico 
de sífilis na gestação, confirmados 
por exames laboratoriais no pré-natal, 
quando possível, e na maternidade, e 
também por revisão dos dados do cartão 
de pré-natal e dados de prontuário da 
maternidade. O estudo será realizado 
durante quatro meses, no ano de 2018, 
sendo a amostra por conveniência. 
As variáveis incluem informações da 
identificação da gestante, dados do pré-
natal, da abordagem da sífilis, orienta-
ções dadas às pacientes abordadas, 
a qualidade dos dados presentes no 
cartão da gestante e seu prontuário e 
informações dos recém-nascidos, até a 
alta da instituição.

Será elaborado um questionário 
estruturado, de perguntas abertas e 
fechadas, a ser aplicado às gestantes 
com sorologia positiva para Sífilis durante 
o pré-natal e no momento do parto, 
analisando a qualidade da assistência 
durante pré-natal e na maternidade e 
quais as dificuldades encontradas para 
tratamento desta infecção na parturiente 
e seu parceiro, desta maneira levantando 
as principais dificuldades e falhas na 
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assistência, que dificultariam o controle 
desta patologia na região.

4. Resultados Parcial/Final

Após revisão bibliográfica 
sobre a Sífilis Congênita e as políticas 
públicas desenvolvidas para controle 
desta patologia, é descrito que uma das 
principais causas de falha em reduzir 
os casos de SC é falha na atenção 
ao pré-natal. Este estudo buscará 
identificar a prevalência da SC e os 
fatores de risco associados aos casos 
atendidos na Santa Casa de Franca, no 
período escolhido. Espera-se também 
levantar, por meio das entrevistas com 
as gestantes, quais os pontos falhos 
na abordagem desta doença, avaliando 
desde o acesso às consultas de pré-
natal, disponibilidade de exames para 
diagnosticar esta enfermidade na 
gestante e seus parceiros, fornecimento 
de medicação adequada e a orientação 
sobre os riscos a que a gestante e seu 
feto estão expostos; podendo assim 
buscar soluções práticas para otimizar as 
medidas para controle desta patologia.

5. Sifilis 

A sífilis é uma doença infecto 
contagiosa de caráter sistêmico, aguda 
e que pode evoluir para forma crônica se 
não for adequadamente tratada, curável 
e que tem como único hospedeiro o ser 
humano.  É causada pelo Treponema 
pallidum, uma bactéria Gram-negativa 
do grupo das espiroquetas, descoberta 
em 1905 (MS- 2015)

A descoberta do Treponema 
pallidum por Schaudinn e Hoffmann em 
03 de março de 1905 foi influenciada 
pela comunicação de Siegel, sobre a 
descoberta do agente etiológico da sífilis. 
A descoberta foi passo inicial  e nos 
anos seguintes , foram desenvolvidos 
procedimentos para realizar o dignóstico 
e estabelecer terapêutica adequada para 
os casos de sífilis (SOUZA, 2005).

Na era pré-antibiótica, evoluía 
para forma crônica, prolongada, dolorosa 
e que em fases avançadas acometia 
todos os sistemas do organismo, com 
acometimento cardiovascular e de 
sistema nervoso, sendo extremamente 
temida e muito estigmatizada. Com a 
introdução dos antibióticos, de maneira 
especial a penicilina, a sífilis se tornou 
uma doença de fácil tratamento e com 
elevada taxa de cura (PINHEIRO, 2008).

A sífilis pode ser adquirida pelo 
contato sexual com parceiro infectado, 
por meio de transfusão de sangue 
contaminado, contato com lesões muco-
cutâneas rico em treponemas e via 
transplacentária, também conhecida 
como transmissão vertical (SMELTZER, 
BARE, 2005).   

  
Treponema pallidum

Treponema pallidum subespécie 
pallidum, o agente da sífilis, é uma 
espiroqueta do gênero Treponema  
pertencente à ordem  das Spirochaetales. 
Esta subdivide-se em duas famílias – 
Spirochataceae e Leptospiraceae-e 
em sete gêneros, dos quais apenas 
os gêneros Treponema, Borrelia e 
Leptospiras, tem interesse médico, 
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por serem capazes de causar doença, 
especialmente no ser humano (PASTER, 
1998).

Este microrganismo tem forma 
de hélice com espiras ou ondas regulares, 
de 5-15 um ao longo do eixo longitudinal 
e 0,16 a 0,20um de diâmetro. Apresenta 
dupla membrana, compartilhando 
características tanto com bactérias que 
coram negativamente como aquelas que 
o fazem positivamente pela coloração de 
Gram (CASTRO, 2004).

Patogênese:

O treponema pallidum penetra 
no organismo através das superfícies 
mucosas intactas ou em soluções de 
continuidade da pele após contato 
direto. Antes do início das manifestações 
clínicas, a bactéria inicia a sua 
multiplicação local, e logo após se  dis-
semina pelos vasos sanguíneos e pelos 
vasos linfáticos para todo organismo 
(CASTRO, 2004 ).

Após contato, a resposta imune 
local resulta em ulceração no local de 
inoculação, geralmente em região de 
genitália, que é indolor e pode passar 
despercebida principalmente em 
mulheres, enquanto a disseminação 
sistêmica resulta na produção de 
complexos imunes circulantes que 
podem se depositar em qualquer órgão. 
Entretanto a imunidade humoral não é 
protetora. A imunidade celular ocorre 
em uma fase mais tardia, permitindo ao 
Treponema pallidum que se multiplique 
e sobreviva por longos períodos 
levando a evolução crônica da doença 

(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).
O treponema se caracteriza 

pela sua alta capacidade de invasão e 
baixa toxicidade e sua característica 
de sacarolhas lhe confere mobilidade 
que permite sua disseminação 
hematogênica, aderência e penetração 
das camadas do epitélio e de outras 
barreiras do hospedeiro, assim como 
sua capacidade em evadir-se do sistema 
imune que permite sua disseminação e 
colonização persistentes (NORRIS et al, 
2001 ).

A disseminação hematogênica, 
na evolução crônica da infecção, pode 
levar a acometimento de vários órgãos a 
distância como o sistema nervoso central, 
levando a meningite ou neurossífilis, que 
pode evoluir com demência e sequelas 
neurológicas severas. Também pode 
apresentar acometimento do sistema 
cardiovascular, sífilis cardiovascular, e 
outros órgãos no seu estádio crônico 
tardio (TRAMONT, 1995).

A infectividade da sífilis por 
transmissão sexual é maior, cerca de 
60%, nos estágios iniciais, sífilis primária, 
secundária e latente recente, diminuindo 
gradualmente com o passar do tempo, 
nas formas latente tardia e terciária.  
Essa maior transmissibili-dade na sífilis 
primária e secundária explica-se pela 
intensa multiplicação do patógeno e pela 
riqueza de treponemas nas lesões destas 
apresentações. Essas lesões são raras 
ou inexistentes por volta do segundo ano 
da infecção. A maioria das pessoas com 
sífilis tende a não ter conhecimento da 
infecção, principalmente em mulheres, 
em que as lesões podem ocorrer na região 
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intravaginal e colo de útero, podendo 
transmiti-la aos seus contatos sexuais 
na fase primária. Isso ocorre devido à 
ausência ou escassez de sintomatologia, 
dependendo do estágio da infecção. 
Quando não tratada ou tratada de 
maneira inadequada, pode evoluir para 
formas mais graves, comprometendo 
especialmente os sistemas nervoso 
e cardiovascular. A transmissão por 
transfusão de sangue ou derivados pode 
ocorrer, mas com o controle rigoroso 
realizado pelos hemocentros, com 
triagens sorológicas adequadas nestes 
serviços, à contaminação por esta via 
tornou-se rara (MS, 2016) 

  A OMS referiu em 2004, 
que a sífilis ainda apresenta sua 
incidência em crescente no Brasil, e 
por isso se mantem como importante 
problema de saúde pública. Apesar 
das políticas públicas divulgadas, o 
Mi-nistério da Saúde divulgou nesta 
ocasião, que as IST representavam a 
quinta causa mais comum de consultas 
médicas no Brasil, sendo que dentre 
todas IST causadas por bactérias, a 
sífilis é a mais prevalente no país ( MS, 
2004). A doença não tem predileção 
racial ou de gênero, associa-se a fatores 
socioeconômicos, sendo mais frequentes 
em classe mais baixas, também associ-
ada a condições de higiene precária e 
principalmente a comportamento sexual 
de risco (VERONESI, 2015). 

Em 2016 , segundo informações 
presentes no boletim epidemiológico do 
ministério da saúde, a maior parte das 
notificações de sifilis adquirida ocorreu 
em indivíduos entre 20 e 29 anos 

(34,1%), seguidos daqueles na faixa 
entre 30 e 39 anos de idade (22,1%). 
As notificações de indivíduos nas faixas 
de 13 a 19 anos e 20 a 29 anos vem 
apresentando tendência de aumento 
desde 2010.  Entre 2010 e 2016, o incre-
mento no percentual da faixa etária de 
13 a 19 anos foi de 39,9% e na faixa 
etária de 20 a 29 anos foi de 13,8%. Nas 
demais faixas descritas a notificação se 
mantém estável. (MS,2016).

6. Sífilis na gestante

O diagnóstico de sífilis primária 
em mulheres é de difícil detecção, 
uma vez que o cancro duro não causa 
sintomas e está geralmente localizado 
na parede vaginal, cérvix ou períneo. O 
elevado percentual de diagnóstico de 
sífilis primária indica que possa haver 
classificação inadequada. Ressalta-se 
que possíveis erros de classificação 
podem levar a tratamentos inadequados, 
e que, na ausência de sinais clínicos e 
na impossibilidade de estabelecer a 
evolução da doença, a classificação 
adequada é sífilis de duração 
indeterminada ou ignorada, sendo, 
portanto, preconizado o tratamento com 
três doses de penicilina benzatina. (MS, 
2017).

A sífilis na gestação é um grave 
problema de saúde pública, responsável 
por altos índices morbimortalidade 
intrauterina, tem sido o foco de atenção 
de inúmeras publicações pelo ministério 
da saúde, sem que isso tenha ajudado no 
controle desta endemia (MAGALHÃES, 
2011).
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Segundo estimativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
ocorrem 340 milhões de casos de 
doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) no mundo por ano, entre as quais 
12 milhões são de sífilis e, em 90% 
dos casos, acontecendo em países em 
desenvolvimento (WHO, 2011).

A notificação é a comunicação, 
realizada por profissional de saúde ou 
qualquer cidadão, feita à autoridade 
sanitária, de doença ou agravo à saúde. 
Sua confiabilidade é dependente da 
capacidade dos profissionais de saú-
de diagnosticarem corretamente esses 
eventos. Para isso, eles devem ser 
capacitados e ter conhecimento das 
normas técnicas ou normatizações, como 
a definição de caso.  A definição de caso 
é fundamental para a vigilância epide-
miológica, possibilitando a identificação 
de indivíduos que apresentam um 
agravo ou doença de interesse, de 
forma a padronizar critérios para o 
monitoramento das condições de saúde 
e para a descrição da ocorrência desse 
evento. O objetivo principal é tornar 
comparáveis os critérios que regulam a 
entrada de casos no sistema (PAZ, 2004; 
KOMKA, 2007).

A sífilis na gestante é um agravo 
de notificação compulsória para fins 
de vigilância epidemiológica desde 
2005 e estima-se que apenas 32% dos 
casos são notificados, refletindo uma 
importante deficiência na qualidade dos 
serviços de assistência ao pré-natal e ao 
parto (MS, 2007).

Quando adquirida durante 
a gestação, a sífilis pode levar ao 

abortamento espontâneo, morte fetal 
ou neonatal, prematuridade e graves 
danos à saúde do concepto, como 
o comprometimento oftalmológico, 
auditivo e neurológico (BEKSINSKA, 
2002; AZULAY 2006). 

Na nota informativa nº 
2-SEI/2017-DIAHV/SVS/MS emitida pelo 
departamento de Vigilância, prevenção 
e controle das IST, em outubro de 2017, 
em conformidade com o art.8º da Lei nº 
6.259, diante da necessidade de diminuir 
a subnotificação dos casos de mulhe-
res com diagnostico de sífilis durante o 
pré-natal, parto ou puerpério, devem ser 
notificadas como sífilis em gestantes e 
não como sífilis adquirida (MS 2017).

A definição da sífilis em 
gestantes é dividida em três situações. 
As primeiras estão incluídas as mulheres 
assintomáticas para sífilis, que durante o 
pré-natal, parto ou puerpério apresente 
pelo menos um teste reagente, que pode 
ser treponêmico ou não, que não tenha 
história de tratamento prévio para sífilis. 
A segunda situação incluiria a mulher 
sintomática para sífilis, durante pré-natal 
apresente pelo menos 1 teste reagente 
para sífilis , treponemico ou não, em 
qualquer titulação. E a terceira situação 
engloba as mulheres que durante o pré-
natal, parto e puerpério apresente teste 
não treponemico reagente com qualquer 
titulação e teste treponêmico reagente, 
independente de sintomatologias da 
sifilis e tratamento prévio. Os casos 
confirmados de cicatriz sorológica não 
devem ser notificados (LUMBIGANON, 
2002). 

O não tratamento da 



23

SOUZA, A.C.J.; CESARIO, R.R. Fatores Associados à Exposição a Sífilis no Período Perinatal em 
Franca e o Desenvolvimento Regional. In: Souza, A.C.J & Cesário, R.R. (Org.). 10º. Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2018. 15-33p.; 202p

infecção materna recente implica em 
contaminação do feto em 80 a 100% dos 
casos, enquanto a sífilis materna tardia 
não tratada pode acarretar infecção fetal 
com frequência de, aproximadamente, 
30%. E mesmo após tratadas, as 
mulheres que tiveram sífilis durante a 
gestação apresentam um risco mai-
or para resultados adversos quando 
comparadas com mulheres sem história 
de infecção (LUMBIGANON, 2002). 

Quanto mais avançada a doença 
materna, menor é o risco de transmissão, 
assim como a cada gestação sucessiva, 
a mulher não tratada vai diminuindo essa 
chance sem, contudo eliminar os riscos 
desta patologia para o  feto (WHO, 2004). 

Grande parte das mulheres 
infectadas tem seu diagnóstico durante 
o pré-natal e no momento do parto. 
No entanto, observa-se que entre 38% 
e 48% das gestantes ainda chegam 
às maternidades sem resultados de 
sorologias importantes como a sífilis, 
toxoplasmose e HIV do pré-natal, 
necessitando assim de testes rápidos no 
momento do parto, que podem impedir 
que as ações preventivas da transmissão 
vertical sejam realizadas (ROMANELLI, 
2006). 

O Ministério da Saúde (MS) 
chama a atenção para importância 
do início do Pré-natal na fase inicial 
da gestação e realização de exames 
sorológicos já na primeira consulta, para 
desta maneira otimizar a qualidade dos 
serviços de saúde que acompanham as 
gestantes. As recomendações do MS é 
realizar dois testes não treponêmicos 
durante o período gestacional, um 

no primeiro trimestre, que deve ser 
solicitado, preferencialmente, já na 
primeira consulta, e outro no terceiro 
trimestre, na 28a semana. A realização 
do VDRL no início do terceiro trimestre 
permite que o tratamento materno seja 
realizado e concluído até 30 dias antes 
do parto, que corresponde ao intervalo 
mínimo para que o recémnascido seja 
considerado tratado intraútero (MS 
2006). 

Nas gestantes positivas é 
mandatória a realização de exames 
de controle mensal para avaliar se o 
tratamento foi realizado de maneira 
adequada e cura até o parto, além 
disso, muito importante a orientação 
das pacientes quanto as possíveis 
complicações para seu concepto e 
também tentar garantir o tratamento 
adequado de seus parceiros a fim de 
evitar reinfecções. Além disso, asse-
gurar a testagem de mulheres internadas 
para curetagem pósaborto. Os baixos 
títulos devem ser confirmados com o 
teste treponêmico, sempre que possível, 
e na impossibilidade de realizá-lo, todos 
os títulos devem ser assumidos como 
doença ativa e as mulheres tratadas como 
portadoras de sífilis, sendo fundamental 
checar história de diagnóstico anterior 
para a sífilis ou tratamento prévio para 
essa patologia (MS, 2000). 

Os principais fatores que 
determinam a transmissão vertical da 
sífilis são o estágio da sífilis na mãe e a 
duração da exposição do feto no útero. 
Portanto, a transmissão será maior nas 
fases iniciais da doença, sífilis primária e 
secundária, quando há mais espiroquetas 
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na circulação. A taxa de transmissão é 
de 70 a 100% nestas situações, caindo 
para 40% na fase latente recente e 10% 
na latente tardia (MS, 2006). 

Em vários trabalhos na literatura 
descrevem-se os principais fatores 
associados à ocorrência da sífilis 
congênita entre as gestantes que foram 
a idade materna menor de 20 anos, baixa 
escolaridade, início tardio do pré-natal e 
ter realizado menos de seis consultas, não 
realização do VDRL e título do primeiro e 
do último VDRL igual ou superior a 1:8. 
A gravidez na adolescência, geralmente 
não planejada, além de condições de 
vida desfavoráveis, contribui para o 
início tardio do pré-natal, que dificulta a 
abordagem adequada da sífilis nestes 
casos. Outro fator descrito é a baixa 
condição socioeconômica, que podem 
estar associada a baixa escolaridade, 
maior exposição e risco pela área em 
que residem. A captação precoce e a 
adesão da gestante ao pré-natal, assim 
como uma assistência de qualidade, dão 
oportunidade à gestante de receber infor-
mações e orientações que lhe permitam 
prevenir uma gravidez não planejada e 
proteger-se de infecções sexualmente 
transmissíveis. (NONATO, 2015). 

Em estudo realizado por Nonato 
(2006), chama a atenção o fato de mais 
da metade das gestantes terem realizado 
o VDRL tardiamente, aumentando em 
1,68 vezes o risco de sífilis congênita, o 
que aponta falha importante na qualidade 
da assistência. Entre as gestantes que 
realizaram mais de uma sorologia para 
sífilis, o título do último exame manteve 
elevado em 54,9%, aumentando em 

duas vezes o risco da doença congênita 
que pode significar gestante não tratada 
ou inadequadamente tratada, ou mesmo 
uma reinfecção (NONATO, 2015). 

Lin e cols. relataram que mães 
com títulos do teste não treponêmico 
elevados tinham maior risco de transmitir 
a infecção para seus filhos, enquanto, 
Vasquez e cols. encontraram associação 
de altos títulos com menor peso ao 
nascimento (NONATO, 2015).

Apesar do MS ter disponibilizado 
e publicado protocolos e diretrizes 
assistenciais bem estabelecidos para 
combate da sífilis em gestantes e 
da infecção congênita, e também ter 
melhorado o acesso aos diagnósticos e 
tratamento da lues nas UBS em grande 
parte de todo território nacional, ainda 
persistem dificuldades para controle des-
ta patologia. Dentre essas dificuldades, 
temos o tratamento do(s) parceiro(s), 
que é um grande desafio para o controle 
da sífilis congênita no país. Desde 
2011, foi proposto pelo MS o pré-natal 
do homem, que tinha por objetivo a 
realização de exames preventivos e 
detecção de doenças que poderiam 
comprometer a saúde do mesmo e 
também de sua parceira e do feto. Além 
de facilitar o acesso às consultas de 
pré-natal, flexibilizando horários e locais 
de atendimento, deveria ainda facilitar 
a realização de exames e acesso aos 
tratamentos adequados (BENAZZI, 
2011).

Trevisan et al., (2002) relatam 
que: 
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A atenção voltada aos cuidados 
da gestante deixa clara o respeito 
à cidadania feminina mostrando 
o grau de desenvolvimento da 
sociedade. A doença tem como 
determinante não apenas a 
condição socioeconômica de 
uma determinada população, mas 
também os cuidados oferecidos 
pela assistência de saúde que 
refletem a estrutura daquela 
comunidade (TREVISAN et al., 
2002).

Apesar de a gestação ser 
um processo fisiológico, é importante 
destacar a necessidade de um pré-
natal de qualidade para que se possa 
diminuir a morbidade e a mortalidade 
deste período, existem várias mudanças 
funcionais e diversos eventos que 
podem comprometer a saúde da ges-
tante e de seu concepto, que se forem 
diagnosticadas e tratadas em tempo 
adequado podem evitar complicações e 
sequelas graves (MS, 2012). 

A capacitação periódica dos 
profissionais de saúde que atuam na 
assistência pré-natal permite melhor 
abordagem das metas estabelecidas 
pelos programas de saúde pública, com 
ênfase para necessidade de melhorar as 
informações e orientações das gestantes 
sobre hábitos saudáveis  e medidas para 
diminuir os riscos para seu feto, e assim 
diminuir sua ansiedade e insegurança 
durante o período de gestação até o 
parto (ANDREUCCI, 2011).

Uma das medidas adotadas 
foi a notificação dos casos de sífilis em 
gestantes ter se tornado compulsória, 
que é um instrumento fundamental para 
monitoramento do problema e das ações 
implantadas. Em um estudo recente  

realizado em Fortaleza , foi descrito 
que a maioria dos profissionais médicos 
e enfermeiros,  demonstraram co-
nhecimento de que a sífilis na gestação é 
considerada de notificação compulsória( 
82,2%), entretanto são poucos os que a 
notificam. Apesar de estes profissionais 
serem responsáveis pelo diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento das 
gestantes com VDRL reagentes, mais 
da metade destes nunca tinham sido 
treinados para abordagem da sífilis, 
o que deixa clara a necessidade de 
desenvolver estratégias metodológicas 
interessantes para envolver estes 
agentes na sua melhor capacitação para 
a assistência do pré-natal, em especial 
da sífilis. Esta medida diminui as 
condutas inapropriadas no atendimento à 
população, porém faz-se necessário que 
elas sejam reconhecidas e valorizadas 
pelos profissionais da assistência e que 
eles se sintam motivados a realiza-lo 
(SILVA, 2014). 

A Secretaria de Vigilância em 
Saúde, publicou em 2014, que a maior 
parte dos casos de sífilis congênita 
ocorreu em crianças cujas mães têm 
entre 20 e 29 anos de idade (50,2%) e 
possuem escolaridade entre a 5ª e a 8ª 
série incompleta (24,7%). Em relação 
à raça/cor das mães das crianças com 
sífilis congênita, observa-se que a mai-
oria é parda, seguida das brancas e 
pretas.  Com relação ao acesso ao pré-
natal, 74,8% das mães das crianças 
expostas à sífilis congênita realizaram 
pelo menos uma consulta de pré-natal, 
18,5% não realizaram e 6,7% apresentam 
informação ignorada/em branco.  Entre 
as gestantes que fizeram o pré-natal, 
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58,7% tiveram diagnóstico da sífilis 
durante o pré-natal, 27,8% no momento 
do parto/curetagem, 9,4% após o parto 
e 0,5% não tiveram diagnóstico, além 
de 3,6% de informações ignoradas (MS, 
2012). 

Hoje está bem descrito a 
importância dos determinantes sociais no 
estudo das doenças, darei maior atenção 
a este tema em capítulo posterior.

Sífilis congênita:

A sífilis congênita ou transmissão 
vertical é o resultado da disseminação 
hematogênica do Treponema pallidum 
da gestante infectada, não tratada ou 
inadequadamente tratada, para o seu 
concepto, por via transplacentária, Peri 
parto ou contaminação através de lesões 
de pele. A transmissão pode ocorrer em 
qualquer fase da gestação ou estágio 
clínico da doença materna. Os principais 
fatores que determinam a probabilidade 
de transmissão são o estágio da sífilis na 
mãe e a duração da exposição do feto 
intraútero de mulheres não tratadas, que 
é de 70 a 100% nas fases primária e 
secundária da doença, reduzindo-se para 
aproximadamente 30% nas fases tar-
dias da infecção materna (latente tardia 
e terciária) (BRASIL, 2006b; BRASIL, 
2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).

O diagnóstico da sífilis congênita 
em crianças assintomáticas é complicado 
e o Brasil tem adotado critérios 
diagnósticos usado nos Estados Unidos 
e em outros países desenvolvidos, 
que apresentam critérios diagnósticos 
de alta sensibilidade, mas de baixa 

especificidade, no sentido de que 
qualquer recém-nascido potencialmente 
infectado e sua mãe sejam abordadas 
durante a época em que ambos tem 
acesso ao serviço de saúde, ou seja, 
durante pré-natal e período periparto. 
Essa conduta, que inclui o tratamento 
de casos presuntivos, nos quais o 
diagnóstico é baseado em critérios 
epidemiológicos e clínico-laboratoriais, 
deve persistir até que novas tecnologias 
permitam traçar uma linha divisória mais 
firme entre pacientes infectados e não 
infectados (BRASIL, 2014).

Neste contexto, os critérios 
diagnósticos para a sífilis congênita 
podem ser sumarizados, segundo a 
orientação dada em 1988 pelo Centers 
for Disease Control e adotada pelo 
Ministério da Saúde do Brasil em 1990 
e ratificadas em 2004, de acordo com os 
seguintes parâmetros: 
A. Sífilis Congênita Confirmada: este 
diagnóstico é feito quando é possível 
esolar o agente da sífilis, o Treponema 
pallidum, em material de lesão, placenta, 
cordão umbilical ou material de necropsia 
através de exame em microscópio de 
campo escuro, histologia ou por teste de 
infectividade em coelhos. 
B. Sífilis Congênita Provável: B1 Recém-
nascido, independentemente das 
manifestações clínicas e laboratoriais, 
quando a mãe tem sorologia positiva para 
sífilis (teste não treponêmico positivo 
em qualquer titulação),  e que não 
recebeu tratamento para sífilis durante a 
gestação ou que não recebeu tratamento 
completo com penicilina, recebeu 
tratamento com penicilina nos últimos 
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trinta dias antes do parto ou que tenha 
recebido tratamento com outras drogas 
que não a penicilina, também nos casos 
em o parceiro não tenha sido tratado de 
maneira adequada ou ainda que não te-
nha resposta sorológica documentada 
ou com resposta inadequada. A resposta 
adequada ao tratamento é considerada 
nos casos em que ocorre queda no título 
do teste não treponêmico - VDRL/RPR 
suficiente para descartar a presença de 
infecção ativa durante a gestação, ou 
seja, queda de 4 vezes nos títulos do 
VDRL/RPR para mulheres portadoras 
de sífilis primária e secundária e títulos 
estáveis ou decrescentes, inferiores ou 
iguais a 1:4, para as outras fases da 
sífilis (MS, 1990). 

B.2 Recém-nascido com teste 
não treponêmico sérico positivo e uma 
ou mais alterações quando tiver qualquer 
evidência clínica de sífilis congênita, 
qualquer manifestação radiológica de 
sífilis congênita,  VDRL positivo no 
líquor ou aumento de celularidade ou 
proteína sem outras causas .Título do 
teste não treponêmico (VDRL/RPR) no 
recém-nascido quatro vezes superior 
ao materno ou sorologia para lues ainda 
positiva após o 6º mês de vida pós-natal 
ou VDRL que se mantém ou aumenta 
nos 3 primeiros meses de vida. Os 
teste treponêmicos para a detecção de 
IgM (FTA-Abs IgM 19S ou ELISA IgM 
ou Imunoblot IgM) positivos no soro 
do recém-nascido. Outro exame que 
confirma diagnóstico de sífilis congênita 
é a Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR) para o antígeno 47 kDa positivo 
em so-ro/sangue/ou LCR do neonato 

(MS,1990). 
C. Neurolues: é um diagnóstico muito 
importante para se estabelecer melhor 
tratamento e seguimento, a confirmação 
diagnóstica é bastante complicada, já 
que até 50% destes casos ainda mantem 
negativo o VDRL no LCR, nestes casos 
o diagnóstico pode ser pensado quando 
as alterações liquóricas em relação a 
celularidade, alteração níveis de proteína 
e glicose no LCR, é difícil afirmar ou 
descartar a presença de neurolues. 
Que a coleta de LCR é fundamental.  A 
Neurolues confirmada é quando o VDRL 
do líquor é positivo, independentemente 
do valor do VDRL sérico. Conside-
ramos Neurolues possível quando 
existem alterações na celularidade 
e/ou no perfil bioquímico liquórico, 
acompanhadas de VDRL sérico positivo, 
independentemente do VDRL do líquor 
ou quando não foi possível a realização 
de exame liquórico em qualquer recém-
nascido com diagnóstico de sífilis 
congênita confirmada ou provável (MS, 
2008). 
Segundo critério. Usada para avaliar 
os pacientes com menos de 13 anos 
de idade com as seguintes evidências 
sorológicas: titulações ascendentes 
(testes não treponêmicos); e/ou testes 
não treponêmicos reagentes após seis 
meses de idade (exceto em situação 
de seguimento terapêutico); e/ou testes 
treponêmicos reagentes após 18 meses 
de idade; e/ou títulos em teste não 
treponêmico maiores do que os da mãe. 
Em caso de evidência sorológica apenas, 
deve ser afastada a possibilidade de 
sífilis adquiri-da. 
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Terceiro critério. Todo indivíduo com 
menos de 13 anos de idade, com teste 
não treponêmico reagente e evidência 
clínica ou liquórica ou radiológica de 
sífilis congênita. 
Quarto critério. Toda situação de evidência 
de infecção pelo Treponema pallidum 
em placenta ou cordão umbilical e/ou 
amostra da lesão, biópsia ou necropsia 
de criança, aborto ou natimorto (PAZ et 
al., 2004). 

Com a finalidade de atualizar a 
definição de sífilis congênita, foi emitida 
a nota pelo MS, a fim de se alinhar com 
as recomendações da OPAS e OMS, 
deve ser avaliada a história clínica e 
laboratorial de cada criança  exposta, 
no qual não se considera como critério 
de definição de caso o tratamento da 
parceria sexual da mãe (OMS, 2017). 

Neste novo documento, devem 
ser notificados os casos em três 
situações:
Situação 1: todo recém-nascido, 
natimorto ou aborto de mulher com 
sífilis não tratada ou tratada de maneira 
inadequada. É considerado tratamento 
adequado o tratamento completo 
para estágio clínico da sífilis com 
penicilina benzatina, e iniciado até 30 
dias antes do parto. As gestantes que 
não se enquadrem nestas situações 
são consideradas inadequadamente 
tratadas. Para fins de definição de sífilis 
congênita não se considera o tratamento 
da parceria sexual da mãe.
Situação 2: toda criança com menos de 
treze anos de idade com pelo menos uma 
das seguintes situações como manifesta-
ções clínicas, alterações liquoricas e 

radiológicas de sífilis congênita e teste 
não treponêmico reagente. Outro critério 
é a presença de títulos de teste não 
treponêmico do lactente maior que os 
da mãe, em pelo menos duas diluições 
coletadas simultaneamente no momento 
do parto, em amostra de sangue 
periférica.  Também incluem os casos 
em que os títulos do teste não trepo-
nêmico aumentam de forma ascendente 
em pelo menos duas diluições no 
seguimento de crianças expostas ou 
nos casos em que os títulos se mantem 
positivos após 6 meses de idade para 
as crianças adequadamente tratadas no 
periodo neonatal ou após 18 meses nas 
crianças sem diagnóstico prévio de sifilis 
congênita (MS, 2017). 
Situação 3: evidência microbiológica de 
infecção pelo Treponema pallidum em 
amostras de secreção nasal ou lesão 
cutânea, biópsia o necropsia de criança , 
aborto ou natimorto (MS 2017).

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) tem participado de 
maneira ativa neste processo de busca 
da diminuição dos casos de sífilis 
congênita, nos últimos dez anos foram 
cerca de 144 notícias sobre o assunto 
disponíveis no site www.sbp.com.br. Foi 
noticiado em 2016 o risco de epidemia 
de sífilis. Neste periodo as infecções 
provocadas pela sífilis avançaram em 
um ritmo sem precedentes no Brasil e no 
Mundo. A taxa entre gestantes aumentou 
de 3,7 para 11,2 a cada 1mil nascidos 
vivos entre 2010 e 2015.  Pelos cálculos 
atribuídos ao Ministério da Saúde, o 
aumento está em torno de 202%. (SBP, 
2016).
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No caso da sífilis congênita, a 
situação é igualmente preocupante. As 
taxas foram de 2,4 para 6,5 casos para 
cada 1 mil nascidos vivos no mesmo 
período. No ano passado, o Brasil 
registrou em torno de 40 mil casos de 
sífilis congênita. As mortes provocadas 
pela doença também cresceram de 
forma expressiva, sobretudo no ano de 
2015. No País, a taxa de mortalidade é 
de 7,4 casos para cada 100 mil nascidos 
vivos (SBP, 2016).

Para a presidente da SBP, Dra 
Luciana Rodrigues Silva, o quadro é 
preocupante e exige uma ação urgente 
das autoridades. Para ela, a inércia pode 
ter um preço social e emocional alto 
para famílias, em especial para crianças 
brasileiras, obrigadas a conviver com 
problemas de saúde e sequelas que 
poderiam ter sido evitadas pela oferta de 
um bom acompanhamento no pré-natal, 
realização de exames de diagnóstico e 
acesso facilitado à medicação de baixo 
custo (SBP, 2016).

De acordo com o Boletim 
Epidemiológico (2017):

De 1998 a junho de 2014, foram 
notificados no Sinan 104.853 
casos de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de idade, dos 
quais 48.015 (45,8%) na Região 
Sudeste, 32.884 (31,4%) na 
Nordeste, 8.959 (8,5%) na Sul, 
8.856 (8,4%) na Norte e 6.139 
(5,9%) na Centro-Oeste. Em 2013, 
foram notificados 13.705 casos de 
sífilis congênita em menores de 1 
ano de idade, a maioria dos quais 
(43,1%) na Região Sudeste, se-
guido pela Nordeste (32,2%), 
Sul (11,4%), Norte (7,8%) e Cen-
tro-Oeste (5,5%). Com relação 

à incidência de sífilis congênita, 
em 2013 observou-se uma taxa 
de 4,7 casos por 1.000 nasci-
dos vivos no Brasil, sendo que a 
Região Nordeste apresentou a 
maior incidência de casos (5,3), 
seguida da Sudeste (5,1), Sul 
(4,1), Norte (3,5) e Centro-Oeste 
(3,3)( Secretaria de Vigilância 
em Saúde/MS  Saúde Brasil 
2014: uma análise da situação 
de saúde e das causas externas). 
Quanto à mortalidade infantil (até 
365 dias após o nascimento) por 
sífilis congênita, no período de 
2000 a 2013, o número de óbitos 
declarados no SIM foi de 1.241, 
sendo 536 (43,2%) na Região 
Sudeste (sendo 378 registrados 
no Estado do Rio de Janeiro, o que 
corresponde a 30,5% do Brasil), 
422 (34%) na Nordeste, 126 
(10,2%) na Norte, 118 (9,5%) na 
Sul e 39 (3,1%) na Centro-Oeste. 
Em 2013 foi declarado no SIM um 
total de 161 óbitos por sífilis em 
crianças menores de 1 ano, o que 
corresponde a um coeficiente de 
mortalidade de 5,5 por 100 mil 
nascidos vivos. De acordo com 
a região de residência, verificou-
se um coeficiente de 6,8 para 
a Região Nordeste (57 óbitos), 
6,8 para a Norte (21), 5,2 para 
a Sudeste (60), 4,7 para a Sul 
(18) e 2,2 para a Centro-Oeste 
(5) (Gráfico 16). Nos últimos 
dez anos, a taxa de mortalidade 
infantil por sífilis passou de 2,2 
por 100 mil nascidos vivos em 
2004 para 5,5 em 2013 Embora 
os dados apontem que, apesar de 
a maioria das mães de crianças 
com sífilis congênita ter acesso ao 
pré-natal e ter recebido diagnós-
tico da sífilis durante a gravidez, 
a cadeia de transmissão vertical 
da doença não foi interrompida. 
(Secretaria de Vigilância em Sa-
úde/MS  Saúde Brasil 2015: uma 
análise da situação de saúde e 
das causas externa) (BRASIL, 
MS, 2017).
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Os critérios de definição de 
casos de sífilis adquirida, sífilis em 
gestantes e sífilis congênita foram 
revistos e constam na Nota Informativa 
nº 2-SEI/2017- DIAHV/SVS/MS. As 
principais mudanças foram realizadas em 
consonância com os critérios adotados 
pela Organizaçao PanAmericana de 
Saúde (Opas) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Os casos de 
sífilis adquirida em indivíduos sintomáti-
cos poderão ser definidos com apenas 
um teste, treponêmico (com qualquer 
titulação) ou não treponêmico. 

Tratamento

Antes do uso de antimicrobianos 
o tratamento era realizado de maneira 
empírica e era principalmente a base 
de peregrinação, penitências, dietas e 
cuidados locais, que não conseguiam 
controlar as doenças e nem modificar a 
evolução da doença. Após a identificação 
do agente da sífilis e a introdução dos 
antibióticos na década de 1940, de 
maneira especial com a introdução 
da penicilina é que foi finalmente 
estabelecido um tratamento eficaz ao 
combate desta afecção (PINHEIRO, 
2008).

A Penicilina ainda é o 
medicamento de escolha para o 
tratamento da sífilis. Níveis de penicilina 
superiores a 0,018 mg por litro são 
considerados suficientes e devem ser 
mantidos por pelo menos sete a 10 dias 
na sífilis recente, e por duração mais 
longa na sífilis tardia (MS, 2016).

As diretrizes do MS (2016) 

sugerem as seguintes recomendações a 
seguir e satisfazem esses padrões: 

Sífilis primária, sífilis secundária 
e latente recente (até um ano de duração) 
> Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, 
IM, dose única (1,2 milhão UI em cada 
glúteo). Alternativa > Doxiciclina 100 
mg, VO, 2xdia, por 15 dias (exceto para 
gestantes); > Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 
1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e 
não gestantes. 

Sífilis latente tardia (mais de um 
ano de duração) ou latente com duração 
ignorada e sífilis terciária > Penicilina 
G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 
milhão UI em cada glúteo), semanal, 
por três semanas. Dose total de 7,2 
milhões UI. Alternativa > Doxiciclina 100 
mg, VO, 2xdia, por 30 dias (exceto para 
gestantes); > Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 
1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e 
não gestantes. Observação: os pacientes 
devem ser seguidos em intervalos mais 
curtos (a cada 60 dias) e as gestantes, 
mensalmente, para serem avaliados com 
teste não treponêmico, considerando 
a detecção de possível indicação de 
retratamento (quando houver elevação 
de títulos dos testes não treponêmicos 
em duas diluições (ex.: de 1:16 para 
1:64, em relação ao último exame rea-
lizado), devido à possibilidade de falha 
terapêutica.

Nos casos de neurossífilis, o 
recomendado é  > Penicilina cristalina, 
18-24 milhões UI/dia, IV, administrada 
em doses de 3-4 milhões UI, a cada 
4 horas ou por infusão contínua, por 
14 dias. Embora não exista evidência 
científica de que uma segunda dose de 
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penicilina G benzatina traga benefício 
adicional ao tratamento para gestantes, 
alguns manuais a recomendam. Tra-
tamento alternativo pode ser realizado 
com Ceftriaxona 2 g, IV ou IM, 1xdia, por 
10 a 14 dias.

Após o tratamento os pacientes 
devem receber orientações, ser 
seguidos em intervalos curtos, ideal a 
cada 60 dias e avaliar a necessidade de 
retratamento, devido à possibilidade de 
falha terapêutica.

Na gestação, tratamentos não 
penicilínicos são inadequados e só 
devem ser considerados como opção 
nas contraindicações absolutas ao 
uso da penicilina. Para as gestantes 
comprovadamente alérgicas à penicilina, 
recomenda-se a dessensibilização, 
em serviço terciário, de acordo com 
protocolos existentes. Para mais informa-
ções, consultar o “Manual: Testes de 
Sensibilidade à Penicilina”, disponível 
em http://www. aids.gov.br/sites/default/
files/testes_penicilina.pdf. 

Após a primeira dose de 
penicilina, o paciente pode apresentar 
exacerbação das lesões cutâneas, com 
eritema, dor ou prurido, as quais regridem 
espontaneamente após 12 a 24 horas, 
sem a necessidade da descontinuidade 
do tratamento. Essa reação não 
configura alergia à penicilina e ocorre em 
resposta ao derrame de proteínas e de 
outras estruturas dos treponemas mortos 
pela penicilina na corrente sanguínea. É 
mais comum em pacientes que recebem 
tratamento na fase secundária da sífilis. 
Tipicamente, vem acompanhada de 
febre, artralgia e malestar. Gestantes 

que apresentam essa reação podem 
ter risco de trabalho de parto pré-termo, 
pela liberação de prostaglandinas em 
altas doses. Se houver esse desfecho, 
devem-se seguir cuidadosamente os 
protocolos recomendados para inibição 
do trabalho de parto prematuro. Essa 
reação é chamada de Reação de Ja-
risch-Herxheimer, e não deve ser 
confundida com reação alérgica a 
penicilina. (MIOLO, 2016).
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é analisar os impac-
tos que um conjunto de máquinas, integrante 
da Indústria 4.0, destinado ao setor calçadista, 
pode causar nas organizações, sociedade e no 
desenvolvimento local - econômico e social.
Palavras-Chave: Indústria 4.0. 
Cultura Organizacional. Cultura Inovativa. 
Desenvolvimento.

Quarta Revolução Industrial, que tem a 
característica de conexão entre as mais 
diversas tecnologias, que cada vez mais 
e mais rápido acarretam mudanças, faz 
com que tenhamos que nos adaptar às 
tecnologias e aos mais diversos impactos 
gerados nos campos social, empresarial, 
governamental e ambiental.

Daí surge a importância 
de se estudar o tema, será capaz a 
era da Indústria 4.0 de cumprir os 
requisitos necessários para promover 
o desenvolvimento regional? Pretende-
se ao final desta pesquisa demonstrar, 
através do estudo de caso, se o uso 
de tecnologia será capaz de gerar de-
senvolvimento mesmo que haja elevada 
redução de mão de obra na organização. 
Sendo a empresa um ente que participa 

Abstract
The objective of this study is to analyze 
analyze the impacts that a set of machines, 
a member of Industry 4.0, destined to 
the footwear sector, can cause in the 
organizations, society and in the local - 
economic and social development.
Keywords: Industry 4.0. Organizational 
culture. Innovative Culture. Development.

1. Introdução

Frente à globalização e às 
recorrentes crises econômicas que 
ocorrem no planeta, as organizações 
cada vez mais buscam meios de se 
fortalecer para que possam suportar às 
intempéries do mercado globalizado.

Ao se analisar o meio em 
que se inserem as organizações e a 
sua interferência no desenvolvimento 
regional temos que o bom desempenho 
de uma organização significa um 
desenvolvimento positivo na região em 
que está inserida.

Nesse contexto é possível 
verificar que o atual estágio tecnológico 
que o mundo se encontra, em que cada 
vez mais surgem novas tecnologias, a 



35

REIS, Caio César; SMITH, Marinês Santana Justo. Indústria 4.0: valores organizacionais e dilemas 
para o desenvolvimento regional. In: Pires, D. F. &Fadel, B. (Org.). 6º. Seminários de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2018. 34-43p.; 202p.

da sociedade, sua função social, dentre 
outras, é participar do desenvolvimento 
do meio em que atua, não obstante sua 
busca pelo lucro.

A presente pesquisa trata de 
assunto contemporâneo, da necessidade 
de uma análise da era da Indústria 
4.0, alinhada ao estudo da cultura 
organizacional, que será a base para que 
uma organização adote ou não as novas 
tecnologias, bem como serão tratados os 
postos de trabalho. O desenvolvimento 
das organizações, a satisfação do 
indivíduo e o desenvolvimento regional é 
tema de suma relevância, que afeta toda 
a sociedade.

A entrada da chamada “Indústria 
4.0” nos mais diversos ramos de negócios 
é uma realidade, presente ou futura, que 
tem que ser disseminada. Trata-se de 
fenômeno conhecido como a “quarta 
revolução industrial”, caracterizada, de 
modo geral, pelo uso de tecnologias de 
ponta, com expressiva conectividade 
digital entre equipamentos, produtos e 
entre as organizações, enfatizando a 
automação, mas também o controle das 
atividades por máquinas, equipamen-
tos, dispositivos de informática, robótica, 
dentre outros. 

Assim sendo, com o uso das 
tecnologias da era 4.0 os processos 
sofrerão mudanças profundas ou darão 
lugar a novos processos, inserindo 
alterações também no mercado de 
trabalho, por um lado deve causar 
redução de mão-de-obra por outro insere 
maior qualificação, exigindo novas 
posturas. 

Diante deste contexto, 

questionam-se como os valores 
organizacionais se alinham com os 
dilemas inseridos pela indústria 4.0 no 
âmbito do desenvolvimento regional. 

Para tanto, o objetivo desta 
pesquisa é analisar os impactos iniciais 
que um conjunto de máquinas, projetada 
para o setor calçadista, especificado 
como integrante da indústria 4.0, 
pode causar para as organizações, 
sociedade e, consequentemente, no 
desenvolvimento local - econômico 
e social, em tempos de demanda de 
inovação tecnológica. Para atingir o 
objetivo proposto, inicialmente será 
realizada uma discussão bibliográfica 
sobre as especificações tecnológi-
cas que caracterizam a “Indústria 4.0” 
assim como seu impacto nos processos 
produtivos e em novos modelos de 
negócios e, como está sendo valorada 
no Brasil.

Em sequência trabalhar-se-á 
a cultura organizacional e inovação 
tecnológica, para demonstrar a inter-
relação e suas influências mútuas na 
geração de valores que alavancam ou 
que minimizam as possibilidades de 
se adentrar a “Industria 4.0”. E, sob a 
ótica da inovação tecnológica, será feita 
uma análise teórica de seus impactos 
no Desenvolvimento Local e Regional, 
delineando os dilemas oriundos dessa 
“quarta revolução industrial”.

Para tanto, torna-se relevante 
estabelecer como objetivos específicos 
as seguintes áreas de estudo:

- Conceituar “Indústria 4.0”, 
demons-trando suas vantagens e 
desvantagens e apresentar quais 
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os impactos (na empregabilidade, 
qualificação, redução mão de obra, ações 
trabalhistas, afastamentos do trabalho, 
desperdício de matéria prima e eficiên-
cia produtiva) que esta revolução trará 
para as organizações e para a região,

- Definir cultura organizacional e 
inovação tecnológica, correlacionando-
se os temas, analisando-se a influência 
mútua que exercem entre si.

- Realizar uma análise - sob 
a ótica da inovação tecnológica - dos 
impactos no Desenvolvimento Local e 
Regional, no que tange aos dilemas em 
torno de empregabilidade, qualificação, 
redução mão de obra, ações trabalhistas, 
afastamentos do trabalho, desperdício 
de matéria prima e eficiência produtiva.

- Para conhecer a realidade 
do tema, será realizada uma pesquisa 
de campo, na cidade de Franca, em 
quatro vertentes: Indústria produtora 
de máquinas,  referência e tradição no 
mercado interno e externo, através da 
análise de duas máquinas inovadoras, 
em Indústrias produtoras de calçados 
para análise de como a inovação é 
tratada nestas organizações, quais 
os investimentos, quais os impactos e 
quais as medidas adotadas para inovar 
e lidar com os impactos tecnológicas, 
Sindicato da Indústria de Calçados de 
Franca e Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Calçados de Fran-
ca, aqui se busca a visão dos dois 
sindicatos que representam duas pontas 
da indústria calçadista – empregadores 
e empregados – no que tange à adoção 
das novas tecnologias e seus impactos 
no setor calçadista. 

Por fim, para conhecer a 
disseminação local do tema e alcance do 
objetivo, será realizada uma pesquisa de 
campo, na cidade de Franca, em quatro 
vertentes/locais: 

1) Indústria produtora de 
máquinas, referência e tradição no 
mercado interno e externo, através da 
análise de duas máquinas inovadoras 
que estão para serem lançadas para as 
indústrias calçadistas; 

2) Indústria de calçados das quais 
pretende-se conhecer como a inovação é 
tratada, quais os investimentos, quais os 
impactos e quais as medidas adotadas 
para inovar e lidar com os impactos dos 
avanços tecnológicos; 

3) Sindicato da Indústria de 
Calçados de Franca, e 

4) Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Calçados de Franca, 
com vistas a conhecer a visão das 
entidades – dos empregadores e dos 
empregados – no que tange à adoção 
das novas tecnologias e seus impactos 
na empregabilidade do setor calçadista. 

A partir do cruzamento dessa 
rede de percepções será possível 
tecer algumas considerações sobre os 
dilemas sociais e econômicos, trazidos 
pela inovação tecnológica, que envolvem 
fatores como; a possível redução, mas ao 
mesmo tempo a qualificação no tocante 
à empregabilidade; a sustentabilidade 
através da redução de desperdício de 
matéria prima e eficiência produtiva, 
enfim muitos outros aspectos relevantes 
que a serem delineados justificam a 
relevância do estudo da indústria 4.0 
para o desenvolvimento local e regional, 



37

REIS, Caio César; SMITH, Marinês Santana Justo. Indústria 4.0: valores organizacionais e dilemas 
para o desenvolvimento regional. In: Pires, D. F. &Fadel, B. (Org.). 6º. Seminários de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2018. 34-43p.; 202p.

ainda que ao final teremos estudado 
a cultura inovativa das indústrias de 
calçados de Franca.

2.  Referencial Teórico

2.1 INDUSTRIA 4.0: realidade ou 
aspiração

É evidente a chegada da 
chamada Indústria 4.0 nas mais diversas 
organizações. Trata-se de fenômeno 
irreversível que pode ser conceituado 
como o uso e conexão de tecnologias de 
ponta nas organizações, como meio de 
automação e controle das atividades por 
máquinas, equipamentos, dispositivos 
de informática, robótica, dentre outros.

O termo Indústria 4.0 surge na 
Alemanha em 2011 e desde então vem 
sendo objeto de estudo por parte de 
nações e organizações. Para Schwab 
(2016, p. 16), fundador do Fórum 
Econômico Mundial, a nova era da 
indústria transformará a realidade das 
organizações, criará um modelo de 
integração entre sistemas físicos e virtu-
ais que permitirá a criação de diferentes 
modelos operacionais e produtos 
personalizados, o uso de sistemas e 
máquinas inteligentes conectadas. Para 
o autor o que diferenciará esta revolução 
industrial das demais,  é a interação das 
tecnologias entre si e com os “domínios 
físicos, digitais e biológicos”.

No Brasil, o Conselho Nacional 
da Indústria – CNI (2016, p.11) assim 
conceituou o termo:

A incorporação da digitalização 
à atividade industrial resultou no 
conceito de Indústria 4.0, em refe-
rência ao que seria a 4ª revolução 
industrial, caracterizada pela inte-
gração e controle da produção a 
partir de sensores e equipamentos 
conectados em rede e da fusão 
do mundo real com o virtual, 
criando os chamados sistemas 
ciberfísicos e viabilizando o 
emprego da inteligência artificial.

A Indústria 4.0 trará resultados 
muito além da simples digitalização, trará 
um meio complexo de inovação fundado 
na utilização de diversas tecnologias 
dentro de uma organização, fazendo 
com que sejam revistos processos de 
produção, valor agregado aos produtos, 
desenvolvimento, inovação e inserção 
de novos produtos no mercado. Em 
suma será necessário que o empresário 
repense seu negócio globalmente e além 
de analisar todo o acima exposto, de-
verá ajustar suas ações de marketing, 
logística e distribuição (Coelho, 2016).

A era da Indústria 4.0 trará signifi-
cantes mudanças para as organizações. 
No presente estudo, serão analisados 
os impactos que as novas tecnologias 
ocasionarão, especificamente pela 
análise de duas máquinas inovadoras 
elaboradas para uma indústria calçadista, 
máquinas estas, que podem ser descritas 
como equipamentos que serão utilizadas 
no processo de automação para 
fabricação de calçados (sandá-lias e 
chinelas), utilizando tecnologia de ponta, 
softwares, sensores, big data, conexão 
via internet, dentre outros atributos

Não há, segundo Schwab 
(2018, p. 57), qualquer possibilidade 



38

REIS, Caio César; SMITH, Marinês Santana Justo. Indústria 4.0: valores organizacionais e dilemas 
para o desenvolvimento regional. In: Pires, D. F. &Fadel, B. (Org.). 6º. Seminários de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2018. 34-43p.; 202p.

de se prever quais tecnologias que 
integrarão ou que serão requisitos 
para que um determinado dispositivo 
seja enquadrado como item da quarta 
revolução industrial. Pode-se citar como 
exemplos de tecnologias a inteligência 
artificial, tecnologias da computação, 
novos materiais, realidade virtual; 
não obstante a impossibilidade de se 
definir quais serão as tecnologias da 
Indústria 4.0, pode-se garantir que os 
maiores impactos serão ocasionados 
pela conexão entre as tecnologias, 
que deverão acarretar reestruturações 
organizacionais sob pena de ostracismo.

No Brasil, a CNI (2017, p. 17), 
no mesmo sentido, elenca algumas 
tecnologias como principais para a 
Indústria 4.0, big data, internet das 
coisas, impressão 3D, novos materiais, 
inteligência artificial, dentre outras. 
Ainda que se tenha apontado algu-
mas tecnologias como principais, a CNI 
(2017, p.18) também é assertivo ao 
afirmar que o que configura a revolução 
é a integração dessas tecnologias, o 
fluxo de dados e informações.

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL E 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Para Schwab (2018, p. 
79), empreendedores e líderes 
organizacionais exercem grande 
influência sobre os mais diversos 
aspectos da organização, como por 
exemplo, no ambiente de trabalho e em 
como se dará o desenvolvimento de 
novas tecnologias. 

Sendo pioneiros, poderão 

modificar a cultura da organização, 
criando novos valores e propósitos, 
nesse sentido pode-se evidenciar que 
precisarão capacitar a força de trabalho e 
criar novos tipos de formação acadêmica 
para que trabalhadores consigam 
trabalhar e interagir com máquinas cada 
vez mais evoluídas, interligadas e do-
tadas de inteligência, conforme citado 
por Schwab (2016, p.46).

Assim, será necessário 
apresentar e conceituar cultura 
organizacional, como sendo um 
mecanismo para nortear condutas, 
fazendo com que todos dentro da orga-
nização ajam de maneira uniforme, 
criando uma unidade de pensamento e 
impondo limites de comportamento. Deve-
se conhecer a cultura da organização 
para que seja possível analisar qual a 
visão que os seus integrantes possuem a 
respeito da adoção de novas tecnologias 
e suas consequências. Tudo isso em 
busca do objetivo da organização: seu 
crescimento.  Sobre o tema esclarecem 
(SMITH; FADEL, 2009):

A cultura organizacional pode 
ser entendida como um sistema 
de valores compartilhados 
pelos seus membros, em 
todos os níveis, que diferencia 
uma organização das demais, 
valores que bem trabalhados e 
vivenciados poderão impulsionar 
as empresas neste novo sé-
culo, marcado por inúmeras mu-
danças e acontecimentos globais, 
em que a sociedade cobra que os 
valores socioambientais estejam 
agregados nas organizações e 
que participem como agente local 
no desenvolvimento regional. 
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Diante do exposto, pode-se 
afirmar que a inovação tecnológica 
em uma organização ocorrerá ou não 
em razão da cultura organizacional, 
podendo esta reforçar ou afastar a 
inovação. No presente estudo pretende-
se demonstrar quais os elementos da 
cultura organizacional que podem ser 
utilizados ou modificados como meio de 
incentivo à inovação.

A quarta revolução pode ser 
caracterizada, como anteriormente 
exposto, pela interrelação de tecnologias, 
a conexão de diversos equipamentos 
e um grande fluxo e troca de dados 
e informações. Assim, cada vez mais 
haverá a necessidade de se trabalhar 
com as informações e como utilizá-las 
do melhor modo possível.

Os valores e crenças existentes 
na organização serão os responsáveis 
pela relevância, prioridade e nível das 
informações, seja no modo como são 
obtidas, analisadas ou aplicadas. Para 
Smith (2013, p. 137): 

Os valores são as crenças mais 
profundas sobre o papel e contri-
buição das informações para a 
organização, bem como os princí-
pios que definem como a informa-
ção deve ser criada e usada. E, 
as normas são regras ou padrões 
socialmente aceitos que definem 
o comportamento informacional 
considerado normal ou esperado 
na organização. As normas 
podem ser implícitas e explicitas. 
As explícitas, geralmente, são 
codificadas como diretrizes 
e políticas que especificam a 
criação e uso da informação como 
parte de rotinas organizacionais. 
As normas implícitas não são 
escritas, mas são aparentes nas 

atividades informacionais do 
cotidiano.

Para a obtenção dessas informa-
ções, na atual era da “Indústria 4.0” - que 
tem como base o uso combinado das mais 
diversas tecnologias nas organizações 
– é imprescindível que sejam adotados 
mecanismos de tecnologia da informação 
para uma rápida e confiável obtenção 
de informações sejam elas dos mais 
variados setores dentro de uma empresa 
(produção, administração, pessoal etc.). 
Assim, com base nas informações 
obtidas será possível uma melhor análise 
no processo decisório, o que trará bons 
resultados para a empresa. Sobre o tema 
preleciona Smith (2013, p. 138):

Sob essa condição, as 
especificidades de cada 
aspecto - tecnologia, confiança 
na informação e confiança na 
estrutura orgânica - devem 
ser trabalhadas sob o enfoque 
sistêmico, considerando cada 
aspecto como parte fundamental 
da gestão integral da informação.

As informações obtidas deverão 
ser analisadas de modo a abranger 
todas as especificidades da organização 
para que a tomada de decisão seja a 
que mais coincida com os objetivos 
organizacionais. 

Assim, a cultura da organização 
delineará como as tecnologias e suas 
consequências serão tratadas dentro 
da organização. Nesse mesmo sentido, 
como as informações cada vez em 
volume maiores – em razão das novas 
tecnologias, interrelação, conectividade 
– serão utilizadas para os objetivos da 
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instituição.

2.3 DESENVOLVIMENTO LOCAL E RE-
GIONAL SOB A PERSPECTIVA DA INO-
VAÇÃO TECNOLÓGICA

O desenvolvimento regional 
é uma consequência de resultados 
positivos obtidos pela empresa e, no 
contexto desta pesquisa demonstrar-
se-á a  influência que as tecnologias 
trazidas pela quarta revolução industrial 
ocasionarão neste tema. Para Ca-
valcanti e Ruwer (2009, p.157) o 
desenvolvimento regional é um tema 
amplo e complexo envolvendo não 
apenas o crescimento econômico mas 
também atrelado ao crescimento social, 
cultural, político e ambiental e no mesmo 
sentido preleciona Freitas (2015, p. 103):

O desenvolvimento local ou 
regional é o resultado de todo 
processo educacional que provoca 
mudanças sociais econômicas no 
ambiente onde está inserido por 
meio do conhecimento, da gestão 
do emprego e do crescimento 
econômico.

Nesse sentido, Pereira e Silva 
(2010) afirmam que as tecnologias 
contribuem para o desenvolvimento local, 
vez que proporcionam o crescimento 
econômico através investimentos, 
impacto em outros setores, mais 
competitividade, negócios e empregos, 
dentre outros fatores que decorrem de 
sua utilização.

Discutirse-á na presente 
pesquisa se as duas máquinas 
inovadoras serão capazes de promover 

ou não o desenvolvimento regional, 
uma vez que serão capazes de reduzir 
ações trabalhistas por lesões de 
esforços repetitivos, afastamentos do 
trabalho, desperdício de matéria prima, 
reduzir mão de obra na indústria que a 
utilizará, porém haverá necessidade de 
criação de empregos mais qualificados 
e indiretamente, pelo aumento da 
eficiência produtiva, novos empregos 
surgirão na cadeia produtiva.

3. Procedimentos Metodológicos

Quanto aos fins, a pesquisa 
será descritiva, pois pretende descrever 
conhecimentos sistematizados 
relacionados ao processo de cultura 
organizacional e desenvolvimento 
regional. Será também explicativa, 
em sequência à pesquisa descritiva e 
através das informações obtidas, se de-
monstrará a correlação entre desenvolvi-
mento regional, cultura organizacional, 
inovação tecnológica e Indústria 4.0.

Quanto aos meios, a pesquisa 
é bibliográfica, pois está sendo, 
inicialmente, desenvolvida a partir 
de material já existente, como livros, 
doutrinas, artigos científicos e artigos 
eletrônicos. 

Para conhecer a realidade do 
tema, será realizada uma pesquisa de 
campo em quatro vertentes:  indústria 
produtora de máquinas, indústrias 
produtoras de calçados, Sindicato da 
Indústria de Calçados de Franca e 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Calçados de Franca.

Inicialmente, será analisada 
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uma indústria produtora de máquinas 
sediada em Franca/SP, que produz 
máquinas para o setor automobilístico, 
aeroespacial, utilidades domésticas, 
construção civil, automações 
hospitalares e têm como principal ati-
vidade a produção de máquinas para 
a indústria de calçados. Com mais de 
54 anos de existência e um parque 
industrial de aproximadamente 8.600 
m² de construção e área aproximada 
de 41.700 m², a empresa é referência 
no setor de máquinas para calçados no 
Brasil e nas américas Latina e Central.

 A indústria em questão está 
desenvolvendo um conjunto de máquinas 
inovadoras que além da automação, 
utilizam várias tecnologias em suas 
operações. Na parte de automação, 
uma das máquinas foi desenvolvida para 
automatizar processos na confecção de 
calçados (sandálias e chinelas). 

O processo automatizado inicia-
se a partir de uma pilha de mantas 
expandidas, as quais um alimentador 
com ventosas transporta até a área 
de posicionamento, fase em que um 
operador através de um software 
dedicado, posiciona os cortes na manta e 
direciona as peças para a área de corte, 
na qual uma prensa hidráulica de carro 
móvel realiza os cortes automaticamente. 
Após a etapa de corte a manta se 
desloca novamente alcançando a área 
de retirada, onde braços automatizados, 
ainda utilizando os mesmos parâmetros 
de posicionamento determinados pelo 
software, retiram os cortes individuais 
transportando-os para o próximo 
processo.

Após a retirada dos pares 
cortados eles são depositados 
diretamente na outra máquina integrante 
do conjunto, em uma bandeja de 
admissão que leva o par para a área 
onde será escareado.  Após a fase de 
escareamento, o par fica fixo na bandeja 
e os pinos são empurrados para uma 
câmara de sucção que os envia para o 
tambor coletor. Os pares são suspensos 
por ventosas e a bandeja de admissão 
busca um novo par. Na saída da bandeja 
o par escareado cai e a bandeja o 
empurra para a esteira. O pó proveniente 
do escareamento é retirado através de 
sucção.

Para sua operação, uma das 
máquinas utiliza um software dedicado 
no qual um operador posiciona 
as coordenadas de trabalho e o 
equipamento usa essas coordenadas do 
material para o corte, escareamento e 
demais processos. Todos essas informa-
ções de posição como a velocidade 
do operador são armazenadas em um 
banco de dados local (máquina). Além 
desse software dedicado o equipamento 
conta com uma série de sensores que 
identificam padrões de funcionamento 
para que o equipamento analise quais 
são as condições normais de trabalho 
e emita um alerta caso algo extrapole 
esses padrões, a temperatura do óleo 
por exemplo, algum defeito.

Todas as informações serão 
enviados para um Big Data e serão 
utilizados pela empresa que se utilizará 
desse conjunto de máquinas para 
diversas finalidades como, por exemplo, 
integração com o Sistema Integrado de 
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Gestão Empresarial - ERP para análise 
de produtividade.

Trouxe o texto abaixo do item 
6 - Industria 4.0 - pois náo é referencial 
teórico

As duas máquinas, objetos 
do presente estudo, serão capazes de 
aumentar produtividade, reduzir custos, 
reduzir desperdícios e principalmente 
reduzir mão de obra. É mister que 
se frise a importância da questão da 
redução de mão de obra, dentre os 
impactos que serão causados pelo 
uso dos equipamentos em questão. 
O intuito desta pesquisa é justamente 
ponderar se a redução dos postos de 
trabalhos diretos, concomitantemente 
com aumentos de ganhos por parte 
da indústria calçadista, será capaz de 
promover ou não o desenvolvimento.

Após análise do conjunto 
de máquinas será analisado o setor 
calçadista, sua realidade tecnológica, sua 
cultura inovativa. Serão apresentados 
os números de produção e venda de 
calçados ao longo dos últimos cinco 
anos.

Por fim, serão realizadas 
entrevistas nos Sindicato da Indústria 
de Calçados de Franca e Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Calçados 
de Franca, para que seja possível um 
cruzamento de informações, analisando-
se a percepção do sindicato da indústria 
e do sindicato dos empregados em 
relação à indústria 4.0, no que tange aos 
dilemas citados nesta pesquisa, serão 
analisados os dados obtidos através das 
entrevistas para determinar os valores 
de cada entidade.

4. Resultados Parcial/Final

Busca-se com o presente 
trabalho, tecer considerações e 
apresentar contribuições acerca 
da recente Indústria 4.0 ou Quarta 
Revolução Industrial e os dilemas que 
surgiram ou surgirão em ralação às 
organizações, sua cultura, os individuos 
que as integram, bem como os impactos 
na empregabilidade, no meio ambiente e 
na eduacação.

5. Considerações Parcial/Final

É inevitável o avanço tecnológico 
e o uso cada vez mais intenso de 
tecnologia de ponta nas organizações. 

Notadamente, o uso de 
tecnologias, em especial as integrantes 
da chamada Indústria 4.0, trarão 
consequências e dilemas para os 
indivíduos, organizações, sociedade e 
meio ambiente.

Trará, a quarta revolução 
industrial, tais dilemas, que determinarão 
a todos que se adaptem, sob pena de 
ostracismo.
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Resumo
A presente pesquisa visa observar a ligação da 
escola, da família e do trabalho no cotidiano de 
crianças e adolescentes, investigando o traba-
lho doméstico e como este interfere no desen-
volvimento como liberdade. 
Palavras-Chave: trabalho infantil, 
crianças, adolescentes, desenvolvimento 
como liberdade

o trabalho infantil e é através deles que a 
pesquisa parte.

Portanto, presente trabalho bus-
ca tratar da temática do trabalho infantil 
no Brasil, em especial, o trabalho infantil 
doméstico. O trabalho infantil no Brasil 
carrega traços históricos e culturais e 
a depender da forma como se realiza 
pode se tornar um problema social, 
que influencia diretamente na formação 
humana da criança e/ou do adolescente. 

Com o conceito de trabalho in-
fantil, baseado na legislação pertinente, 
chega-se a uma de suas faces, mais 
específica, o trabalho infantil doméstico, 
que traz em si, traços particulares e 
aspectos sutis, que o colocam em uma 
posição que preconiza estudos mais 
profundos para se chegar ao cerne 

Abstract
The present research aims at observing the 
connection of school, family and work in the 
daily life of children and adolescents, inves-
tigating domestic work and how it interferes in 
development as freedom.
Keywords: child labor, children, adolescents, 
development as freedom

1. Introdução

O trabalho infantil tornou-se 
tema de suma importância, devido ao 
crescimento latente deste tipo específico 
de mão-de-obra, que conta com atores, 
classificados por Flávia Piovesan (2006), 
como um grupo de atores vulneráveis, 
sendo também uma mão-de-obra mais 
barata, que gera mais lucros, servindo 
ao sistema capitalista 

No Brasil, a Constituição 
Federal de 1.988, em conjunto com 
a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), formam o núcleo 
jurídico de proteção e de garantias às 
crianças e aos adolescentes, constituindo 
os três grandes blocos legislativos sobre 
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da questão, ou seja, como esta forma 
específica de trabalho infantil influencia 
o desenvolvimento social e humano de 
crianças e adolescentes. 

O trabalho infantil informal pode 
ser visto como um problema social. 
Sendo um problema social, que decorre 
de vários de fatores, sendo necessário 
olhar o tema sob a ótica legislativa, mas 
também humana e social, destacando 
o desenvolvimento e sua capacidade 
libertadora. (SEN, 2000)

Conforme Sen:

O desenvolvimento consiste na 
eliminação de privações de liber-
dade que limitam as escolhas e 
as oportunidades das pessoas 
de exercer ponderadamente sua 
condição de agente. (SEN, 2000. 
p. 10)

Ainda nesta vertente, Sen, 
explica que:

A condição de agente livre 
e sustentável emerge como 
um motor fundamental do 
desenvolvimento. A livre 
condição de agente não só é, 
em si, uma parte “constitutiva” do 
desenvolvimento, mas também 
contribui para fortalecer otros 
tipos de condição de agente livre. 
(SEN, 2000, p. 19)

Portanto, diante da importância 
que o tema possui, que primou-se por sua 
escolha, sendo um assunto que aborda 
diretamente a formação humana e social, 
conforme a visão do desenvolvimento 
como um fator de liberdade.

Isto porque quando se fala de 
criança e de adolescentes, pensa-se na 

formação humana e social como base 
para a construção do cidadão do futuro 
e em pauta o seu desenvolvimento 
como fator de liberdade, removendo 
as principais fontes de privações que 
essa liberdade pode sofrer, seguindo as 
concepções de Amartya Sen (2000).

Institutos como o PNAD e 
o IBGE, demonstraram o quanto a 
utilização da mão-de-obra infantil tomou 
proporções de grande magnitude e o 
quanto o trabalho infantil doméstico se 
desenvolveu nos últimos anos. (BRASIL, 
2016)

 Mais da metade das crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam 
em casa com cuidados de pessoas ou 
afazeres domésticos, segundo o módulo 
de Trabalho Infantil da Pnad Contínua 
2016 (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua), divulgado pelo 
IBGE.  (BRASIL, 2016) 

A pesquisa também mostrou 
que 20,1 milhões de crianças dedicaram, 
em média, 8,4 horas semanais a essas 
atividades. (BRASIL, 2012)

O trabalho infantil realizado 
no âmbito doméstico ou familiar é o de 
maior dificuldade de percepção, pois 
coloca a criança ou o adolescente em 
uma posição de invisibilidade e com 
dificuldades de percepção da exploração 
infantil. (CUSTÓDIO, 2006)

A identificação do fenômeno, 
prevenção e seu combate, são grandes 
desafios que Brasil e a comunidade 
internacional enfrentam.

Por isso, a pesquisa traz tal 
problemática, que visa observar o trabalho 
infantil e de forma específica o trabalho 
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infantil doméstico e se ele capaz de 
influenciar no desenvolvimento humano 
e social, na ótica do desenvolvimento 
como liberdade proposto por Amartya 
Sen (2000), de crianças e adolescentes 
que o praticam. 

Como objetivo geral a pesquisa 
se propõem a compreender melhor o tra-
balho infantil doméstico familiar e analisar 
se esta forma de trabalho infantil é 
capaz de influenciar no desenvolvimento 
humano e social, através da ótica do 
desenvolvimento como liberdade, 
com a compreensão do cotidiano de 
crianças e adolescentes da faixa etária 
de 11 a 15 anos, matriculados no ensino 
fundamental II, em uma escola estadual 
na cidade de Franca/SP.

Já na seara dos objetivos espe-
cíficos a pesquisa visa:

-Verificar a condição 
sócioeconômica das famílias dos 
participantes.

-Verificar a implicação das 
crianças e dos adolescentes com os 
estudos e a escola de maneira em geral.

-Verificar a percepção que as 
crianças e os adolescente possuem 
sobre suas vidas em família  

-Mapear as atividades exercidas 
no cenário doméstico familiar e o 
impacto dessas na vida das crianças e 
dos adolescentes.

-Analisar se há ou não a 
diferenciação de gênero quando se trata 

da execução de tarefas domésticas.

-Verificar se as crianças e os 
adolescentes possuem algum tipo de 
atividade remunerada.

-Descobrir se preferem trabalhar 
em casa junto aos pais, nos afazeres 
domésticos ou fora, para uma empresa 
ou outro tipo de empregador.  

Os participantes serão  alunos 
de uma escola pública de Franca/SP, 
dentro da faixa de 11 a 15 anos de idade, 
estudantes do ensino fundamental II e a 
coleta de dados através de questionários 
aplicados em sala de aula e entrevista 
com grupo focal. 

 
2. Referencial Teórico

O trabalho infantil é um 
fenômeno que ganhou destaque em 
âmbito nacional e internacional pelo fato 
de ter se tornado um tipo de mão-de-obra 
a ser utilizada no mercado de trabalho 
ou até fora dele. Para muitos autores isto 
decorre de fatores históricos, sociais e 
culturais, acrescentando também o fato 
de ser um produto do sistema capitalista.

Organizações Internacionais 
como a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), passaram a 
olhar com mais cuidado para a questão 
do trabalho infantil devido à ocorrência 
de uma utilização de forma desenfreada 
de crianças e adolescentes no mercado 
de trabalho.
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Para coibir este cenário 
os diplomas legislativos brasileiros 
procuraram criar um sistema de normas 
protetivas, pautado no princípio basilar 
da Constituição Federal de 1.988, ou 
seja, o princípio da dignidade da pessoa 
humana, mas que se baseou apenas no 
critério da idade cronológica como fator 
de impedimento ou não para o ingresso 
no mercado de trabalho, ou seja, a partir 
dos 16 (anos) de idade ou aos 14 (anos), 
na condição de aprendiz. 

Assim o primeiro pressuposto 
de referênciacia quanto  à temática parte 
do o enfoque jurídico e legislativo para 
que depois se apresente através da ótica 
do desenvolvimento humano e social.

 Autores a exemplo de Soraya 
Franzoni Conde (2013) entendem ser 
o critério cronológico, adotado pela 
legislação brasileira, insuficiente e 
ineficaz quando se trata do trabalho 
infantil em qualquer de suas facetas, 
sendo necessário a implementação e/
ou fortalecimento de políticas públi-
cas já existentes ou ainda promover a 
criação de políticas públicas especificas 
para que se consiga uma solução eficaz 
quando se fala de trabalho infantil e suas 
consequências. 

Conde (2003) vai mais além, 
afirmando que a maioria das políticas 
públicas sobre trabalho infantil, partem 
do pressuposto da escolarização como 
solução, porém critica pontos como 
a desconsideração por parte de tais 
políticas, das origens estruturais do 
problema, não conseguindo atingir de 
forma eficaz o cerne da questão.

E é dentro deste contexto que irá 

buscar-se analisar o trabalho infantil do-
méstico, realizado no âmbito familiar, ob-
servando sua natureza, particularidades, 
verificando se há a influência de gênero 
na realização deste tipo específico 
de trabalho,  quais são as atividades 
realizadas, o tempo despendido e o nível 
de responsabilidade, etc.

André Viana Custódio (2006), 
afirmou que o trabalho infantil doméstico 
é considerado como um trabalho 
alienado, prestado por crianças e 
adolescentes, onde é necessária a 
delimitação do espaço e afirmando que 
mesmo se realizado em âmbito familiar 
pode ser considerado como trabalho 
infantil, quando crianças e adolescentes 
assumem afazeres domésticos típicos 
de adultos, suportando responsabilida-
des que vão além das suas próprias 
capacidades e em prejuízo do seu 
próprio desenvolvimento.

Conforme o UNICEF (Fundo 
Para as Nações Unidas):

Os trabalhadores domésticos 
estão entre os trabalhadores 
mais explorados e abusados por 
uma série de razões, incluindo a 
discriminação, a exclusão das leis 
trabalhistas, isolamento, e sua 
natureza oculta. As crianças estão 
em risco ainda maior, devido à sua 
idade, à falta de consciência dos 
seus direitos, à separação de sua 
família e à dependência de seu 
empregador. Embora nem todas 
as crianças trabalhadoras domés-
ticas sofram abuso ou exploração, 
as crianças que trabalham como 
empregadas domésticas estão 
particularmente vulneráveis ao 
tráfico, ao trabalho forçado e às 
piores formas de trabalho infantil, 
tornando o trabalho infantil do-
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méstico uma das formas mais 
comuns e potencialmente explo-
radoras do trabalho infantil no 
mundo de hoje.(UNICEF, 2018)

Kátia Magalhães Arruda (2008) 
apontou que o trabalho infantil no 
âmbito doméstico e familiar, na maioria 
das vezes é encoberto, possuindo uma 
exploração “invisível” ou extremamente 
sutil, considerando que este tipo de 
trabalho infantil carrega em si fortes 
traços de heranças culturais. 

Ainda sob sua ótica, Arruda 
(2008) expõe que nesta forma de trabalho 
infantil, há a completa coisificação de cria-
nças e adolescentes, desde que pobres 
ou economicamente desfavorecidos.

Arruda (2008) afirma que o tra-
balho infantil doméstico é uma das piores 
formas de trabalho, sendo também 
apontando pelo UNICEF como tal, pois 
perpetua a exclusão social já acentuada 
pela pobreza, onde se retira também o 
direito a ser criança, o acesso regular à 
escola e a um crescimento saudável, que 
garantem um estado de bem estar social 
em conjunto com garantias básicas de 
cidadania.

O trabalho infantil, quando 
realizado sem observar os ditames 
mínimos impostos por Lei pode ser 
capaz de influenciar diretamente no 
desenvolvimento humano e social 
do atores atingidos, influenciando o 
chamado “desenvolvimento como 
liberdade” proposto por Amartya Sen 
(2000).

3. Procedimentos Metodológicos

O estudo pesquisa qualitativa 
com análise quantitativa. Quanto aos 
objetivos será de cunho exploratória, 
descritiva e explicativa, valendo-
se de procedimentos bibliográficos, 
documentais e pesquisa de campo.

A coleta de dados se dará dará 
através da observação direta intensiva e 
extensiva com a participação de alunos 
de uma escola pública localizada na 
cidade de Franca/SP, estando na faixa 
etária entre 11 a 14 anos,  matriculados 
entre o sexto e o nono ano de ensino 
fundamental II, tanto no período diurno 
como no noturno, sendo realizada em 2 
etapas:

a-) elaboração de um questio-
nário a ser aplicado em sala de 
aula, basea-do nos questionários do 
pesquisador Larry French (2017);

b-) entrevista com um grupo 
focal, conversando sobre o tema 
trabalho infantil. A análise do conteúdo 
será feita de duas formas, sendo uma 
por estatística realizada através de 
sistema de informática especializado e 
quanto às entrevistas com o grupo focal 
será realizada a conforme o que Minayo 
(2010) propõe.

Minayo ensina que: 

A construção do roteiro para a 
realização da entrevista em grupo 
tem pelo menos duas condições 
imprescindíveis: ser suficiente-
mente provocador para permitir 
um debate entusiasmado e parti-
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cipativo; e promover condições de 
aprofundamento, fazendo jus ao 
que se pretende com esta técnica. 
Vários meios podem ser usados: 
(a) a formulação de uma pergunta 
central acompanhada de alguns 
itens que, durante a aplicação 
da técnica, possam ajudar a con-
dução do tema rumo à focalização; 
(b) a escolha de um audiovisual, 
por exemplo, de pequena parte de 
um filme, abrindo uma discussão 
livre, no primeiro instante, e 
depois direcionada por perguntas 
ou inserções do pesquisador, a 
partir das falas; (c) a elaboração, 
pelo investigador, de um texto 
episódico que provoque e focalize 
a discussão, dentre outros. (...)
Os instrumentos para debate 
dos grupos focais necessitam 
ser delineados. Pode-se, por 
exemplo, decidir que os temas de 
discussão e a dinâmica adequada 
serão es-colhidos depois da 
realização das entrevistas. Ou, 
pelo contrário, o investigador opta 
por estabelecer de antemão o 
conteúdo e a forma do debate que 
os grupos focais se processem 
pari passu com outras técnicas 
de abordagem. (MINAYO, 2010, 
p.192-193)

Sendo assim, na pesquisa, 
quanto a parte de análise de conteúdo  
será feita ainda, de forma complementar, 
através de interação com grupo focal, 
sendo estabelecido de antemão um 
roteiro para nortear o debate com os 
participantes. 

Quanto aos aspectos éticos da 
pesquisa, o estudo será submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Municipal de Franca (Uni-
FACEF), o COMEP.

De acordo com as disposições 
da Resolução nº 466/2012, do Ministério 

da Saúde sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos, os seguintes cuidados 
serão observados: O pesquisador (a) 
será responsável pela integridade e 
bem-estar dos participantes do estudo 
e obterá o consentimento livre e 
esclarecido, de todos responsáveis pelos 
participantes, antes do início da coleta de 
dados, tratando a todos com dignidade, 
respeitando-os em sua autonomia e 
defendendo-os em sua vulnerabilidade.

Será ponderado a todos sobre 
os riscos e benefícios da pesquisa, 
garantindo que os danos previsíveis 
serão evitados, salientando a relevância 
social do estudo em termos de benefícios 
e vantagens para a sociedade. Aos 
participantes, ainda serão assegurados 
os benefícios resultantes do projeto.

Além do mais, será a presente 
pesquisa e sua coleta de dados 
submetida à autorização do (a) Diretor 
(a) da escola escolhida, autorização esta 
já concedida.

4. Resultados Parcial/Final

O que se espera é que a pesqui-
sa alcance seus objetivos através da 
coleta de dados proposta e com isso 
seja possível observar o trabalho infantil 
doméstico e o que ele causa ou não 
na vida de crianças e adolescentes a 
ele submetidos. Que os participantes 
possam retratar suas realidades dentro 
e fora da escola, na vida em família, 
seus sonhos, anseios, objetivos bem 
como aquilo que os perturbam. Buscar-
se-à verificar se possuem atividades 
domésticas e se isso afeta diretamente 
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sua relação com a escola, o rendimento 
escolar e a vida em sociedade.

A pesquisa encontra-se em 
andamento com o projeto em análise 
para aprovação do COMEP do Uni-
FACEF, não sendo possível apresentar 
resultados neste momento.

5. Considerações Parciais

O trabalho infantil no Brasil tras 
em si traços históricos e culturais e a de-
pender da forma como se realiza pode se 
tornar um problema social, que influencia 
diretamente na formação humana dos 
atores sociais.

O tema, no país, ganhou uma 
legislação protetiva para evitar que ocorra 
fora dos padrões jurídicos impostos e 
garanta às crianças e aos adolescentes 
uma formação social e humana digna. 
Sendo assim, nesta linha, o ingresso 
no mercado de trabalho somente pode 
ocorrer a partir dos 16 (anos) de idade ou 
aos 14 (anos), na condição de aprendiz. 

 No Brasil, a Constituição Fede-
ral de 1.988, em conjunto com a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT) e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), formam o núcleo jurídico de 
proteção e de garantias às crianças e 
aos adolescentes, constituindo os três 
grandes blocos legislativos sobre o 
trabalho infantil.

É de suma importancia a neces-
sidade de criação de políticas públicas 
perti-nentes e fomento das já existentes 
para o tema, bem como a cooperação da 
família e a sociedade com o Estado.

É certo dizer que em relação 

ao trabalho infantil como um todo, se 
não forem observadas as questões 
jurídicas, sociais e humanas, pode-se 
tornar um problema social, não só de 
cunho nacional, mas sim mundial, que 
ganha destaque perante os países e as 
comunidades internacionais.
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 O EMPREENDEDORISMO FEMININO NO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL: ESTUDO DE CASO DO CME- 

CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA ACIF DE FRANCA/SP
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Alfredo José Machado Neto

Linha de Pesquisa: “Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional”
Área de Concentração: “Desenvolvimento Regional”

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar 
a atuação das MPEs da cidade de Franca, par-
ticipantes do Conselho da Mulher Empreende-
dora ACIF, para constatar se, a partir dos incen-
tivos disponíveis, são capazes de promover o 
desenvolvimento econômico local.
Palavras-Chave: Empreendedorismo, 
empreendedorismo feminino, desenvolvimento 
econômico.programa empreender, CME.

porte, conseguem se disseminar e ficar 
próximos ao público final, cumprindo sua 
função econômica. Esta proximidade 
também facilita a geração de mais 
empregos, pela maior facilidade de 
locomoção dos funcionários e assim, 
contribuindo para uma melhora da qua-
lidade de vida.

De acordo com EVERTON 
JUNIOR (2017, p.23), “algumas 
estatísticas apontam que as MPE 
correspondem a mais de 96% do número 
de empresas formais”, resultando em 
forte influência na formação do Produto 
Interno Bruto -PIB.  

Conforme o estudo “Panorama 
dos Pequenos Negócios 2018”, do 
SEBRAE, os pequenos negócios no 

Abstract
The objective of this study is to analyze the 
performance of MSEs in the city of Franca, 
members of the ACIF Women Entrepreneurs 
Council, to notice if, based on available incen-
tives, they are capable of promoting local eco-
nomic development.
Keywords: Entrepreneurship, female 
entrepreneurship, economic development. 
program to undertake, CME.

1. Introdução

As Micro e Pequenas Empresas 
– MPE tem uma grande participação 
em qualquer economia do mundo, 
pela capacidade de produzir bens e 
serviços que atendam qualquer cidadão, 
em qualquer lugar, contribuindo para 
o atendimento das necessidades 
individuais ou coletivas. As MPEs além 
de suprirem as necessidades das fa-
mílias também tem uma grande participa-
ção na produção de bens e serviços 
que atendam às empresas de médio e 
grande porte.

Ao analisarmos sua participação 
no desenvolvimento econômicosocial, 
podemos constatar que, devido ao seu 
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estado de São Paulo estão distribuídos, 
segundo os setores de atividades em: 
Serviços - 41%; Comércio - 37%; Indústria  
- 12%; Construção - 7%; e Agropecuária 
3% (SEBRAE, 2018, Online).

A participação dos pequenos 
negócios na economia paulista é de 
98% das empresas, 49% dos empregos, 
37% da folha de salários e 27% do PIB 
– Produto Interno Bruto (SEBRAE, 2014, 
Online).

As MPEs não só aumentam 
a sua relevância na proporção em que 
as políticas públicas vão sendo mais 
eficazes e os resultados esperados 
sendo alcançados, como também 
em consequência da capacidade de 
se multiplicarem, em decorrência 
do empreendedorismo pessoal por 
oportunidade ou pela necessidade de 
fazer algo que melhore sua renda.

Cumpre destacar que, segundo 
o Relatório Executivo 2017 da Global 
Entrepreneurship Monitor – GEM, a 
presença feminina nos empreendimentos 
em estágios iniciais (até 42 meses de 
existência), é ligeiramente acima da 
masculina. Isto significa a existência 
de um equilíbrio de gêneros na 
atividade empreendedora, tendendo 
melhor qualificar os negócios através 
da multiplicidade das experiências 
profissionais e pessoais.

Os empreendedores iniciais, 
independente do gênero, como gestores 
do novo negócio, passam a dividir seu 
tempo entre os setores operacional, 
comercial e financeiro, enfrentando 
cotidianamente dificuldades em 
estabelecer os princípios administrativos 

e operacionais que devem nortear seus 
negócios. 

No intuito de amenizar estas 
dificuldades e com base em princípios 
do associativismo, surge o Programa 
Empreender no Vale do Itajaí, interior 
de Santa Catarina/Brasil, com a 
implantação de um projeto da HWK 
-Handwerkskammerfür München 
undOberbayern (Câmara de Artes e 
Ofícios de Munique e Alta Baviera – 
Alemanha), em 1987,em parceria com 
Associações Comerciais e Industriais, a 
Federação das Associações Comerciais 
de Santa Catarina - FACISC e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE(CACB, 2018; 
FACERJ, 2018; FACESP, 2018, Online).

Seguindo a metodologia 
associativista, do Programa Empreender, 
no ano de 1995, foi aprovada, pela 
Diretoria da ACIF – Associação do 
Comércio e Indústria de Franca, a 
constituição do CME – Conselho da 
Mulher Empreendedora ACIF de Franca  
com os objetivos de proporcionar maior 
integração da mulher à entidade e 
incentivar o crescimento conjunto das 
empresárias. (ACIF, 2018; Online). 

Assim, tem-se como questão 
de pesquisa: como o Conselho da 
Mulher Empreendedora ACIF, em 
especial o empreendedorismo feminino, 
tem auxiliado na consolidação e 
sustentabilidade das MPEs da cidade 
de Franca e contribuído para o de-
senvolvimento econômico local?

Para responder a questão de 
pesquisa, o objetivo geral é analisar a 
atuação das MPEs da cidade de Franca, 
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participantes do Conselho da Mulher 
Empreendedora ACIF, para constatar se, 
a partir dos incentivos disponíveis, são 
capazes de promover o desenvolvimento 
econômico local.

Para tanto, torna-se relevante 
estabelecer como objetivos específicos 
as seguintes áreas de estudo:

a. compreender o 
desenvolvimento econômico 
local e a sua correlação com 
empreendedorismo;

b. apresentar o 
empreendedorismo feminino 
e as suas influências no 
contexto corporativo;

c. compreender  a metodologia 
organizacional do Conselho 
da Mulher Empreendedora 
ACIF – CME;

d. delinear o perfil das 
mulheres empreendedoras 
participantes do Conselho 
da Mulher Empreendedora 
ACIF – CME;

e. apresentar as influências do 
empreendedorismo feminino 
no desenvolvimento das 
MPEs participantes do 
projeto.

Inicialmente será realizada uma 
revisão bibliográfica e coleta de dados 
secundários, em sites e documentos 
oficiais tais como IBGE, SEBRAE, CACB, 
dentre outros, com o intuito de discorrer 
sobre os conceitos de desenvolvimento 
regional, empreendedorismo nas 
MPEs e empreendedorismo feminino. 

Propõe-se, também, uma pesquisa de 
campo com a utilização da ferramenta 
de entrevista, com o método padrão 
de pergunta-resposta,do tipo semies-
truturado presencial; finalizando com 
análise de conteúdo com elaboração de 
categorias analíticas fechadas.

Pretende-se, neste trabalho, 
contribuir com estudos concernentes ao 
empreendedorismo feminino nas MPEs, 
as influências do Conselho da Mulher 
Empreendedora da ACIF – CME, na 
estruturação de MPEs, participantes do 
projeto,e analisar as suas contribuições 
para o desenvolvimento econômico local.

2. Referencial Teórico

2.1 EMPREENDEDORISMOE SUAS 
RELAÇÕES EMPRESARIAIS

O brasileiro faz parte de 
uma sociedade considerada muito 
empreendedora. A Pesquisa GEM – 
Global Entrepreneurship Monitor 2016, 
realizada pelo SEBRAE e pelo IBPQ, 
mostra que 36% da PEA – População 
Economicamente Ativa, possui ou está 
abrindo um novo empreendimento. Isto 
significa que cerca de 48 milhões de 
pessoas, com idades que variam de 18 
a 64 anos, têm um negócio ou estão 
envolvidos na criação de um (GEM 2016, 
SEBRAE e IBPQ, 2018, Online).

Em 2017, o GEM aponta uma 
taxa de empreendedorismo (TTE) de 
36,4%, comparando com 2016 podemos 
verificar que não houve variação nas 
taxas gerais de empreendedorismo no 
Brasil. (GEM 2017, SEBRAE e IBPQ, 
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2018, Online).

Gráfico 1 – Taxas (em %) específicas1 e 
estimativas2 (em milhões) do número 
de empreendedores por gêneros 
segundo estágios do empreendimento 
- Brasil - 2017

 
Fonte: GEM Brasil 2017
1Percentual da população referente a cada categoria 
da população (ex. 19,9% dos homens no Brasil são 
em-preendedores iniciais).
2Estimativa calculadas apartir de dados da 
população brasileira de 18 a 64 anos para o Brasil 
em 2017:135,4 milhões.Fonte: IBGE/Diretoria de 
Pesquisas. Projeção da população do Brasil e 
Unidades da Federação por sexo e idade para o 
período 2000-2030 (ano 2017).

O Gráfico 01, anteriormente 
apre-sentado, mostra as taxas de 
empreendedorismo, em percentuais da 
população do país e as diferenças por 
gênero, tanto nos empreendimentos 
iniciais (até 42 meses de existência), 
como nos já estabelecidos(acima de 42 
meses de existência).Ao analisarmos 
as taxas de empreendedorismo geral 
por gêneros, constatamos que, em 
2017, os homens se mostraram um 
pouco mais empreendedores do que as 
mulheres, uma diferença de apenas 2,9 
pontos percentuais. Já se verificarmos 
os empreendimentos iniciais, notamos 
que as mulheres superaram os homens 
em 0,8 pontos percentuais, o que leva a 

questionar o motivo pelo qual as mulheres 
se mostram menos persistentes na 
condução de seus negócios ou se o 
ambiente ainda se apresenta desfa-
vorável ao empreendedorismo feminino, 
o que prejudica a longevidade dos 
negócios (GEM 2017, SEBRAE e IBPQ, 
2018, Online).

Os novos empreendedores 
abrem seus negócios, assumindo todo o 
risco, movidos pelo desejo de inovação, 
pela necessidade de realização e de 
ser reconhecido, para atender a uma 
necessidade do mercado ou para tornar 
a vida das pessoas mais agradável. Não 
obstante, é importante analisar, ainda, se 
as pessoas empreendem por vocação, 
por oportunidade ou por necessi-
dade. O GEM mostra que 59,4% dos 
novos empreendimentos que surgiram 
no Brasil, no ano de 2017, foram por 
oportunidade. (GEM 2017, SEBRAE e 
IBPQ, 2018, Online).

Boa parte das micro e pequenas 
empresas surgem, no entanto, a partir de 
uma necessidade emergente a resolver 
ou em busca de uma situação financeira 
estável. No Brasil, no ano 2017, 39,9% 
dos novos negócios foram abertos por 
necessidade (GEM 2017, SEBRAE e 
IBPQ, 2018, Online).

Segundo o Instituto de Economia 
da ACIF – Associação do Comércio e 
Indústria de Franca, foram abertas, em 
Franca, no primeiro trimestre de 2018, 
1.646 novas empresas, conforme é 
demonstrado na Tabela 1, podendo 
constatar um grande número de 
empreendimentos no setor de Serviços 
em virtude da recessão do setor indus-
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trial, mais especificamente do setor 
calçadista.

Tabela 1 – Abertura de empresas 
(Franca/SP) por setor,no 1º trim. de 
2018.

Fonte: Instituto de Economia ACIF

Notadamente, seguindo a linha 
de abertura de novos negócios por 
necessida-de, na Tabela 2 constatamos 
que todas as empresas abertas no 
primeiro trimestre de 2018 são pequenas 
empresas e, em quase sua totalidade, 
de Micro Empreendedores Individuais 
– MEI. Estas empresas apresen-tam, 
como características, o pequeno em-
presário que possui um faturamento 
limitado a R$ 81.000,00 por ano, que não 
participa como sócio, administrador ou 
titular de outra empresa e que contrate 
no máximo um empregado. Isto permite 
concluir, em principio, que se trata de 
“empreendedores” que buscam resolver 
uma situação de emergencia, seja em 
razão da perda de um emprego ou 
mesmo da formalização e um pequeno 
empreendimento.

Tabela 2 – Abertura de empresas 
(Franca/SP) por porte,no 1º trim. de 
2018

Fonte: Instituto de Economia ACIF

Apesar de recessões, 
falta de infra-estrutura e incentivos 
governamentais, recursos financeiros 
escassos, dentre outros problemas, 
vários empreendimentos são formados 
de tempos em tempos.

Criar algo novo, dedicar 
tempo e esforço, assumir riscos, para 
receber as recompensas da satisfação 
e independência financeira e pessoal, 
muitas vezes surge a partir de uma 
ruptura em um estilo de vida, que pode 
acontecer quando uma pessoa aposenta 
ou mesmo quando é demitida.

CAMPINHO (2008, p.12) 
conceitua empresário como sendo 
aquele que, habitualmente, exerce uma 
atividade com fins lucrativos, na produção 
e/ou circulação de bens e serviços.

Para Coelho (2010) e de 
acordo com o Código Civil, art 966, 
o “Empresário” é o sujeito de direito, 
que exerce profissionalmente uma 
atividade econômica e que articula os 
fatores de produção para a produção 
ou a circulação de bens ou de serviços. 
Existem dois tipos de empresários: o 
empresário pessoa física, denomina-se 
empresário individual; e o empresário 
pessoa jurídica, denomina-se sociedade 
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empresária(COELHO, 2010).
Em sua obra “A Teoria do 

Crescimento da Firma” (1995), Edith 
Penrouse aplica o termo empresário 
para designar os indivíduos ou qrupos 
de prestadores de serviços empresariais 
dentro da firma. Os serviços empresariais 
compreendem todos os subsídios 
necessários ao funcionamento da 
firma. Não podendo ser confundidos 
com os serviços administrativos, “pois 
se referem à execução de idéias e 
propostas empresariais, assim como a 
supervisão da atividades da existentes”. 
(PENROUSE, 1995).

Pode-se, tambémdestacar, 
alguns elementos que compõe a 
definição de empresário:

a) o exercício profissional 
de certa atividade é associada a 
considerações de habitualidade (não 
pode ser considerado profissional quem 
realiza tarefas de modo esporádico), 
pessoalidade (o empresário deve 
contratar empregados para o exercício 
de suas tarefas) e o monopólio das 
informações que o empresário detém 
sobre o produto ou serviço objeto de sua 
empresa;

b) se o empresário é quem 
exerce profissionalmente uma atividade 
econômica organizada, então a empresa 
é uma atividade: a de produção e/ou 
circulação de bens e serviços;

c) a atividade empresarial tem o 
objetivo de lucro para quem a explora, 
sendo este o objetivo da produção ou 
circulação de bens ou serviços.

d) a empresa é atividade 

organizada quando nela se encontram 
articulados, pelo empresário, os fatores 
de produção: capital, mão de obra, 
insumos e tecnologia (COELHO, 2010).

De acordo com HISRICH e 
PETERS (2004), existem três tipos de 
empresas:

a) Empresa do tipo estilo de 
vida: um pequeno empreendimento 
que sustenta os proprietários e que 
geralmente não cresce. Em geral o 
seu crescimento é modesto devido à 
natureza do negócio, aos objetivos do 
empreendedor e à limitação de investi-
mentos em pesquisa e desenvolvimento. 
Estas empresas existem primordialmente 
para sustentar os proprietários e 
geralmente tem poucas oportunidades 
de crescimento e expansão.

b) Empresas de fundação: tipo 
de empresa fundada a partir de pesquisa 
e desenvolvimento e coloca as bases 
para uma nova área de negócios. Seu 
capital é fechado, em geral só atrai 
investidores particulares.

c) Empresa de alto potencial: 
empreendimento com alto potencial de 
crescimento que, portanto, atrai grande 
interesse de investidores. Embora 
a empresa possa iniciar como uma 
empresa de fundação, seu crescimento 
é muito rápido. Também são conhecidas 
como “gazelas” (empreendimentos de 
crescimento muito alto) e integram o 
desenvolvimento econômico de uma 
área.

Para COELHO (2010, p. 20) 
“Os sócios da sociedade empresária 
são empreendedores ou investidores, 
de acordo com a colaboração dada à 
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sociedade” e para CAMPINHO(2008, 
p.12) “o sócio não é empresário mas 
sim integrante de uma sociedade 
empresária”. Desta forma, segundo 
os autores, o fundador da empresa 
poderá ser tanto empresário como 
empreendedor, isso dependerá de sua 
participação na empresa.

Pode-se, ainda, conceituar o 
empreendedor como sendo aquele que 
deixa de ser apenas um proprietário 
da firma para ser um agente inovador, 
capaz de melhorar produtos e processos, 
expandir mercados e modificar 
estruturas organizacionais. Desta forma 
o empresário passa a ser empreendedor, 
tendo função diferente do que apenas 
organizar a produção de forma eficiente 
a partir de técnicas já existentes (SILVA, 
2016, p.23- 24).

Ainda seguindo conceitos 
schupterianos, SILVA (2016) destaca que 
o empreendedor, não necessariamente 
deverá ser o proprietário da empresa 
mas poderá ser um indivíduo que inova 
dentro da empresa e, neste caso, poderá 
ser tanto o empresário quanto um 
funcionário. Este é denomidado como 
intraempreendedor e possui as mesmas 
caracteristicas de um empreendedor, 
sendo diferenciado por não ser dono do 
seu próprio negócio e sim um funcionário 
da empresa. 

Com base nos autores, 
conceitua-se o empresário como 
sendo aquele que exerce a atividade 
empresarial. Já o empreendedor é aquele 
capaz de vislumbrar o imperceptível e 
utilizá-lo como algo inovador, tanto como 
propulsor de novos negócios, como para 

alavancar um processo existente. O 
empresário poderá ser o empreendedor 
assim como se tornar um, da mesma 
forma que um empreendedor, não 
necessariamente, poderá vir a ser ou se 
tornar um empresário.

Evidencia-se ainda, que os 
empreendedores abrem seus negócios, 
assumindo todo o risco, movidos pelo 
desejo de inovação, pela necessidade 
de realização e de ser reconhecido, para 
atender a uma necessidade do mercado 
ou para tornar a vida das pessoas mais 
agradável (GEM 2016, SEBRAE e IBPQ, 
2018, Online).

Os empreendedores iniciantes, 
como gestores do novo negócio, 
passam a dividir seu tempo entre 
os setores operacional, comercial e 
financeiro, enfrentando cotidianamente 
dificuldades em estabelecer os princípios 
administrativos que devem nortear seus 
negócios. 

Neste sentido, não são poucas 
as pessoas que enfrentam dificuldades 
em estabelecer princípios que norteiem 
seus negócios, com o intuito de 
assegurar um bom desempenho na 
obtenção dos resultados propostos. 
Muitos empresários não conseguem 
manter a continuidade de seus negócios 
por muito tempo. 

Quando se analisa a questão 
das micro e pequenas empresas é 
necessário, primeiramente caracterizá-
las, a partir de algumas classificações 
existentes na literatura.

A Lei Complementar nº 123/2006, 
que instituiu o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno 
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Porte, considera: como microempresa a 
que possua uma receita bruta igual ou 
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), no ano calendário; 
a empresa de pequeno porte é aquela 
que aufere uma receita bruta anual 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 4.800.000,00 (redação dada pela Lei 
Complementar nº 155/2016).

O SEBRAE, além dessa 
classificação pelo faturamento, em que 
inclui, ainda, uma categoria de Micro 
Empreendedor Individual (renda bruta 
anual de até R$ 81.000,00), utiliza o 
critério de número de funcionários para 
classificação das micro e pequenas 
empresas. Assim considera: mi-
croempresa a que emprega até 19 
pessoas, no caso da indústria e até 9 
pessoas, no caso do comércio e serviços; 
pequena empresa a que possui de 20 a 
99 pessoas ocupadas (indústria) e de 10 
a 49 pessoas empregadas (comércio e 
serviços) (SEBRAE, 2016).

De acordo com o Relatório 
Especial “O Empreendedorismo e o 
Mercado de Trabalho” (SEBRAE, p.19, 
2017), a participação dos Pequenos 
Negócios na geração de trabalho, pode 
ser medida pelo total de empregos com 
carteira assinada (trabalho formal) e pelo 
total de pessoas ocupadas (conjunto do 
mercado de trabalho).

A PNAD Contínua do IBGE 
apurou que, no primeiro trimestre de 
2017, conforme demonstrado na Tabela 
3, haviam103,1 milhões de pessoas 
com 14 anos ou mais compondo a 
massa trabalhadora no Brasil.Desse 

total, 14% estava desocupada e 86% 
ocupadas. Apenas 32% dos trabalha-
dores ocupados são constituídos por 
pessoas que trabalham no mercado 
formal de trabalho, como empregados 
assalariados com registro em carteira de 
trabalho (33,4 milhões de empregados 
com carteira).

Tabela 3 – Força de Trabalho, no 
Brasil, no 1º trimestre de 2017

Fonte: PNAD Contínua (IBGE)
(*) Pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força 
de trabalho, na semana de referência.

Na Tabela 4, dados da RAIS 2015 
mostram que 99% das empresas que 
declaram a RAIS são Micro e Pequenas 
Empresas, 1% são empresas demédio 
porte e apenas 0,36% são empresas 
de grande porte. Ao comparar os dados 
da RAIS de 2010 e 2015 verifica-se que 
esta proporção não se alterou.
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Tabela 4 – Distribuição do número de 
empresas por porte na RAIS

 
Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS 2010 e 
2015 (MTE)
Nota:

1. Micro e Pequenas Empresas: até 49 
empregados no comércio e serviços 
e até 99 empregados na indústria e 
construção.

2. Médias empresas: de 50 a 99 
empregados no comércio e serviços 
e de 100 a 499 empregados na 
indústria e construção.

3. Grandes Empresas: 100 ou mais 
empregados no comércio e serviços 
e 500 ou mais empregados na 
indústria e construção.

Ainda de acordo com a RAIS de 
2015, a Tabela 5 demonstra que as Micro 
e Pequenas Empresas respondiam por 
54% do total dosempregos com carteira 
assinada. Comparado com a RAIS de 
2010, verificou-se umpequeno aumento 
na participação dos Pequenos Negócios 
no total de empregos com carteira, 
passando de 51% para 54% do total.

Tabela 5 – Distribuição do número de 
empregados com carteira por porte 
de empresa na RAIS

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS 2010 e 
2015 (MTE)
Nota:

1. Micro e Pequenas Empresas: até 49 
empregados no comércio e serviços 
e até 99 empregados na indústria e 
construção.

2. Médias empresas: de 50 a 99 
empregados no comércio e serviços 

e de 100 a 499 empregados na 
indústria e construção.

3. Grandes Empresas: 100 ou mais 
empregados no comércio e serviços 
e 500 ou mais empregados na 
indústria e construção.

Ainda de acordo com a RAIS de 
2015, as Micro e Pequenas Empresas res-
pondiam por 54% do total dosempregos 
com carteira assinada. Comparado com 
a RAIS de 2010, verificou-se umpequeno 
aumento na participação dos Pequenos 
Negócios no total de empregos com 
carteira,passando de 51% para 54% do 
total.

Gráfico 2 – Evolução do PIB e do 
número de Pessoas Ocupadas no 
Brasil

Fonte: PNAD Contínua (IBGE)

No Gráfico 3 pode se observar 
que, a partir do segundo trimestre de 
2014 iniciou um período de queda do PIB, 
resultando em uma série de implicações 
sobre o mercado de trabalho:

• a queda do nível de pessoas 
ocupadas;

• o aumento da taxa de 
desemprego; 

• eretração do valor do 
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rendimento médio real dos 
trabalhadores massa total de 
salários da  economia.

Gráfico 3 – Evolução da taxa de 
desemprego (em %)

Fonte: PNAD Contínua (IBGE)

Em 2014 o total de pessoas 
ocupadas chegou a de 92,9 milhões 
e caiu para 88,9 milhões no primeiro 
trimestre de 2017, queda de quase 4 
milhões de pessoas. Neste mesmo 
período, o número de pessoas 
desocupadas passou de 6,5 milhões 
para 14,2 milhões, um aumento de 7,7 
milhões de pessoas em decorrência 
não só de dispensas, mas também da 
tentativa, sem sucesso, de ingresso de 
novas pessoas no mercado de trabalho. 

O nível de formalização do 
trabalho, resultante da proporção de 
pessoas ocupadas que possuem carteira 
assinada, caiu de 40,1% do primeiro 
trimestre de 2014 para 37,6% no primeiro 
trimestre de 2017.

Gráfico 4 – Nível de formalização do 
trabalho (em %)

 
Fonte: PNAD Contínua (IBGE)

Em um sentido oposto, podemos 
notar um aumento na proporção de 
pessoas à frente de um empreendimento, 
para 29,7% no primeiro trimestre de 
2016, seguido de uma leve letargia mas, 
atingindo no primeiro trimestre de 2017, 
seu segundo melhor resultado, com 
29,5%. Neste sentido o número de donos 
de negócios passou de 24,8 milhões no 
segundo trimestre de 2014 para 26,2 
milhões de pessoas, um acréscimo de 
1,4 milhões de pessoas. 

Podemos concluir que uma 
expressiva parte destes novos donos de 
negócios surgiu em decorrência da falta 
de melhores oportunidades no mercado 
de trabalho, aumentando assim o nível 
de empreendedorismo por necessidade. 
A Pesquisa GEM também concluiu que 
nos últimos dois anos da pesquisa, o nível 
de empreendedorismo por oportunidade 
caiu sensivelmente, em relação aos dez 
últimos anos. 

Do primeiro trimestre de 
2014, tido como o início da retração 
da economia e o primeiro trimestre 
de 2017, houve uma queda de 2,5% 
no número de pessoas ocupadas 
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enquanto que o número de pessoas 
desocupadas cresceu 101%.  Neste 
período duas categorias de ocupação 
tiveram um crescimento expressivo: a 
de Empregadores (11%) e a de Conta 
própria (6%).

Gráfico 5 – Nível de empreendedorismo 
(em %)

Fonte: PNAD Contínua (IBGE)

Assim, o empreendedorismo 
exerceu o papel de “colchão social”, pois 
além de ampliar os postos de trabalho 
dos próprios Donos de Negócios (1,6 
milhões adicionais), gerou e/ou manteve 
postos de trabalho para empregadores 
sem carteira e/ou trabalhadores 
familiares, abrandando os efeitos da 
retração da economia sobre o mercado 
de trabalho.

2.2 EMPREENDEDORISMO FEMININO

Nos últimos anos, as mulheres 
estão cada vez mais conquistando 
espaço e ganhando força no mundo 
corporativo. Essa participação crescente 
nos possibilita vislumbrar um futuro, 
onde, ambos os gêneros, venham a 
atuar no empreendedorismo em situação 
de equilíbrio (SEBRAE, 2017, Online).

A Tabela 6, a seguir, 

mostra que a maioria dos países 
apresenta uma hegemonia masculina 
no desenvolvimento de novos 
empreendimentos. No entanto podemos 
destacar, como exceções, o Brasil e o 
México, que possuem taxas equilibradas 
entre os empreendimentos iniciais 
masculinos e femininos (GEM, 2016, 
Online).

Tabela 6 – Taxas específicas1 de 
empreendedorismo inicial (TEA) 
Segundo gênero - Países selecionados 
– 2016

Fonte: GEM 2016

1 Percentual de empreendedores iniciais de cada 
classe.

A desigualdade de gênero é mais 
perceptível quando são analisadas as 
taxas específicas de empreendimentos 
estabelecidos - TEE. Nos países listados 
a participação em empreendimentos com 
mais de 42 meses de funcionamento 
é mais alta entre os homens do que 
entreas mulheres. No Brasil, a taxa 
de empreendedorismo estabelecido é 
de 19,6% entre os homens e 14,3% 
entre as mulheres.  Nota-se que a 
diferença de apenas 0,7% em relação 
aos empreendimentos iniciais - TEA, 
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sobe para 5,3% nos empreendimentos 
estabelecidos -TEE (GEM, 2016, Online).

O sexismo (discriminação 
baseada nos estereótipos de gênero) é 
apontado como um fator que permeia 
a caminhada das mulheres, desde a 
contratação por uma empresa até o 
momento em que optapelo próprio 
negócio. Um dos fatores recorrentes 
são os julgamentos onde consideram 
os homens mais competentes do que as 
mulheres em assuntos relacionados aos 
negócios (SEBRAE, 2018, Online).

Tabela 7 – Taxas específicas1 de 
empreendedorismo estabelecidos 
(TEE) Segundo gênero - Países 
selecionados – 2016

Fonte: GEM 2016
1 Percentual de empreendedores estabelecidos de 
cada classe.

O GEM (2016, Online) considera 
o relato das empreendedoras brasileiras 
sobre o preconceito de gênero, menor 
credibilidade (pelo fato do mundo dos 
negócios ser mais tradicionalmente 
associado aos homens), maior dificuldade 
de financiamento e a dificuldade para 
conciliar demandas da família e do 
empreendimento, ao fato das mulheres 
não conseguirem prosperar seus 
empreendimentos na mesma proporção 

dos homens.
Diante do exposto, um dos 

maiores efeitos que as mulheres 
sofrem é a perda de sentimentos 
caracteristicamente femininos como a 
tolerância, a meiguice, a docilidade. Isso 
ocorre em virtude de muitas mulheres, 
para atender as expectativas do seu 
papel como gestoras, terem que adotar 
características próprias dos homens 
para atestar a correlação de forças e 
competências. É notório que esta atitude 
nem sempre gera bons resultados além 
de ser desnecessária, tendo em vista 
que, independentemente do sexo, todos 
têm suas competências e características 
peculiares (BARBOSA, 2007).

A figura da mulher 
empreendedora é de grande relevância 
para a sociedade, em destaque para o 
desenvolvimento socio-econômico do 
Brasil e do mundo. O empreendedorismo 
feminino incentiva as mulheres a serem 
mais independentes, mais seguras, mais 
realizadas. Incentiva também a luta pela 
igualdade de gênero, além de serem 
indispensáveis geradoras de empregos e 
movimentadoras da economia (SOUZA, 
2017).

2.3 PROGRAMA EMPREENDER

A implantação do programa 
Empreender se deu pela iniciativa da 
Associação Comercial e Industrial de 
Brusque, localizada no Vale do Itajaí, 
interior de Santa Catarina/Brasil, (cidade 
de forte influência alemã devido a sua 
colonização), através de seu presidente 
Carlos Cid Renaux que, em 1987, com 
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o objetivo de firmar um convênio de 
parceria para apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – MPEs iniciou contados com 
a HWK -Handwerkskammerfür München 
un-dOberbayern (Câmara de Artes e 
Ofícios de Munique e Alta Baviera – 
Alemanha) (FACERJ, 2018, Online).

A HWK é uma entidade 
associativa que reúne mais de 55 mil 
empresas na Alemanha e oferece uma 
série de serviços para seus associados. 
Técnicos alemães e dirigentes da HWK 
visitaram Sa nta Catarina e mantiveram 
contatos com Associações Comerciais e 
Industriais, a Federação das Associações 
Comerciais de Santa Catarina- FACISC e 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE (CACB, 
2018; FACERJ, 2018; FACESP, 2018, 
Online).

 A HWK decidiu então iniciar a 
efetivação do projeto, liderado pelas 
ACIs de Brusque, Blumenau e Joinville. 
Denominado inicialmente como Projeto 
Cooperação ACI/HWK, consistia em 
atrair micro e pequenas empresas para a 
formação de núcleos setoriais - grupo de 
empresas de um mesmo segmento que 
se reuniam periodicamente para discutir 
problemas comuns e buscar soluções 
conjuntas, sob a moderação de um 
consultor (CACB, 2018; FACERJ, 2018; 
FACESP, 2018; ACIF, 2018, Online).

 O êxito do projeto nas três 
cidades atraiu a atenção de outras: em 
1996, em número de 17, estas ACIs 
criaram a Fundação Empreender, que 
passou a gerir o projeto. O convênio 
que previa três anos de duração foi 
prorrogado até novembro de 2001 

(FACESP, 2018, Online).
O projeto foi apresentado no 

evento PYME 2000, em outubro de 
1995, no Equador e em novembro do 
mesmo ano, dirigentes de ACIs de 
outras cidades de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul debateram sobre o 
projeto no Seminário Nacional sobre 
Desenvolvimento Organizacional da ACI 
(FACESP, 2018, Online). 

Em dezembro de 1995, 
dirigentes e consultores do SEBRAE e 
das ACIs ligadas ao projeto realizaram 
um workshop, o que lançou as bases 
para uma futura cooperação que viria a 
difundir o modelo para todo o Estado de 
Santa Catarina (CACB, 2018; FACERJ, 
2018; FACESP, 2018; ACIF, 2018, 
Online).

Em outubro de 1997 a FACISC 
e o SEBRAE, com apoio da Fundação 
Empreender, contratada para treinar os 
técnicos em todo o estado, lançaram o 
Projeto Empreender, que foi levado para 
outras 10 cidades. Uma nova expansão 
do projeto foi promovida em abril de 
1998, beneficiando outras 10 cidades 
(CACB, 2018; FACERJ, 2018; FACESP, 
2018; ACIF, 2018, Online). 

A partir de 1999, uma parceria 
entre a Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil 
– CACB e o SEBRAE, com o apoio da 
Fundação Empreender, possibilitou a 
ampliação do programa para outros sete 
estados: Alagoas, Bahia, Maranhão, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e 
Sergipe (CACB, 2018; FACERJ, 2018; 
FACESP, 2018; ACIF, 2018, Online).

A CACB afirma que o 
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programa já atendeu aproximadamente 
70 mil empresas em todas as 
unidades federativas, e já foi 
premiado internacionalmente como 
um dos melhores projetos para o 
desenvolvimento de MPEs, pelo ICC 
(InternationalChambersofCommerce), 
em Paris (CACB, 2018, Online).

O Programa Empreender 
é relevante não apenas pela sua 
metodologia, mas pelo contexto histórico-
filosófico em que se insere. A sociedade 
moderna se adaptou rapidamente à 
lógica da globalização, à tecnologia 
da informação, à mudança de hábi-
tos, costumes e fronteiras num mundo 
que clama por maior competitividade, 
produtividade e redução de custos. Isso 
requer dos empresários a necessidade 
permanente de reciclagem profissional e 
tecnológica (CACB, 2018, Online).

Por questões culturais, o 
empreendedor brasileiro tem a tendência 
de pensar que a concorrência está ao 
lado e à espreita, como se estivesse a 
descobrir seus segredos para então tirá-
lo do mercado. É sobre esse equívoco 
que o Projeto Empreender atua e daí 
vem sua extrema importância. A partir 
das ACEs, a metodologia do projeto 
organiza núcleos setoriais, valorizan-
do o aspecto associativo. Experiências 
individuais são reunidas e soluções são 
canalizadas para um grupo de empresas 
de um determinado setor (CACB, 2018).

O associativismo aproxima 
as empresas e incentiva as iniciativas 
individuais. É uma política que confere 
peso para as reivindicações coletivas 
em questões tributárias, por exemplo, 

ou em questões comuns, sem interferir 
na individualidade. O que ocorre é um 
aumento conjunto da competitividade, 
uma competição sadia que acaba 
revertendo em ganhos tecnológicos para 
o núcleo e benefícios para os consu-
midores, com qualidade e melhores 
preços (CACB, 2018, online).

A metodologia do Empreender 
é atender a uma exigência da economia 
moderna, que é a capacitação e a 
consolidação das micro e pequenas 
empresas, permitindo que estas busquem 
soluções que dificilmente conseguiriam 
se atuassem de forma isolada. 

De acordo com informações da 
FACERJ – Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado 
do Rio de Janeiro “no Brasil, o programa 
conta com mais de 3 mil núcleos 
espalhados por todas as regiões, 
abrangendo 840 municípios e mais de 
45 mil empresários de todos os setores” 
(FACERJ, 2018, Online). 

Ainda de acordo com a 
FACERJ (2018, Online), as MPEs que 
participam do programa têm obtido 
resultados significativos, aumentando as 
vendas, reduzindo custos, melhorando 
processos, ampliando mercados. Como 
conseqüência, o Empreender tem 
reduzido a taxa de mortalidade das mi-
cro e pequenas empresas - que em 
alguns casos chega a cerca de 60%, 
a depender da região e do setor - e 
contribuído para a geração de emprego 
e renda no país.
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2.4 CME – CONSELHO DA MULHER 
EMPREENDEDORA ACIF DE FRAN-
CA/SP

A constituição do CME – 
Conselho da Mulher empreendedora 
ACIF de Franca/SP, ocorreu em 13 de 
junho de 1995, aprovada pela Diretoria 
Plena da Associação Comercial de 
São Paulo, tendo como madrinha a 
empresária Luiza Helena Trajano. Sua 
criação possibilitou maior integração da 
mulher à entidade (ACIF, 2018, Online).

O CME é composto de 
empresárias dos setores da indústria, 
comércio, serviços e agronegócios, 
associadas à ACIF, que se reúnem 
quinzenalmente, com o objetivo de 
discutir e analisar as realidades da mulher 
empreendedora da ACIF na cidade de 
Franca/SP (ACIF, 2018, Online).

Desde 2005, as reuniões são 
realizadas no Centro de Educação 
Empresarial da ACIF, onde o grupo 
busca incentivar o crescimento conjunto 
das empresárias através de palestras, 
debates e conversas acerca da realidade 
econômica e do mundo dos negócios 
(ACIF, 2018, Online).

O CME participa ativamente 
nos encontros estaduais, seminários, 
palestras e congressos, visando uma 
melhor capacitação das participantes

O Conselho da Mulher 
Empreendedora adota a metodologia 
associativista, empregada no Programa 
Empreender, conforme trata o subitem a 
seguir.

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa, no âmbito das 
Ciências Sociais, tem por objetivo, 
investigar o mundo como um todo, 
incluindo o próprio homem. Para isso 
o pesquisador recorre à observação e 
reflexão que faz sobre a problemática 
e à experiências passada e atual dos 
homens na solução de problemas, com o 
intuito de agregar conhecimentos e ins-
trumentos adequados e intervir no seu 
mundo afim de torná-lo  mais adequado 
a sobrevivência (CHIZZOTTI, 2001).

A pesquisa poderá ter como ferra-
menta para adquirir conhecimento, “os 
seguintes objetivos: resolver problemas 
específicos, gerar teorias ou avaliar 
teorias existentes.” (RICHARDSON, 
1999, p.16).

Quadro1 – Resumo das estratégias 
metodológicas:

Fonte: Elaboração própria

Em concordância com 
CRIZZOTTI (2000):

“O conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conec-
tados por uma teoria explicativa; 
o sujeito-observador é parte inte-
grante do processo de conheci-
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mento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. 
O objeto não é um dado inerte e 
neutro; está possuído de signifi-
cados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações” 
(CHIZZOTTI, 2001, p. 79).

Assim, o presente trabalho 
utilizará a metodologia qualitativa do tipo 
estudo de caso.  

Justifica-se o emprego da 
metodologia qualitativa de acordo com 
RICHARDSON (1999) onde contribui 
citando que:

“Os estudos que empregam uma 
metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar 
a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar proce-
ssos dinâmicos vividos por gru-
pos sociais, contribuir no proce-
sso de mudança de determinado 
grupo e possibilitar, em maior 
nível de profundidade, o entendi-
mento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos.” 
(RICHARDSON, 1999 p.80).

FERNANDES (2016) destaca 
como uma das vantagens do método 
qualitativo com a empregabilidade 
do estudo de caso,“a versatilidade e 
dinâmica ao procurar compreender 
fenômenos contemporâneos através de 
pesquisa feita, tendo em conta o seu 
contexto e incidindo sobre um caso real.” 
(FERNANDES, 2016, p.96).

O estudo de caso é uma 
ferramenta utilizada para descrição 
extensiva a fim de constituir uma 
diversidade de pesquisas que coletam 
e registram dados de um caso particular 

ou variado com o intuito de formali-
zar, sistematicamente, dados e críticas 
de uma experiência, ou elaborar uma 
avaliação pormenorizada, visando 
tomadas de decisões ou propostas de 
ações transformadoras (CRIZZOTTI, 
1999).

O presente trabalho apresenta a 
característica exploratória com o intuito de 
conhecer as características do fenômeno 
em busca de explicações das causas 
e efeitos pesquisados (RICHARDSON, 
1999); e descritiva por abordar quatro 
aspectos de acordo com MARCONI e 
LAKATOS: “descrição, registro, análise 
e interpretação de fenômenos atuais, 
objetivando o seu funcionamento no 
presente.” (MARCONI; LAKATOS, 2002, 
p.20).

Dentre as técnicas de pesquisa, 
opta pela observação direta intensiva 
com a utilização de observação 
assistemática participante e entrevistas 
semiestruturadas. 

Por se tratar de um estudo 
exploratório, admite-se esta técnica 
pelo fato do observador não possuir 
conhecimento do problema, sendo 
possível estabelecer categorias em 
função das quais se deseja analisar. 
Em se tratando de um estudo de caso, 
ou seja, de um grupo específico, a 
observação participante permite ao 
observador, maior compreensão dos 
hábitos, atitudes, interesses relações 
pessoais e características da vida diária 
da comunidade (RICHARDSON, 1999).

De acordo com MARCONI 
e LAKATOS a entrevista “é um 
procedimento utilizado na investigação 
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social, para a coleta de dados ou para 
ajudar no diagnóstico ou no tratamento 
de um problema social.” (MARCONI; 
LAKATOS, 2002, p.92).

Delibera, também, pela 
observação direta extensiva com o uso 
de história de vida.

“A história de vida tenta obter 
dados relativos à “experiência ínti-
ma” de alguém que tenha signifi-
cado importante para o conheci-
mento do objeto em estudo. Por 
meio desta técnica, procuram-se 
captar as reações espontâneas 
do entrevistado, em face de cer-
tos acontecimentos fundamentais 
de sua vida.” (MARCONI; LAKA-
TOS, 2002, p.135).

A descrição e análise de dados 
da pesquisa se dão através da análise de 
conteúdo, com elaboração de categorias 
analíticas fechadas.

A análise de conteúdo é um 
método de tratamento e análise de 
informações, obtidas por meio de 
coleta de dados, corporificado em um 
documento (CHIZZOTTI, 2001).

“A técnica se aplica à análise de 
textos escritos ou de qualquer 
comunicação (oral, visual, ges-
tual) reduzida a um texto ou do-
cumento. [...] O objetivo da análi-
se de conteúdo é compreender 
criticamente o sentido das comu-
nicações, seu conteúdo manifes-
to ou latente, as significações ex-
plícitas ou ocultas.” (CRIZZOTTI, 
2001, p.98).

 

Para atingir os objetivos 
propostos neste trabalho, a pesquisa foi 
dividida nas seguintes etapas:

1. Discussão teórica;
2. Apresentação do Conselho 

da Mulher Empreendedora 
ACIF - CME;

3. Avaliação de ações 
empreendedoras a partir 
de incentivos promovidos 
pelo CME e investigação 
do perfil das mulheres 
empreendedoras par-
ticipantes do Conselho.

4. Resultados Parcial/Final

Pretende-se, neste trabalho, 
contribuir com estudos concernentes ao 
empreendedorismo feminino nas MPEs, 
as influências do Conselho da Mulher 
Empreendedora da ACIF – CME, na 
estruturação de MPEs, participantes do 
projeto,e analisar as suas contribuições 
para o desenvolvimento econômico local.

5. Considerações Parcial/Final

A arte de empreender é 
intrínseca ao brasileiro, independente de 
gênero. 

Notadamente, as mulheres 
se mostram mais empreendedoras 
na fase inicial de seus negócios mas, 
infelizmente, muitas não conseguem se 
manter no mercado por longo tempo. 
Uma das causas ainda é o sexismo 
contumaz o que dificultam várias 
negociações, tanto com fornecedores 
como no mercado financeiro.
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Resumo
Análise sob a perspectiva do desenvolvimento 
regional da atividade mineradora exploratória 
da Samarco e seus desdobramentos no 
município de Mariana/MG, rompimento da 
barragem de Fundão e soterramento de Bento 
Rodrigues.
Palavras-Chave: Samarco, Mariana/MG, 
Desastre.

Paracatu Debaixo, provocou de maneira 
imediata a morte de nove pessoas, 
derramou milhões de toneladas da 
lama tóxica de rejeito do processo de 
mineração no Rio Doce, contaninando-o 
até sua foz no litoral capixaba, e os 
impactos na economia local. Con-
siderado o maior desastre ambiental 
que já ocorreu no Brasil. A pesquisa 
visa verificar, se a ênfase apenas no 
crescimento econômico é justificável 
para negligenciar outros aspectos do 
desenvolvimento, como o social e o 
ambiental. A mineradora iniciou suas 
atividades no município em 1977, sendo 
que a época fora prometido a população 
que a instalação do mega projeto 
minerador iria transformar a realidade do 
desenvolvimento do município e distritos 

Abstract
Analysis from the perspective of the regional 
development of the exploratory mining activity 
of Samarco and its unfolding. In the municipality 
of Mariana / MG, breaking of the dam of Fun-
dão and burial of Bento Rodrigues.
Keywords: Samarco, Mariana/MG, Crash.

1. Introdução

Esse trabalho visa analisar 
sob a perspectiva do desenvolvimento 
regional, a questão da atividade 
mineradora exploratória e seus 
desdobramentos. Nosso foco principal 
é analisar o desastre econômico, social 
e ambiental ocorrido após o rompimento 
da barragem de Fundão, integrante 
do complexo minerador denominado 
“Alegria” de propriedade da empresa 
Mineradora Samarco, situada no 
distrito de Bento Rodrigues município 
de Mariana/MG. Abordaremos as con-
seqüências imediatas do rompimento da 
barragem de Fundão, em novembro de 
2015, que soterrou de dois importantes 
distritos do município; Bento Rodrigues e 
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de Mariana/MG. Para analise teórica do 
que fora prometido à população local, 
iremos nos balizar pelos ensinamentos 
de Celso Furtado, com relação aos 
conceitos do que é desenvolvimen-
to regional. Outra questão que guiará 
nossa pesquisa esta ligada a questão 
da maldição dos recursos naturais, que 
iremos abordar para tentar entender 
se o município de Mariana e mais 
especificamente o distrito de Bento 
Rodrigues se encaixa nesse referencial 
teórico, através do Prof. Argemiro Brum. 
Os conceitos propostos por Myrdal no 
que diz respeito à Teoria da Causação 
Circular e da dependência de uma 
indústria somente para movimentar a 
economia e o desenvolvimento regional, 
em seus aspectos econômicos e sociais, 
para verificarmos se o que foi proposto 
com relação à instalação de um grande 
projeto minerador, que serviria para 
alavancar o desenvolvimento regional, 
realmente atingiu seus objetivos ou se 
somente potencializou as variantes para 
a ocorrência da tragédia de proporções 
épicas.

2. Referencial Teórico

A “maldição dos recursos 
naturais” é uma expressão utilizada para 
indicar um país ou uma região rica em 
recursos naturais, Petróleo, Minério de 
Ferro, Ouro, ou outra riqueza natural, mas 
que é pobre em questões econômicas 
e que não consegue atingir níveis 
expressivos de desenvolvimento ou 
crescimento econômico, ficando adstrita 
somente a exportação dessa riqueza 

natural mas que não consegue efetivar a 
distribuição de renda e mudar o perfil da 
região, permanecendo extremante pobre 
e dominada por uma elite que absorve 
a maior parte das riquezas geradas. 
A região do Quadrilátero ferrífero 
seria portadora dessa maldição? Pois 
conforme se observa, é uma região que 
teve o mais importante ciclo econômico 
do Brasil Império e não consegue 
atingir níveis satisfatórios de desenvol-
vimento. A pesquisa irá abordar o ponto 
de vista principalmente ligado os fatores 
econômicos e sociais do município de 
Mariana/MG, a partir da instalação da 
Mineradora Samarco, as promessas de 
melhoria e desenvolvimento regional 
quando da instalação e inicio da operação, 
foram postas em prática? O rompimento 
da barragem é conseqüência da 
atividade meramente exploratória e sem 
nenhum vínculo com o desenvolvimento 
econômico social local? Essa questão foi 
abordada e diagnosticada inicialmente 
por  Richard Auty em 1993, no livro 
“Sustaining Development in Mineral Eco-
nomies: The Resource Curse Thesis”, 
que descreve como os países ricos em 
recursos naturais não foram capazes de 
usar essa riqueza para impulsionar suas 
economias e como, contra-intuitivamente, 
esses países tiveram um crescimento 
econômico menor do que países sem 
uma abundância de recursos naturais 
a abundância de recursos naturais é a 
causa do menor crescimento econômico 
dos países que a possui. Há estudiosos 
que citam, Wood (1999 apud PLOEG, 
2010), Gelb (1988), Collier e Goderis 
(2007), Bevan (1999), Sachs e Warner 
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(1997) e SalaiMartin e Subramanian 
(2003), de acordo com o autor Sinnott 
(2010), a literatura lista oito fatores pelos 
quais a “maldição dos recursos naturais” 
se alastra: (1) a questão abordada por 
Pre-bischSinger que indica a deterioração 
relativa dos preços das commodities no 
decorrer do tempo; (2) a menor taxa 
de crescimento da produtividade da 
produção de commodities com relação 
aos produtos industrializados; (3) as 
poucas externalidades e menor número 
de ligações para frente e para trás 
ligadas a cadeia de produção industrial; 
(4) a questão ligada com a “Doença 
Holandesa” que será explanada; (5) a 
volatilidade dos preços dos preços das 
commodities agrícolas ou minerais; (6) a 
exaustão de alguns tipos de commodities, 
que são exauridas pela exploração 
e esgotam as reservas naturais; (7) 
a má qualidade e a falta de solidez 
institucional; e (8) o acometimento de 
guerras civis sangrentas pelo controle da 
exploração. Atribuir a responsabilidade 
do lento crescimento econômico ou da 
falta de desenvolvimento econômico 
e social, à abundância de recursos 
naturais não é, nem nunca será tarefa 
singela e simples, pelo contrario. Tendo 
em vista que a literatura referente à 
“maldição dos recursos naturais” tem 
várias facetas e abrange uma aborda-
gem multidisciplinar, sendo embasada 
pela teoria macro-econômica, tais 
como: macro-economia, finanças 
públicas, política pública, economia 
internacional, economia dos recursos, 
história econômica e econometria 
aplicada (PLOEG, 2010). Com relação 

a Teoria da “Causação Circular” de 
MYRDAL (1965), ele apresenta uma 
explicação sobre o Desenvolvimento e 
Subdesenvolvimento, como um processo, 
algo que acontece através da interação 
entre inúmeros fatores, econômicos, 
políticos e sociais, indica ainda que há 
fatores não-econômicos que influenciam 
no processo. Esses últimos são geral-
mente desprezados pelos economistas 
por sua difícil mensuração, mas são de 
fundamental importância para explicar 
esses fenômenos. O economista utiliza o 
conceito do “Circulo Vicioso da Pobreza” 
para explicar o processo circular negativo 
das economias, em que cita NURKSE: 
“O conceito discorre sobre as forças 
que agem naturalmente, constelação 
de forças, tendentes a agir e a reagir 
independente, de sorte a manter um país 
pobre em estado de pobreza. [...] Assim, 
um homem pobre talvez não tenha o 
bastante para comer; sendo subnutrido, 
sua saúde será fraca; sendo fraco, sua 
capacidade de trabalho será baixa, o 
que significa que será pobre o que por 
sua vez, implica dizer que não terá o 
suficiente para comer; e assim por diante. 
Uma situação dessas, aplicada a todo um 
país, pode reduzir-se a uma proposição 
turística: “um país é pobre porque é 
pobre”. (MYRDAL, 1965, p. 32). A Teoria 
da Causação Circular tenta demonstrar 
que o crescimento da economia regional, 
tende a gerar um “Círculo Virtuo-so”, 
promovendo o inicio de um processo que 
irá catapultar, movimentar toda roda da 
economia local, incrementando o  movi-
mento e o fluxo de capitais exteriores 
que serão direcionados para a região, 
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iniciando um processo de migração de 
capital de trabalho humano, visando um 
fluxo mais refinado de formas e mão de 
obra especializado, conseqüentemente 
havendo um aumento da taxa de 
natalidade local, aumento do fluxo 
monetário de valores, aumento e refi-
namento do comercio local, diversificação, 
especialização e surgimento de tipos 
de mão de obra que anteriormente não 
havia na região. De modo contrario, a 
economia não contemplada por esse 
processo se submetem a um “Círculo 
Vicioso” da pobreza e do atraso, que 
geram um espiral descendente, em 
que há o fechamento de empresas, a 
ampliação do desemprego, dimi-nuição 
do ritmo de vendas no comercio local, 
fechamento e encolhimento de fatores 
ligados ao comercio local, encadeando 
uma diminuição da renda local, que 
afeta diretamente a geração de novos 
desempregos. Nossa proposta é efetuar 
uma análise das relações que acontecem 
dentro do sistema econômico, social e 
ambiental, não nos apegarmos somente 
na analise puramente econômica. 
Verificando as questões de ordem 
externas e exógenas a somente o viés 
econômico, sendo que na maioria 
dos casos, negligencia as variáveis 
sociais, principalmente. Variantes como 
educação, saúde, emprego, possibilidade 
de ascensão social, respeito aos direitos 
individuais, etc., estão coligadas a um 
sistema de “Causação Circular”, no qual 
qualquer mudança em alguma delas, 
desencadeia mudanças secundárias em 
todo o sistema.

3. Procedimentos Metodológicos

Com relação aos procedimentos 
metodológicos iremos aplicar os métodos 
de investigação exploratória descritiva 
levando em conta os fatores qualiquanti, 
da instalação, operação e verificação 
se houve desenvolvimento regional, 
crescimento econômico ou somente 
o descaso como causa principal do 
desastre que soterrou de lama de rejeito 
de minério o distrito de Bento Rodrigues 
e provocou o crime ambiental contra o 
Rio Doce, estudo de caso da Samarco 
em Mariana/MG. Fontes e acesso aos 
dados principalmente da Ação judicial 
promovida pelo Ministério Publico 
Federal contra a Samarco, iremos 
levantar os dados oficiais do município 
de Mariana, como PIB, IDH, indicadores 
de saúde e educação. Características 
da amostra terão como base o antes 
e depois do rompimento da barragem 
de Fundão. Coleta e a produção de 
dados serão da observação, história 
do município e do distrito, historia da 
instalação da Mineradora no local, os 
dados serão coletados diretamente das 
fontes oficiais disponíveis para consulta 
pública, demonstrando como era o local 
antes da tragédia e como ficou depois 
do desastre. A Análise dos dados será 
feita de modo comparativo direto. Os 
Instrumentos de coleta de dados será o 
processo judicial que esta em andamento 
contra a mineradora Samarco e os 
dados oficiais do IBGE, MIDC, Fundação 
João Pinheiro, Fundação Dom Cabral e 
institutos oficiais de Minas Gerais.
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4. Resultados Parcial/Final

Os resultados parciais da 
pesquisa indicam a importância das 
commodities minerais para a Balança 
comercial Brasileira, tendo em vista que 
o minério de Ferro representa atualmente 
82% das exportações minerais do país. 
Os estados de Minas Gerais, Pará, 
Bahia e Goiás concentram mais de 80% 
da produção nacional de minério de 
ferro e manganês, sendo significativa 
sua importância na composição do 
PIB nacional. (MARINI, 2016, p.18). 
No caso do município mineiro de 
Mariana, que historicamente tem sua 
economia dependente da questão da 
extração mineral, foi a primeira em 
vários aspectos ligados ao “Ciclo do 
Ouro” do século XVIII, e a partir dos 
anos 1980 teve sua economia atrelada 
a exploração do minério de ferro com 
o inicio das atividades da Mineradora 
Samarco no município, fazendo com que 
a participação da indústria extrativista 
mineral no PIB da localidade, passasse 
de 47% em 2002, para 73% em 2011, 
chegando a corresponder em 2015 
por 60% do PIB municipal (Fonte 
IBGE). Em tratando das exportações, 
o minério de ferro e seus concentrados 
representam 99,8% do total das 
exportações municipais. De acordo 
com o DNPM (Departamento Nacional 
de Produção Mineral)  o município de 
Mariana ocupa a terceira posição em 
arrecadação via CFEM (Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais, atingindo o montante de R$ 
37.177.440,73 (trinta e sete milhões, 

cento e setenta e sete mil, quatrocentos 
e quarenta reais), o que representou 
6,3% do total arrecadado com o tributo 
no ano de 2012. Indicando e sinalizando 
que a CFEM (Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais) 
poderia ser utilizada como instrumento 
para sanar problemas sócio-econômicos 
causados pela exploração mineral 
ferrífera. Problemas esses que ocorrem 
por falta de um conjunto de mecanismos 
e fatores institucionais que não suportam 
e desagregam a sociedade que vive 
nos municípios produtores. A título de 
ilustração, podemos citar o município 
de Itabira, maior produtor de minério 
de ferro de Minas Gerais, recebeu, a 
título de royalties, cerca de R$ 74,4 
milhões em 2011. Já Campos dos 
Goytacazes (RJ) faturou, também no 
ano passado, R$ 559,2 milhões em 
royalties sobre a produção de petróleo. 
Outra questão que iremos abordar esta 
ligada ao deslocamento das populações 
e a submissão aos valores exploratórios 
das mineradoras quanto aos aspectos 
físicos da retirada do minério do solo, 
já que por serem projetos com grande 
estrutura de apropriação e que estão 
ligados a retirada do minério do solo, 
não podem ser desenvolvidos em outro 
local, tem que obrigatoriamente por sua 
própria natureza, ser implementados 
onde se encontram as jazidas, fazendo 
com que as populações sejam forçadas 
sair do território que anteriormente e 
historicamente ocupavam.
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5. Considerações Parcial/Final

A pesquisa ainda está em 
andamento e os resultados serão 
apresentados ao final do período. As 
considerações parciais nos remetem 
ao desaparecimento dos distritos de 
Bento Rodrigues e Paracatu Debaixo, 
com a conseqüência imediata da morte 
de 9 pessoas que foram atingidas pela 
torrente de lama tóxica que foi derramada 
princi-palmente nos afluentes do Rio 
Doce, um dos principais Rios da região 
mineira e que deságua no estado do 
Espírito Santo, provocando um desastre 
ambiental de grandes proporções, o 
maior já ocorrido no Brasil. A apropriação 
da mineradora dos aspectos legais e 
jurídicos da tragédia que acabaram por 
utilizar dos próprios meios processuais 
e legais para atrasar qualquer tipo 
de reparação dos danos sofridos por 
toda população atingida pela tragédia. 
Situação que pode ser observada, 
por pelo menos três prismas distintos, 
a derrocada econômica sofrida pelo 
município de Mariana, tendo em vista 
a dependência econômica criada pela 
Samarco; a tragédia ambiental que esta 
acontecendo no tempo, pois a lama tóxica 
derramada no Rio Doce não foi, nem será 
absorvida pela meio ambiente no tempo 
humano; e por fim o soterramento e o fim 
do núcleo urbano, social e econômico de 
Bento Rodrigues, que é uma situação de 
difícil mensuração, pois o capital social 
e humano que existia naquele local se 
perdeu e foi extinto para sempre.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo discutir a 
influência ou interfaces da formação em Medi-
cina sobre o Desenvolvimento Regional alinha-
do com as novas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais (DCNs) implementadas em 2014.
Palavras-Chave: Diretrizes Curriculares 
Nacionais; Medicina; Educação; Políticas 
Públicas Educacionais e de Saúde; 
Metodologias de Ensino.

população em geral. Tendo em vista a 
posição de respeito e destaque dessa 
categoria profissional, a compreensão 
do contexto histórico desse domínio, 
que será discorrido brevemente nesta 
dissertação, pode auxiliar para uma 
postura mais positiva e participante 
do corpo técnico intervencionista e 
acadêmico desse segmento, culminando 
em desenvolvimento e benefício social 
em vários aspectos.

Este trabalho busca 
compreender, através do estudo do 
contexto histórico como a evolução 
das Políticas Públicas de formação em 
Medicina se relaciona com as diferentes 
vertentes do desenvolvimento. O tema 
da pesquisa está recortado em: Qual a 
importância da proposta da nova DCN 

Abstract
This work aims to discuss the influence or inter-
faces of the Regional Development Medicine 
training in line with the new National Curricular 
Guidelines (DCNs) implemented in 2014.
Keywords: National Curricular Guidelines; 
Medicine; Education; Public Educational and 
Health Policies; Teaching Methodologies

1. Introdução

As novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs), para o curso 
de Medicina (BRASIL, 2014), tem 
como orientação que a formação dos 
profissionais de saúde, deve permi-
tir além do domínio da técnica, aliar a 
capacidade de agir politicamente na 
defesa da vida, do patrimônio público e 
da cidadania. Uma postura mais crítica, 
sobre este assunto ainda não foi firmada 
pelos profissionais da área de saúde, 
inclusive, pelos próprios médicos, que 
em muitas situações se encontram 
na posição de líderes de equipe, 
sendo, portanto natos formadores de 
opinião e vistos como “espelhos” a ser 
seguidos por outros profissionais e pela 
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para o desenvolvimento (profissional e 
social) dos indivíduos e para a sociedade 
em suas diferentes vertentes (social, 
econômica, humana)? A proposta deste 
trabalho é apontar pela dimensão 
histórica, como o desenvolvimento 
regional e as políticas públicas, no âmbito 
da saúde, da educação, da educação na 
saúde, bem como a ausência delas pode 
mudar o equacionamento dos proble-
mas econômicos, sociais, culturais e 
humanos, interferindo fortemente no 
crescimento e desenvolvimento local. 

Foucault (1997), já nos remetia 
sobre a importância da investigação 
minuciosa dos fatos históricos, a fim de 
revelar o equilíbrio dos processos que 
culminam em uma densa camada de 
acontecimentos. Utilizando para isto, 
instrumentos que permitam distinguir no 
campo histórico essas camadas, tanto 
com relação às sucessões lineares, 
quanto às profundidades das ações. Isso 
se dá através de decomposição do tempo 
e do espaço estudados, revelando, as 
vertentes políticas, de relacionamento, 
de crenças, costumes, enfim, uma 
história que aparentemente é quase 
imóvel ao olhar, mas extremamente ativa 
e multifacetada, de acordo com o ângulo 
observado.

O autor também discorre 
sobre a dificuldade em pensar novas 
hipóteses, dada à noção de tradição 
intrínseca praticada; Fazendo um 
paralelo com a temática deste trabalho, 
torna-se nítida a dificuldade de emanci-
pação da educação em saúde, alinhada 
com o proposto pelas novas DCNs, 
subsidiada pelas metodologias ativas e 

ferramentas disponíveis para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem, dada a 
resistência a um novo ou mesmo outro 
olhar, mantendo o conformismo das 
tradições e dificuldade/complexidade 
de mantes vivo o pensamento clínico, 
crítico e paradigmático. O novo percurso 
epistemológico torna-se, portanto um 
dos grandes desafios da nova geração.

É como se tivéssemos habituados 
a, infinitamente, percorrer os cami-
nhos das linhas antecedentes e re-
constituir tradições, simultanea-
mente repudiando a hipótese 
de um caminho diferente ou de 
um pensamento diferente [...] 
Essa dificuldade em fazer teorias 
alternativas, implica na anuência, 
mesmo que involuntária do medo 
de pensar o outro no tempo 
de nosso próprio pensamento. 
Foucault (1997, p. 14).

No intuito de quebrar esse ciclo 
de tradições, vamos caminhar através 
de um processo de redescobrimento dos 
monumentos históricos, que nos remetem 
ao momento atual, traçar um panorama 
do desenvolvimento social condensando 
os eventos que fundamentam as ações 
praticadas atualmente, desde as ações 
práticas, à segregação dos níveis de 
atenção a saúde, bem como a ênfase 
dada a cada nível, e ainda perscrutar o 
caminho que segregou politicamente o 
binômio saúdeeducação, através dos 
anos, e tentar encontrar medidas que 
possam resgatar essa importante rela-
ção.

A saúde pública, 
tradicionalmente, foi marginalizada a 
uma abordagem meramente focada 
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em aspectos biológicos. Associadas à 
capacidade produtiva e ao desenvolvi-
mento socioeconômico das nações, as 
doenças e as condições de saúde vêm 
sendo, ao longo do tempo, incorporadas 
como componente essenciais das 
análises daqueles que procuravam 
pensar a qualidade de vida das 
populações (PONTES; FALLEIROS. 
2010).

2. Referencial Teórico

2.1 POLÍTICAS EDUCACIONAIS

2.1.1 DA LDB ÀS MUDANÇAS CONCEI-
TUAIS DOS MODELOS DE ENSINO

Após a promulgação da 
Constituição Federal em 1934, observam-
se os primeiros fomentos e pactuações 
de políticas públicas referentes à saúde 
e educação, mesmo que de maneira 
isoladas, visto que a constituição 
apresentava em seu artigo 10, inciso 
II que “Compete concorrentemente à 
União e aos Estados cuidar da saúde e 
assistência públicas”, assim como em 
seu preambulo, afirma que foi redigida 
para “organizar um regime democrático, 
que assegure à Nação, a unidade, 
a liberdade, a justiça e o bem-estar 
social e econômico”; e que também 
em seu Título V, capítulo II, artigo 149 
trás que “A educação é direito de todos 
e deve ser ministrada, pela família e 
pelos Poderes Públicos, cumprindo a 
estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de 
modo que possibilite eficientes fatores 

da vida moral e econômica da Nação, 
e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana”.  
Entretanto a Lei de Diretrizes e Bases – 
(LDB), só entrou em vigor, quase trinta 
anos após, tendo sua primeira versão 
publicada em 20 de dezembro de 1961, 
através da Lei nº 4. 024/1961, seguida 
por uma revisão em sua versão de 1971, 
que vigorou até a promulgação da mais 
recente em 1996 (Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996).

Com o crescimento das 
atividades de Ensino Superior na década 
de 1960, e com a intensa expansão 
das Instituições de Ensino Superior – 
(IES) no país, surgiu à necessidade de 
se estabelecer critérios para o Poder 
Público assegurar a equivalência entre 
os vários cursos superiores que estavam 
sendo criados. Para isto foi promulgada a 
Lei nº4. 024/1961, LDB, que estabeleceu 
em seu artigo 66 que “O ensino 
superior tem por objetivo a pesquisa, o 
desenvolvimento das ciências, letras e 
artes e a formação de profissionais de 
nível universitário”.

No intuito de padronizar as 
grades curriculares e uniformizar 
os cursos superiores, garantindo 
equivalência de conteúdos, o Conselho 
Federal de Educação – (CFE), institu-ído 
pela LDB/1961, estabeleceu uma relação 
de disciplinas obrigatórias, constituindo 
o currículo mínimo a ser cumprido por 
todos os alunos, em uma carga horária 
de duração mínima do curso, sendo estes 
conteúdos organizados e ministrados em 
disciplinas independentes, com aulas 
expositivas e práticas proferidas pelos 
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respectivos professores, responsáveis 
pela organização dos planos de ensino de 
sua disciplina, aprovados pela IES. Essa 
padronização garantia o reconhecimento 
das disciplinas cursadas pelos alunos, 
em casos de mudança de curso ou 
transferência de instituições (JANKE-
VICIUS; HUMEREZ, 2015). 

Os autores ainda citam que 
a iniciativa do CFE, apesar de ser um 
avanço nas politicas públicas deste 
segmento, pois estabeleceram um 
currículo mínimo para cada curso 
superior, ainda estavam muito longe do 
patamar ideal, visto que simplesmente, 
definiram a relação de disciplinas, 
duração de curso e hora aula, para 
nortear as IES. Contudo a fragmentação 
e independência e, em alguns casos até 
isolamento, das disciplinas, comuns à 
vida escolar desde os anos básicos, que 
aparenta facilitar o processo pedagógico, 
do ponto de vista estrutural, durante 
a vida acadêmica, tanto estrutural, 
quanto em relação à sedimentação e 
ao real aprendizado, assim como sua 
aplicabilidade durante a vida profissional, 
mostraram-se ineficientes visto que 
vários estudos já apontaram baixa 
eficiência com os métodos tradicionais 
(livros texto, periódicos científicos e aulas 
expositivas) e retenção menor de 10% 
após 72h dos conteúdos ministrados.

2.1.2 MODELOS PEDAGÓGICOS

Leão (1999) discorre sobre o 
modelo tradicional de ensino, apontando 
que este (como o conhecemos 
atualmente), passou por várias 

transformações até chegar ao patamar 
de hoje, mas que mantêm sua essência; 
Instituído após a revolução industrial, 
como um componente gratuito, contudo 
obrigatório, fazendo parte de um plano 
nacional de ensino, tinha como discurso 
a igualdade de direitos e oportunidades 
para a sociedade, mas como pano de 
fundo se consolidava como uma ação de 
controle social e ordem democrática.

O processo de educar, 
atualmente, devido a múltiplos fatores 
(como a rapidez na produção de 
conhecimento, a provisoriedade das 
verdades construídas no saber científico 
e, principalmente, da facilidade de acesso 
à vasta gama de informação) deixou de 
ser baseado na mera transmissão de 
conhecimentos (MITRE, 2008).

As novas metodologias 
educacionais apresentam várias 
correntes e ferramentas validadas para 
aprimorar a relação ensinoaprendizado. 
Berbel (1998) discorre sobre as 
metodologias ativas aplicadas ao ensino 
dos profissionais da área de saúde no 
Brasil, inspirado nos modelos canadense 
e holandês aplicados com sucesso há 
mais de 40 anos. 

Já Morán (2015) nos trás que 
as metodologias ativas são pontos de 
partida para avançar para processos 
mais avançados de reflexão, de 
integração cognitiva, de generali-
zação, de reelaboração de novas 
práticas. Podemos estabelecer por 
metodologias ativas de aprendizagem 
o processo amplo e que possui como 
principal característica a inserção do 
aluno/estudante como agente principal 
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responsável pela sua aprendizagem, 
comprometendo-se com seu aprendi-
zado.

Dentre as metodologias ativas o 
PBL (Problem Based Learning), ou APB 
(Aprendizado Baseado em Problemas), 
tem sido o método de escolha das 
escolas de medicina, visto que esta 
metodologia é formativa à medida que 
estimula uma atitude ativa do aluno em 
busca do conhecimento e não meramente 
informativa como é o caso da prática 
pedagógica tradicional (BERBEL, 1998).  
Corroborando essa ideia Morán (2015), 
expõe que o PBL destaca o uso de um 
contexto clínico para o aprendizado, 
promove o desenvolvimento da 
habilidade de trabalhar em grupo, e 
também estimula o estudo individual, 
de acordo com os interesses e o ritmo 
de cada estudante. O aprendizado 
passa a ser centrado no aluno, que sai 
do papel de receptor passivo, para o de 
agente e principal responsável pelo seu 
aprendizado.

2.2 DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS - DCNs

A construção das DCN dos 
cursos de graduação tem origem 
nos questionamentos sobre o ensino 
superior, iniciados na década de 
1960, entre os quais se destaca o seu 
isolamento do mundo do trabalho, 
formando profissionais com perfil não 
adequado às necessidades sociais. 
Essa discussão aprofundou-se no 
último quarto do século XX, na Europa 
e nas Américas, gerando propostas de 

revisão curricular e de novas práticas 
pedagógicas (SANTOS, 1999).

Várias frentes se uniram para 
realizar uma reformulação do Ensino 
Superior, e, no que tange a área de 
Saúde, o Parecer CNE/CES 1.133 de 
07 de agosto de 2001, se tornou peça 
fundamental visto que culminaram na 
elaboração das Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Graduação 
da Saúde (BRASIL, 2001). Por cursos 
de saúde, entendemos os 14 cursos 
englobados na Resolução MS/CNS nº 
287 de 08 de outubro de 1998, sendo 
eles: 1.Assistentes Sociais; 2. Biólogos; 
3. Biomédicos; 4. Profissionais de 
Educação Física; 5. Enfermeiros; 6. 
Farmacêuticos; 7. Fisioterapeutas; 
8. Fonoaudiólogos; 9. Médicos; 10. 
Médicos Veterinários; 11. Nutricionistas; 
12. Odontólogos; 13. Psicólogos e 14. 
Terapeutas Ocupacionais.

As DCN para os cursos 
de graduação, na área da saúde 
(Brasil, 2001), constituem mudança 
paradigmática do processo de educação 
superior, de um modelo, biomédico e 
curativo para outro, orientado pelo bi-
nômio saúde-doença em seus diferentes 
níveis de atenção, com ações de 
promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, na perspectiva 
da integralidade da assistência; de 
uma dimensão individual para uma 
dimensão coletiva; de currículos rígidos, 
compostos por disciplinas cada vez 
mais fragmentadas, com priorização 
de atividades teóricas, para currículos 
flexíveis, modulares, dirigidos para a 
aquisição de um perfil e respectivas 
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competências profissionais, os quais 
exigem modernas metodologias de 
aprendizagem, habilidades e atitudes, 
além de múltiplos cenários de ensino. 
(STELLA; PUCCINI, 2008).

As diretrizes necessitam 
rompem vários paradigmas para 
sua implementação, encontrando 
resistência, principalmente, de uma 
parte do corpo docente, que sente 
a proposta de integração como uma 
ameaça à importância de sua disciplina 
e considera o hospital universitário e 
seus ambulatórios de especialidades 
como único ou principal locus do ensino 
(GARCIA; SILVA, 2011).

Após a aprovação das DNC dos 
cursos de saúde, em agosto de 2001, 
alguns cursos elaboraram suas próprias 
diretrizes, tendo sido aprovada a primeira 
DCN de Medicina em novembro do ano 
vigente, pela Resolução CNE/CES nº 4 
de 07 de novembro de 2001. 

2.2.1 DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS PARA O CURSO DE 
MEDICINA

A educação médica está 
passando por críticas quanto aos 
métodos de ensino e aos conteúdos, 
vivendo um processo de transformação 
explicitado nas reformas curriculares em 
diversas escolas médicas. O motivo de 
tantas mudanças é garantir maior eficácia 
na formação e cultivar um profissional 
médico capaz de lidar com os proble-
mas da sociedade brasileira moderna 
(FRANCO et al, 2014; PEIXOTO et al, 
2007).

Uma das estratégias propostas 
para modificação do cenário surge em 
2001, quando o Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), propõe aos cursos 
de Medicina um currículo baseado em 
competências e estabelecem diretrizes, 
incluindo seis competências e habilidades 
gerais e 22 específicas para o egresso, 
competindo às IES adequarem seus 
currículos a essas diretrizes (FRANCO 
et al, 2014).

Os autores também ressaltam 
que, além da abordagem por 
competência, as DCN valorizam um perfil 
profissional voltado ao cuidado integral, 
com uma ampla visão de saúde e 
doença, e que considere o indivíduo não 
fragmentado, bem como seu contexto, 
e com conhecimento da realidade em 
que atua. Pode-se destacar como um 
objetivo da formação por competência 
uma prática eficaz, capaz não somente 
de solucionar problemas, mas também 
de melhorar os contextos sociais por 
meio de uma gestão responsável e uso 
eficiente dos recursos. No entanto, a 
grande influência que o mercado de 
trabalho em um mundo globalizado 
exerce sobre a universidade sempre 
está presente.

As DCN de Medicina 2001, assim 
como a dos demais cursos da área de 
saúde visava uma formação profissional 
de saúde generalista, humanista, crítica 
e reflexiva, para atuar em todos os níveis 
de atenção à Saúde do Sistema Saúde 
vigente no país.

 Através do ensino direcionado 
às competências e habilidades definidas 
para o profissional da saúde; com o 
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projeto pedagógico baseado no perfil 
profissional e construído coletivamente; 
centrado no aluno como sujeito da 
aprendizagem, unificando atividades 
teóricas e prática com metodologia 
didática ativa, apoiada no professor como 
facilitador e mediador e não meramente 
transmissor de conhecimento.

As DCN, ainda enfatizam 
a necessidade de articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão dando 
suporte para formar a capacidade de 
aprender continuamente (“aprender a 
aprender”) para acompanhar a evolução 
tecnológica, envolvendo atividades com-
plementares e de iniciação científica. 

Em consonância com a Lei 
Orgânica da Saúde - Lei nº 8080 de 
19 de setembro de 1990 e com a Lei 
das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nº 9394 de 20 de dezembro 
de 1996, as DCN do Curso de Gra-
duação em Medicina foram reformuladas 
em 2014, no intuito de em estabelecer 
os princípios, os fundamentos e as 
finalidades da formação em Medicina, 
assim como organizar o desenvolvimento 
e avaliação do Curso de Medicina, no 
âmbito dos sistemas de ensino superior 
do país (BRASIL, 2014). 

As novas DCN modificadas em 
2014 e que devem ser adotadas até 2018, 
por todas as IES, que oferecem graduação 
em Medicina, visa prioritariamente à 
formação humanística, crítica, reflexiva 
e ética, com capacidade para atuar nos 
diferentes níveis de atenção à saúde, 
com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, 
nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso 
com a defesa da cidadania, da dignidade 
humana, da saúde integral do ser 
humano e tendo como transversalidade 
em sua prática, sempre, a determinação 
social do processo de saúde e doença, 
por meio de metodologias ativas de 
ensino.

O ensino de Medicina enfrenta 
variados desafios, como, por exemplo, o de 
ensinar um conteúdo progressivamente 
crescente e constantemente mutável. 
E o de formar um médico capaz de 
tomar decisões que implicam a vida e 
a morte de indivíduos ou comunidades, 
às vezes com pouquíssimo tempo para 
fazê-lo e em condições nada favoráveis. 
Novas competências e habilidades vêm 
sendo demandadas do médico entre 
os objetivos do currículo de graduação, 
aprender a aprender e ter competência 
e habilidade para avaliar, sistematizar 
e decidir as condutas mais adequadas 
com base em evidências científicas, bem 
como habilidades de escrita e leitura. 
(PEIXOTO et al, 2007).

Para isto, é necessário favorecer 
seu acesso aos processos internos do 
aprender. Desta forma, ele poderá, ao 
longo de sua vida profissional, manter-
se a par do perfil acima apresentado. 
E isto exige o uso de ferramentas que 
facilitem ao estudante a direção de sua 
aprendizagem.

2.3 HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE 
SAÚDE

A descoberta do Brasil foi muito 
além de um mero marco histórico em 



86

SANTOS, Cibele Gomes dos; CESÁRIO, Raquel Rangel. INTERFACES DA FORMAÇÃO EM ME-
DICINA SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL ALINHADO ÀS NOVAS DIRETRIZES CUR-
RICULARES NACIONAIS. In: Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 10º. Seminários de Pesquisa. Franca: 
PPGDR, 2018. 79-97p.; 202p.

nosso continente, mas sim um divisor 
de águas em relações ao modo de 
vida do ocidente: roupas, costumes, 
vírus e bactérias desconhecidos que 
ocasionaram o acometimento de diversas 
doenças inexistentes aqui, causando 
além da morbidade uma elevada 
mortalidade (PONTES; FALLEIROS, 
2010). Esse processo causou 
impactos biológicos, epidemiológicos 
e demográficos, bem como na cultura, 
religião e vivência social local, tanto dos 
nativos, quanto aos colonizados.

Dado que não havia um sistema 
de saúde formalmente estruturado, as 
ações eram de caráter focal, sendo que 
grande parte da população utilizava-
se da medicina de “folk”, enquanto 
os senhores do café tinham acesso 
aos profissionais legais de medicina 
(BERTOLOZZI; GRECO, 1996).

No fim do século XIX, após 
a proclamação da República o Brasil 
encontra graves problemas de saúde 
pública relacionados à infraestrutura 
básica e fiscalização das mesmas, além 
da péssima condição sanitária e de 
higiene encontradas. Por se tratar de 
um país agroexportador sua economia 
também foi afetada por esse processo, 
frente à dificuldade de exportações e a 
quase nulidade turística. 

O Brasil (visto como um paraíso 
tropical) teve o turismo comprometido, 
devido às várias epidemias que 
assolavam a população e as péssimas 
condições sanitárias, associadas à 
falta de uma fiscalização da saúde 
da população para gerar não só o 
bem-estar individual da população, 

mas também o controle sanitário da 
sociedade (PONTES; FALEIROS, 2010; 
BERTOLOZZI; GRECO, 1996).

A medicina da época, portanto, 
precisou desviar sua atenção para o 
aspecto preventivo em duas frentes: 
primeiramente o corpo social (individual 
e coletivo), buscando antecipação das 
instalações de doenças e em segundo 
lugar, através da organização estrutural 
das cidades. Nesta época as ruas 
estreitas eram vistas como propícias a 
propagação das epidemias, visto que a 
teoria de propagação das doenças neste 
momento era a teoria dos miasmas 
(SCLIAR, 2007).

O Estado compreendeu que 
para mudar o panorama econômico 
(que não era favorável no momento), 
era necessário uma reorganização dos 
aglomerados urbanos e um controle 
sanitário sobre a produção e co-
mercialização de gêneros alimentícios, 
além da implementação de hábitos 
higiênicos na população favorecendo 
assim a o processo de saúde. Esta 
é uma das primeiras alianças entre o 
Estado e a medicina a fim de promover 
o desenvolvimento; Mesmo que pelo 
viés econômico inicia-se um movimento 
paradigmático.

Bertolozzi e Greco (1996) 
apontam que nesse momento a saúde 
pública passa a se estruturar pelo 
pensamento da corrente sanitarista.

Enquanto o Brasil ocupava-
se, de uma reestruturação sanitária 
no final do século XIX, na Europa, 
Pasteur revolucionava o campo da 
Saúde através da descoberta da micro-
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biologia. A revolução microbiológica no 
Brasil repercutiu através da criação dos 
institutos Butantã e Manguinhos, que 
trabalharam com afinco para a produção 
de soros e vacinas para o combate das 
epidemias. (SCLIAR, 2007; PONTES; 
FALLEIROS, 2010).

Oswaldo Cruz, influenciado pela 
revolução pasteuriana, já não pensava 
mais a doença pelo ponto de vista dos 
miasmas, ele pensava que toda doença 
tinha um agente causal e um vetor, 
portanto, a vacinação era de extrema 
importância para evitar epidemias e 
melhorar as condições de saúde da 
população (SCLIAR, 2007).

Os opositores de Osvaldo Cruz, 
que eram muitos, aliás, achavam um 
desperdício os recursos empenhados 
para o processo de imunização, 
defendendo que seriam melhor 
empregados, se utilizados para melhoria 
dos serviços hospitalares, aumentando 
o número de leitos, ou seja a Saúde 
Pública, mesmo quando colocada em 
destaque era confrontada pelo modelo 
hospitalocêntrico.

A chegada de uma nova epidemia, 
a gripe espanhola em 1918 foi decisiva 
para o fortalecimento da centralização 
das ações de saúde. É criada a Liga 
Pro Saneamento do Brasil, com intuito 
de instituir uma política nacional de 
saneamento, não obtendo êxito de sua 
ideia central, entretanto, contribuiu para 
que a saúde fosse colocada em pauta na 
agenda nacional, tendo sido criado em 
1920 o Departamento Nacional Saúde 
Pública, ligado ao Ministério da Justiça e 
dos Negócios Interiores e em 1930, após 

a mudança política da Velha República 
para o Estado Novo é criado o Ministério 
dos Negócios da Educação e Saúde 
Pública (decreto n. 19. 402, de 14 de 
novembro de 1930).

A hegemonia do desenvolvimento 
econômico como sendo sinônimo único 
de desenvolvimento, contribuiu para 
a dificuldade de observarem-se as 
questões das políticas sociais e das 
políticas de saúde bem como a sua 
integração, portanto, apesar do investi-
mento financeiro do Estado para melhoria 
da saúde como essas três vertentes 
políticas (econômicas, sociais e de 
saúde) não conversavam entre si, não se 
estabeleceu um elo de interdependência 
entre as mesmas e trabalhando de forma 
separadas, desmembrando as ações, 
seus resultados não surtiam o mesmo 
efeito.

A ideia de a própria saúde 
estar desmembrada (saúde pública 
e assistência médica especializada), 
já demonstra esse quadro de conflito 
cultural sobre a saúde. O que é saúde, 
sua aplicabilidade sua necessidade, a 
importância do capital financeiro e do 
capital humano de forma igualitária, 
enfim várias questões que em pleno 
século XXI ainda não foram respondidas 
ou mesmo compreendidas (em alguns 
casos) devido à implementação errônea 
há mais de um século.

Nessa perspectiva ao longo do 
século XX, foi crescente a separação 
entre a saúde pública e o atendimento 
médico individualizado (apesar de serem 
complementares), tendo unicamente 
como diferença que a saúde pública é 
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baixa em tecnologia mais é de elevada 
complexidade e há necessidade de 
grande capital humano especializado, 
ou seja, a necessidade de profissionais 
capacitados e reciclados periodicamente 
para um bom atendimento à população 
melhorando o processo de saúde e 
evitando a doença. Em contrapartida o 
atendimento especializado individual 
é de alta complexidade e avanços 
tecnológicos, sendo visto como 
prioritário à saúde pública devido à sua 
complexidade tecnológica.

A dificuldade de entender como 
algo complexo e de pertencimento 
do cidadão é verificada como um 
problema político social e cultural, 
tendo em vista que a saúde pública e a 
medicina previdenciária ou medicina de 
atendimento individualizado trilharam 
caminhos diferentes dentro das políticas 
públicas tendo seus financiamentos e 
fiscalização de ações desmembrada 
desde o início do século XX sendo a 
saúde pública reportada e fiscalizada 
pelo Ministério dos Negócios da 
Educação e Saúde Pública, enquanto 
a medicina previdenciária especializada 
ficava atribuída ao Tesouro Nacional.

Com a promulgação da Lei 
Eloy Chaves 1923, o serviço médico 
especializado fica atrelado a Seguridade 
Social e as contribuições mensais 
efetuadas pelos empregados e pelos 
empregadores trazendo alusão a ideia 
de que saúde de qualidade e especiali-
zada só seria fornecida a quem tivesse 
carteira assinada sendo os benefícios 
divergentes dentro dos diferentes 
Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs) e Caixas de Aposentadorias e 
Pensões (CAPs) deixando o restante 
da população (em sua maioria pobres), 
desassistidos ou amparados, dando 
a impressão errônea que persiste 
arraigada na população de que a saúde 
pública trata-se de um serviço inferior 
destinado a população pobre. Esta 
situação persiste inalterada por mais de 
40 anos quando então em 1966 o Estado 
cria o Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS) (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 
1985; PONTES; FALLEIROS, 2010).

O médico nesse cenário vem 
com cada vez menos autonomia visto 
que após a Segunda Guerra Mundial 
os avanços tecnológicos observados 
e praticados por vários segmentos 
também se instalou na área de saúde 
médico-hospitalar deixando assim 
os profissionais médicos com menor 
autonomia, gradativamente excedendo 
espaços as especulações empresariais 
que lucravam com a área da saúde. 
A iniciativa privada e a Previdência 
celebraram convênios milionários que 
aumentaram a eficiência dos diag-
nósticos e das intervenções curativas, 
ficando o Estado desobrigado a fazer 
grandes investimentos nesta área, 
dando início ao ciclo que persiste até 
hoje, onde a rede pública (custeada 
pelo Estado) ficou responsável quase 
que exclusivamente, pelo atendimento 
emergencial e pelos procedimentos de 
alto custo que não interessavam ao setor 
privado de medicina, enquanto que o 
serviço médico individualizado especiali-
zado ficava a cargo da iniciativa privada e 
ao aparato tecnológico que ela dispunha.
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E 1930 foi criado o Ministério da 
Educação e da Saúde Pública (MESP). 
O MESP atuou como instrumento 
burocrático que não se consolidou tendo 
em vista a complexidade e divergência 
dos assuntos abrangidos por esse 
Ministério, não conseguindo sucesso 
na consolidação de suas propostas e 
ações devido à inconstância de seus 
projetos tanto devido ao cenário político 
do momento e principalmente devido 
à dificuldade de um dirigente que 
conseguisse encampar as duas frentes 
(educação e saúde pública) do ministério.

Após 23 anos do MESP 
fazendo frente ao discurso e as ideias 
do sanitarismo-desenvolvimentista, no 
fim do governo do Getúlio Vargas, tendo 
como diretrizes o desenvolvimento 
econômico e o desenvolvimento da 
saúde, com relação íntima, a hori-
zontalização do serviço de saúde pública, 
e a importância da municipalização da 
organização dos serviços de saúde, o 
MESP é então desmembrado, e em 25 
de julho de 1953 é oficialmente criado o 
Ministério da Saúde.

As propostas da 3ª Conferência 
Nacional de Saúde realizada em 1963 
estavam alinhadas ao sanitarismo-
desenvolvimentista, as diretrizes que 
eram propostas por esse movimento, 
entretanto, após o golpe militar (1964), 
retrocedem as medidas centralizadoras 
sendo que a organização coordenada dos 
serviços de saúde só voltaram em pauta 
na década de 80, com o estabelecimento 
da política neodesenvolvimentista 
culminando na implementação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

O objetivo da criação do SUS 
era uma reorganização do sistema de 
saúde do Brasil tendo como enfoque 
a valorização da atenção básica e 
suas ações de promoção, prevenção 
e tratamento dos diversos níveis dê 
atenção em detrimento da centralização 
do trabalho médico hospitalocêntrico 
praticado até aquele momento. 

O SUS foi implementado 
em 1988 e hoje 30 anos após a 
sua construção ainda é um desafio 
estabelecer suas diretrizes e princí-
pios. Embora seja evidente a crescente 
inserção da população nos serviços 
de saúde, bem como a qualidade e 
complexidade dos procedimentos 
disponibilizados à população ainda não 
conseguimos garantir a universalidade e 
equidade dos serviços prestados. 

O SUS preconiza a 
universalidade, entretanto algumas de 
suas práticas realizaram a manutenção 
e a ampliação das desigualdades sociais 
até então.

A saúde pública é orientada 
sobre prevenção e promoção, contudo 
tornouse estigmatizada e marcada 
pelas campanhas de vacinação desde 
o seu início no país sendo amplamente 
centralizada e hierarquizada tendo 
como finalidade o combate às doen-
ças epidemiológicos. Por outro lado a 
assistência médica especializada era 
centrada no modelo hospitalocêntrico, 
concentrando profissionais capacitados 
e tecnologia de ponta para atenção 
curativa especialização e amplamente 
fragmentada do ponto de vista do 
cuidado. Essa premissa refletiu na 
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organização do ensino e do próprio 
conhecimento em saúde, nas palavras 
de Pontes:

 “A prestação de cuidados médi-
cos deixava de ser um ofício cir-
cunscrito à interação bilateral 
médico-paciente e ao ambiente 
do consultório particular para se 
tornar, progressivamente, parte 
da esfera do interesse coletivo 
e objetivo de políticas públicas a 
serem conduzidos por agentes 
do Estado” (PONTES, 2010, pag. 
167).

A Atenção Básica deve ser vista 
como porta de entrada ao sistema de 
saúde, assim como descrita na Portaria 
Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
portaria n. 648/GM de 28 de março de 
2006. A Atenção Básica é descrita na 
PNAB como um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção 
da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 
e a manutenção da saúde, sendo 
considerada a base da saúde pública, 
não somente por utiliza tecnologias 
de elevada complexidade e baixa 
densidade, para resolver os problemas 
de saúde de maior frequência e rele-
vância em seu território, bem como ser a 
porta de entrada dos usuários ao sistema 
de saúde. A PNAB tem ainda a função de 
integrar a rede de serviços de atenção à 
saúde de forma articulada, promovendo 
assim uma atenção continuada integral 
(DALPIAZ; STEDILE, 2011).

2.4 MEDICINA PREVENTIVA

Sobre as designações como 
medicina integral, medicina preventiva, 
medicina, comunitária, entre outros 
vários movimentos criticaram o tipo de 
atenção que se mostrava crescentemente 
verticalizado, super especializado e 
fragmentado. Esses movimentos tinham 
em comum a introdução do elemento 
da vida social na problemática saúde-
doença procurando romper com os 
conceitos biológicos desta relação. 

A medicina preventiva assim 
como a medicina comunitária surgiu nos 
Estados Unidos na década de entre 40 
e 60 para fazer frente aos crescentes 
custos da atenção curativa e a separação 
entre as esferas da saúde pública da 
saúde individual. Ambas propunham 
a mobilização de recursos locais, es-
timulavam a participação social tanto do 
controle, quanto da gestão dos serviços, 
bem como atitudes preventivas, 
epidemiológicos, sociais, educativos e 
de equipe. Essa proposta foi difundida 
no Brasil em meados da década de 50, 
através do início do Departamento de 
Medicina Preventiva na Escola Paulista 
de Medicina e na Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, sendo posteriormente 
em 1968, (após a reforma do ensino 
superior), departamento obrigatório dos 
cursos de Medicina do país (PONTES, 
2010).

O modelo preventivista, devia 
desenvolver um conjunto de atitudes 
que lhe permite se relacionar com a 
comunidade, com serviços públicos 
de saúde e com outras organizações 
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para promoção da saúde e proteção do 
indivíduo e da família. Assim, a formação 
desse novo profissional teve papel central 
e impulsionou uma reforma educacional 
no interior das escolas médicas. 

Para a política estatal, a medicina 
preventi-va infelizmente ainda tinha como 
prioridade apenas a vertente econômica, 
servindo apenas para diminuir as taxas 
de absenteísmo e estimular a prevenção 
de acidentes durante o período de 
trabalho contribuindo assim para a 
economia local (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 
1985).

2.5 DETERMINANTES SOCIAIS DA 
DOENÇA

Os movimentos de afirmação 
de saúde como direito social, assim 
como expansão das coberturas dos 
sistemas de saúde desenvolvidos na 
América Latina e no Brasil apontavam 
para a necessidade de um enfoque 
mais holístico e não apenas biomédico 
mecanicista. Esse pensamento nos re-
mete à saúde como uma condição secun-
dária de uma reestruturação social de 
uma sociedade de bem-estar, ou seja, 
saúde como um direito está muito além 
da ausência de doenças. 

Os elementos culturais são 
fatores que necessitam ser elencados 
para a construção dos Determinantes 
Sociais de Doença, que abreviarei como 
(DSD), visto que os determinantes sociais 
de saúde (DSS) estão muito claros, 
tendo sido estabelecidos em 1948 pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

As diversas definições de DSS 

expressam, com maior ou menor nível de 
detalhe, o conceito atualmente bastante 
generalizado de que as condições de 
vida e trabalho dos indivíduos e de 
grupos da população estão relacionadas 
com sua situação de saúde. Para a 
Comissão Nacional sobre os Deter-
minantes Sociais da Saúde (CNDSS), os 
DSS são os fatores sociais, econômicos, 
culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 
comportamentais que influenciam a ocor-
rência de problemas de saúde e seus 
fatores de risco na população. A OMS 
adota uma definição mais curta, segundo 
a qual os DSS são as condições sociais 
em que as pessoas vivem e trabalham 
(BUSS, 2007).

Estudos sobre determinantes 
sociais apontam que há distintas 
abordagens possíveis. Além disso, que 
há uma variação quanto à compreensão 
sobre os mecanismos que acarretam em 
iniquidades de saúde. Há correntes que 
defendem que os DSS estão relacionados 
aos fatores e mecanismos através dos 
quais as condições sociais afetam a 
saúde e que potencialmente podem ser 
alterados através de ações baseadas 
em informação, enquanto outra corrente 
propõe que, são simplesmente as 
características sociais dentro das quais 
a vida transcorre (BUSS, 2007). Por isso, 
os determinantes sociais não podem 
ser avaliados somente pelas doenças 
geradas, pois vão além, influenciando 
todas as dimensões do processo de 
saúde das populações, tanto do ponto de 
vista do indivíduo, quanto da coletividade 
na qual ele se insere.

Então para verificar os DSS, 
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primeiramente temos o desafio de 
entender a relação entre os determinantes 
sociais e a saúde, estabelecendo 
uma hierarquia ou conexões entre os 
fatores mais gerais de natureza social, 
econômica, política e as mediações 
através das quais esses fatores incidem 
sobre a situação de saúde de grupos 
e pessoas, não havendo uma simples 
relação direta de causa-efeito.

Para a compreensão dos 
DSS, passamos por vários processos 
biopsicossociais (que não promovem 
doença), entretanto, tendo em vista 
que até o presente momento as ações 
individuais, coletivas, profissionais e 
estatais não visão saúde, e sim que elas 
visam doença, compromete pensar o 
modelo de medicina preventiva e social.

 
2.6 TRANSIÇÕES PARADIGMÁTICAS

Vasconcelos (2013) define 
paradigma (do grego parádeigma), 
como modelo ou padrão. Guareschi 
(2008) discorre sobre os aspectos 
paradigmáticos e suas implicações 
na compreensão do universo e do ser 
humano. De qualquer maneira, todo 
paradigma contempla quatro vertentes 
de concepções: de ser humano, 
valorativa ou ética, social e prática. 
Assim sendo, o homem lê o mundo 
conforme seus paradigmas e consegue, 
com essa “lente”, distinguir o certo e o 
errado, ou ainda, saber o que é cientifica-
mente aceito ou não pela comunidade. 
(ARAUJO, 2010, pag. 93, grifo do autor). 

O novo paradigma das ciências 
(físicas, biológicas ou sociais), é 

realmente rever seus conceitos básicos, 
para que seja possível pensar em uma 
única ciência com diferentes vertentes 
e não mais em várias ciências. O 
pensamento sistêmico vem, portanto 
mostrar que é possível uma mudança 
paradigmática, sem que o conceito de 
cientificidade seja perdido (VASCON-
CELLOS, 2013).

Quando falamos em uma 
ciência única, e não mais de ciências, 
podemos começar a vislumbrar os 
conceitos de interdisciplinaridade e de 
transdisciplinaridade, pois passamos a 
ver os fenômenos por completo, através 
das diferentes vertentes ou prismas 
possíveis e não apenas por um único 
ângulo, já que um mesmo fenômeno 
pode ser interpretado de diversas 
formas, dependendo da perspectiva do 
observador, podendo então ser uma 
atividade ou fenômeno “e” e “e” e não 
mais “ou” e “ou”, como nos apresenta 
Vasconcellos (2013), em uma das 
exemplificações das diferenças da visão 
da Ciência tradicional e da Ciência novo-
paradigmática emergente.

Para a área da saúde, mais 
especificamente, na medicina, podemos 
visualizar esse pensamento sistêmico no 
trabalho do médico generalista, onde este 
profissional precisa pensar as múltiplas 
interações, através do desenvolvimento 
do pensamento complexo e sistêmico, 
para calcular todas as variáveis que 
podem interferir em um diagnóstico e/ou 
em um determinado tratamento.

Nas palavras de Vasconcelos: 
“Existe o risco de o generalista ser visto 
apenas como mais um especialista, 
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pensando no generalista como um 
simples especialista em clínica geral”. 
Alinhado com o pensamento sis-
têmico, as novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs), para o curso de 
Medicina, vêm de encontro com o novo 
paradigma da ciência, onde o intuito 
é resgatar o médico generalista, ou o 
antigo médico de família do século XVIII, 
que possui não apenas especialidades, 
mas também elementos, pedagógicos, 
cognitivos, habilidades e competências 
para realizar um atendimento integral 
ao seu paciente, independendo da área 
ou sub-área de sua preferência, se 
tornando um profissional mais seguro e 
capacitado.

O exposto acima é confirmado 
por Morin (2000), ao citar que Pascal, 
já no século XVII, afirmava que “não se 
pode conhecer o todo sem conhecer as 
partes, nem se pode conhecer as partes 
sem conhecer o todo”. O generalista 
busca, portanto, integrar as partes e o 
todo.

2.7 VERTENTES DO DESENVOLVI-
MENTO: O DESENVOLVIMENTO 
HUMANO x O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

Geralmente a palavra 
desenvolvimento, nos remete ao 
desenvolvimento econômico. É óbvio 
que o caráter monetário tem muitas 
implicações em nossa vida, não sendo 
essencial em sua totalidade, alias 
está longe desse conceito, já que 
essencial, deriva epistemologicamente 
de essência, e a essência de cada um 

está nos sentimentos, valores e relações 
pessoais realizadas diariamente assim 
como o efeito que essas conexões 
exercem em cada um de nós.

Sen (2010) identifica quatro tipos 
de capitais: o capital natural o capital 
financeiro, o capital social e o capital 
humano, que diz respeito aos níveis de 
saúde e educação da população.

Para observar os aspectos 
humanos do desenvolvimento é preciso 
uma profunda mudança da forma de 
encarar o mundo e as relações, bem 
como uma mudança intrínseca, não 
apenas de grau (relação de poder e 
valoração social preestabelecida), mas 
de natureza (de comportamento e pen-
samento).

Essa mudança real, proposta 
pela mudança de natureza exige uma 
reflexão sobre o que nos é realmente 
importante e qual a ordem de importância 
dos valores que culturalmente 
elencamos.

Precisamos resgatar as relações 
humanas, básicas, esvaziando nossos 
medos voluntários ou não, em busca de 
uma sociedade mais justa e harmoniosa.

E isso não ocorrerá com 
mudanças bruscas, mas sim na singeleza 
das revoluções moleculares (GUATTARI, 
ROLNIK, 2005).

3. Procedimentos Metodológicos

Visando caracterizar a função da 
educação na prática médica e na saúde, 
realizou-se pesquisa exploratória de 
base de dados secundários, realizada por 
levantamento da trajetória histórica das 
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políticas públicas inerentes a educação 
do ensino superior de Medicina seguida 
de ensaio teórico-reflexivo baseado na 
argumentação e interpretação pessoal. 
Fez-se um levantamento bibliográfico 
parcial nas bases de dados Medline e 
Scielo, utilizando como deflagradores 
palavras-chave relacionadas a ensino, 
educação e políticas publicas destas 
áreas, como: “LDB”, “saúde e educação”, 
“metodologias ativas” e “políticas 
públicas”, além de complementação 
da fundamentação teórica em livros 
e periódicos relacionados. O trabalho 
apresenta dois desdobramentos, 
se norteando nas políticas públicas 
relacionadas com saúde e educação e 
a relação entre em dois tópicos, assim 
como nos modelos pedagógicos e as 
mudanças paradigmática requeridas no 
processo ensino-aprendizado atual, com 
enfoque no ensino médico. E por último 
apresenta o relacionamento do de-
senvolvimento da educação em saúde 
com as vertentes do desenvolvimento 
econômico, humano e social. O primeiro 
discute o papel das políticas publicas e 
a relação do binômio saúde-educação, 
e o segundo, como a educação pode 
contribuir para a formação médica, e 
para o desenvolvimento regional.

A pesquisa está fundamentada 
na abordagem qualitativa. De acordo 
com Minayo (2000, p. 22), “a pesquisa 
qualitativa trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenô-
menos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis”. Na 
pesquisa qualitativa, não se almeja 
alcançar a generalização, mas sim o 
entendimento das singularidades.

Demo (2012) salienta que 
a pesquisa científica dominante, 
tradicionalmente, é a lógico-
experimental, contudo, numa visão 
pós-moderna, a pesquisa qualitativa 
se faz necessária, para que através 
da informação qualitativa, possamos 
tratar da realidade de alguns dados 
que precisam ser construídos e 
interpretados e não somente colhidos, 
para obter uma resposta completamente 
satisfatória. O pesquisador incita que 
a hermenêutica, própria da pesquisa 
quantitativa, seja extrapolada, podendo 
através das informações obtidas de 
forma qualitativa realizar uma “pesquisa-
ação”. “A pesquisa-ação educacional 
é principalmente uma estratégia para 
o desenvolvimento de professores 
e pesquisadores, de modo que eles 
possam utilizar suas pesquisas para 
aprimorar seu ensino e, em decorrência, 
o aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 
2005, p. 445).

4. Considerações Parcial/Final

Iniciado na década de 1940 
e intensificado nos anos 90, muitos 
fomentos ocorreram para modificar 
e melhorar o panorama da saúde, 
da educação e da educação médica 
nacional, tendo como finalidade o preparo 
do profissional médico, bem como 
estabelecer um patamar de qualidade á 
saúde da população brasileira.
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Fica claro que muito se avançou 
nesse segmento, entretanto, ainda 
estamos aprisionados na perspectiva de 
um modelo hegemônico, necessitando de 
mais ações interdisciplinares conjuntas, 
de cunho acadêmico, social e profissional, 
norteadas pelas novas diretrizes, para 
garantir a formação médica baseada em 
habilidades e competências, interação 
entre profissionais de saúde, usuários, 
estudantes e professores. 

Caminhamos para a excelência, 
contudo ainda é necessário uma 
mudança plena, não apenas de grau, mas 
sim de natureza intrínseca, viabilizando 
a formação do profissional competente e 
humanizado que se almeja.
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Resumo
A presente pesquisa busca identificar e revelar 
a atuação do Banco do Povo Paulista de 
Franca (SP), de 2010 a 2017, analisando este 
programa de mi-crocrédito como uma política 
pública e suas respec-tivas interfaces com o 
desenvolvimento social e local.
Palavras-Chave: Microcrédito, Política 
Pública, Desenvolvimento, Banco do Povo 
Paulista.

uma política pública. Sendo este, um 
instrumento que viabiliza as operações 
de cessão de microcrédito para os 
pequenos negócios, pode-se considerar 
como um elemento que influencia o 
contexto local, multiplicando seus efeitos 
em todo o Estado. A partir do momento 
que os esforços das esferas públicas 
estaduais e municipais estabelecem, 
concretizam e sustentam parcerias, para 
execução de programas públicos como 
é o caso do Banco do Povo Paulista 
(BPP) configuram-se características 
de tratamento de problemas públicos e 
propostas de soluções.

Com o principal objetivo de 
promover a geração de emprego e renda, 
o Banco do Povo Paulista está voltado 
à concessão de empréstimos para 

Abstract
The present case study seeks to identify and 
reveal the performance of the Bank of the 
People of Franca (SP), from 2010 to 2017, 
analyzing this micro-credit program as a public 
policy and its respective interfaces with social 
and local development.
Keywords: Microcredit, Public Policy, 
Development, Banco do Povo Paulista

1. Introdução

Embora muitos estudos 
evidenciem a oferta de microcrédito 
realizada por instituições financeiras 
de grande e pequeno porte, destaca-
se neste projeto, uma política pública 
de geração de emprego e renda, cujo 
desempenho é garantido por meio de um 
programa de política pública e partici-
pação ativa dos governos estadual e 
municipal. 

Diante da relevância do tema 
microcrédito e as possíveis conexões 
com a ciência, bem como, as relações 
com o desenvolvimento social e 
local, elegeu-se aprofundar estudos e 
pesquisar a atuação do Banco do Povo 
Paulista de Franca, descrevendo-o como 
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empreendedores formais e informais, 
associações e cooperativas produtivas. 
Por intermédio de parceria da entre 
o Governo do Estado de São Paulo 
e Prefeituras Municipais, esta política 
pública de microcrédito está presente 
em 542 municípios (BANCO DO POVO 
PAULISTA, 2018). 

Serão tratados neste estudo 
histórico e conceitos de microcrédito, 
aspectos sociais no que diz respeito ao 
desenvolvimento local e a correlação 
aos aspectos políticos, enquanto política 
pública que busca alternativas para 
redução do desemprego e da pobreza.   
Assim, estabeleceu-se como objetivo 
geral, identificar e revelar a atuação 
do Banco do Povo Paulista de Franca 
(SP), de 2010 a 2017, analizando este 
programa de microcrédito como uma 
política pública e suas respectivas 
interfaces com o desenvolvimento social 
e local.

Esse projeto de pré-qualificação 
está dividido em seis partes, que serão 
convertidos em capítulos no momento da 
redação da dissertação. O primeiro trata 
os conceitos de microcrédito, aspectos 
teóricos, conceituais e singularidades. No 
segundo tópico, buscando uma análise 
entre o desenvolvimento e o microcrédito, 
serão abordados, conceitos, teorias, 
bem como os respectivos vínculos e 
interações. O terceiro aborda a política 
pública como ciência, questões con-
ceituais e características; estruturares 
elementares e respectivos enfoques; 
princípios e etapas do ciclo de políticas 
públicas; diagnóstico, definição e análise 
do problema; abordagens, critérios e 

indicadores das soluções; análise dos 
resultados, estruturação e orientações. 

A composição do quarto tópico 
levou em conta o detalhamento do 
programa BPP, tendo como título: O 
Banco do Povo Paulista como Política 
Pública de Microcrédito. Em seguida, 
Banco do Povo Paulista de Franca, 
linhas de crédito, normas e requisitos, 
agentes de crédito, papel e atribui-
ções, orientação ao crédito, fluxo de 
atendimento e materiais; público alvo, 
características, setor e segmento e por 
último, indicadores, metas e resultados

No que diz respeito aos aspectos 
metodológicos, vem sendo realizada 
pesquisa bibliográfica de caráter 
exploratório, bem como, coleta de dados 
qualitativos e quantitativos pertinentes 
à atuação do Banco do Povo Paulista, 
unidade de Franca. Cabe ressaltar que 
já foram realizadas diversas reuniões 
com os funcionários da unidade local e 
contatos com a coordenação estadual 
para agendamento de entrevistas com os 
responsáveis pelo programa. Por último, 
o sexto capítulo fará a análise dos dados 
e resultados, bem como evolução dos 
atendimentos e viabilidade da política 
pública e respectivos resultados.

Quanto aos resultados e 
considerações parciais considera-se 
até o presente momento os estudos 
concluídos e norteados pelo referencial 
teórico, bem como a análise dos dados 
qualitativos. Os dados quantitativos já 
foram coletados, porém, serão anali-
sados posteriormente.
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2. Referencial Teórico

2.1 MICROCRÉDITO ASPECTOS TEÓ-
RICOS, CONCEITOS E SINGULARIDA-
DES

O conceito de microcrédito 
adotado neste estudo é o de microcrédito 
produtivo, entendido como a atividade 
de conceder crédito aos pequenos 
negócios, se diferenciando das 
operações financeiras tradicionais pela 
metodologia específica utilizada. 

Diferentemente do modelo 
tradicional adotado pelo sistema 
financeiro, este programa está alicerçado 
em três pilares, o aval solidário, a análise 
prévia e o acompanhamento dos agentes 
de crédito.  A esse respeito Barone (2002) 
define que o micro-crédito é a concessão 
de empréstimos de baixo valor a 
pequenos empreendedores informais e 
microempresas sem acesso ao sistema 
financeiro tradicional, principalmente 
por não terem como oferecer garantias 
reais. É um crédito destinado à produção 
e é concedido com o uso de metodologia 
específica (BARONE, 2002, p. 11). 

Neste sentido nota-se a 
presença de elementos singulares, que 
permitem uma relação de aproximação 
entre tomadores e credores, prestigiando 
o relacionamento e significativa redução 
dos procedimentos burocráticos comuns 
ao sistema financeiro tradicional. 

Segundo Gonzalez (2017) 
microcrédito é diferente de crédito 
micro, não sendo adequado classificar 
operações de valores mais baixos 
como microcrédito, pois, nesta lógica, 

boa parte dos empréstimos realizados 
pelas financeiras também estaria inseri-
da nessa categoria. Ainda na visão 
deste autor não se trata de operações 
financeiras de valores mais baixos, 
mas sim da presença de elementos que 
permitam uma relação de aproximação 
entre os tomadores e credores. Para 
ele, a melhor estratégia para classificar 
uma operação como micro-crédito, 
é verificar a presença de mecanis-
mos que promovam a proximidade 
entre ofertantes e demandantes de 
crédito. Essa proximidade pode ser 
entendida em seu sentido mais direto – 
particularidade daquilo que se encontra 
próximo, vizinho ou não distante – e está 
associada a atributos como familiaridade 
e intimidade. (GONZALEZ, 2017, p. 2).

Desta maneira, o microcrédito 
se diferencia de maneira singular, 
permitindo aos clientes o acesso a 
prazos diferenciados, reduzidas taxas 
de juros, atendimento personalizado, 
estreitos canais de comunicação, dentre 
outros. Os aspectos locais são levados 
em consideração e serão abordados no 
próximo capítulo onde as relações com o 
desenvolvimento serão comentadas.

Um ponto relevante nesta 
discussão é o papel do agente de crédito, 
personagem principal nas operações de 
microcrédito cuja estreita interação é 
fundamental na avaliação e observação 
do perfil do cliente, sendo capaz de 
analisar a viabilidade da operação pela 
metodologia do Banco do Povo Paulista. 

Para Gonzalez (2017), existe um 
relacionamento estreito entre os clientes 
e o agente, sobretudo pelo último, muitas 
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vezes, residir nos arredores ou no próprio 
bairro dos credores. O agente tem 
melhores condições de assegurar que o 
crédito oferecido leva em consideração 
as necessidades integrais do cliente, 
assim como a sua capacidade de 
pagamento. (GONZALEZ, 2017, p. 13)

No artigo de Souza e Romeiro 
(2017), o acesso facilitado para 
pequenos empreendimentos, por meio 
de linhas de crédito, é promovido por 
Organizações de Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIPs), Sociedades 
de Crédito ao Microempreendedor, 
Organizações Não Governamentais, 
Cooperativas de Crédito e Programas 
Governamentais. Estes programas são 
instituídos e gerenciados por meio de leis 
e normativas dos Estados e Municípios. 
(ROMEIRO e SOUZA, 2017, p. 93). 
Neste caso, encontra-se o Banco do 
Povo Paulista, um programa de política 
pública do Estado de São Paulo.

2.2 O MICROCRÉDITO COMO 
FERRAMENTA PARA O 
DESENVOLVIMENTO.

Mucha (2017), em sua tese, 
relata que ao longo dos últimos 40 anos, a 
expansão mundial deste instrumento de 
alavancagem de micronegócios - dirigido 
aos excluídos do crédito convencional 
por dificuldades de prestação de 
garantias reais - tem-se revelado, em si 
mesmo, fonte de inovação, dando origem 
ao conceito de microfinanças.  Estas 
podem ser definidas como conjunto 
de instrumentos financeiro desenhado 
para o apoio aos excluídos do crédito e 

resulta de um alargamento do conceito 
tradicional de microcrédito a outras 
áreas de atuação que lhe são contíguas 
e que potenciam o seu desenvolvimento. 
(MUCHA, 2017, p. 22.)

Partindo desta citação, é 
importante destacar o contributo de 
Muhammad Yunus para a história 
mundial do microcrédito, a partir da 
experiência realizada em Bangla-desch. 
Yunus, conhecido como o banqueiro dos 
pobres, afirmou em 2002 que se a eco-
nomia fosse uma genuína ciência social, 
os economistas teriam descoberto que 
o crédito é uma poderosa arma socio-
econômica. “Teriam reconhecido a 
necessidade de promover o crédito como 
um direito humano e teriam desenvolvido 
um sistema que garantisse esse direito 
a todas as pessoas” (YUNUS, 2002, 
p.313).

Buscando um equilíbrio entre 
o social e o econômico, Schumpeter 
(1997) afirma que o crédito é 
essencialmente a criação de poder de 
compra com o propósito de transferi-lo 
ao empresário, mas não simplesmen-
te a transferência do poder de compra 
existente. A criação de poder de compra 
caracteriza em princípio o método pelo 
qual o desenvolvimento é levado a cabo 
num sistema com propriedade privada 
e divisão do trabalho. A concessão de 
crédito opera nesse sentido como uma 
ordem para o sistema econômico se 
acomodar aos propósitos do empresário, 
como um comando sobre os bens de 
que necessita: significa confiarlhe forças 
produtivas. É só assim que o desen-
volvimento econômico poderia surgir a 
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partir do mero fluxo circular em equilíbrio 
perfeito. E essa função constitui a pedra 
angular para a moderna estrutura de 
crédito. (SCHUMPETER, 1997, p.111). 

Seguindo esta ótica, em sua 
tese, Firmino (2016), realiza um estudo 
de caso e conclui que: “Os resultados 
dos últimos dois anos demonstram a 
importância do micro-crédito na criação 
de emprego e no combate à exclusão 
social.” (FIRMINO, 2016, p. 49).

Sem dúvida, este modelo de con-
cessão de crédito estabelece conexões 
com as diversas nomenclaturas do 
desenvolvimento, sendo possível 
incluir nesta discussão o tema 
sustentabilidade. É importante destacar 
dentro desta percepção que o mi-
crocrédito sustentável poderia promover 
além do desenvolvimento local, social 
e econômico, um formato cíclico que 
permitisse além da sustentação das 
operações, uma mudança social. No 
que diz respeito ao comportamento, 
estes empreendedores diante dos 
seus “próprios postos de trabalho”, 
geram os famosos “autoempregos”, se 
comprometendo genuinamente com 
os princípios da sustentabilidade. Este 
assunto será retomado na conclusão do 
trabalho, incluindo propostas e sugestões 
para o programa. 

Avançando dentro do contexto de 
sustentabilidade e conectando ao tema 
empreendedorismo social, a proposta de 
análise foco desta proposta de pesquisa, 
pode favorecer o surgimento de novas 
percepções. 

Neste sentido, Schindler e 
Vieira, apud Ghanem (2002) comentam: 

“uma importante estratégia utilizada 
por empreendedores(as) e líderes 
sociais é influenciar políticas públicas, 
ou seja, contribuir para a construção, 
implementação e fiscalização de 
políticas públicas para assim gerar mu-
danças sistêmicas rumo a modelos de 
desenvolvimento humano sustentável. 
Em geral, frente aos problemas sociais, 
líderes e empreendedores(as) buscam 
soluções que alcancem impacto positivo 
em pequenas comunidades ou mesmo 
em grandes regiões”. (SCHINDLER e 
VIEIRA, 2002 apud GHANEM, 2002, p. 
11). 

O autor Simão também 
apresenta o microcrédito e o 
desenvolvimento sustentável, pretende-
se citar, após identificação do trabalho 
original, hoje citado em Silva (2010).

2.3 A POLÍTICA PÚBLICA DE MICRO-
CRÉDITO

2.3.1 Aspectos conceituais, característi-
cas e interfaces com o microcrédito.

Para a investigação do 
microcrédito enquanto política pública 
dispõe-se de diferentes definições, 
embora, o consenso aponte para o 
mesmo sentido: o tratamento de um 
problema público. Considerando este 
quadro e as pesquisas realizadas até o 
momento, pode-se comentar que não 
existe uma definição que seja mais ou 
menos adequada para definir o que é 
uma política pública. 

Ainda que estudiosos 
tragam diferentes visões, é unânime 
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a preocupação com os aspectos 
públicos, tanto na análise da realidade 
e contexto locais quanto na disposição 
ao enfrentamento de situações que 
incomodam a sociedade, cuja finalidade 
é minimizar e muitas vezes resolver.  

Na perspectiva de Secchi, 
política pública é um conceito abstrato 
que se materializa por meio de 
instrumentos variados. Para aqueles 
que acreditam em espírito, é como dizer 
que a política pública é uma alma, e esta 
precisa de um corpo para tomar vida. 
(SECCHI, 2010, p. 11). 

Uma política pública possui 
dois elementos fundamentas: 
intencionalidade pública e res-
posta a um problema público; 
em outras palavras, a razão pa-
ra o estabelecimento de uma 
política pública é o tratamento 
ou a resolução de um problema 
entendido como coletivamente 
relevante. (SECCHI , 2010, p. 2).

Na visão de Howlett (2013), 
o contexto da política pública forma o 
cenário em que se desenrola o drama de 
dar respostas aos problemas públicos. 
Embora este estágio da policymaking 
se possa estender para dar cobertura a 
problemas que vão do local ao global, ele 
não é um quadro de fundo uniforme. O 
universo da política pública está cheio de 
constelações distintivas de atores, idéias 
e instituições que formam o espaço em 
que os problemas reais são enfrentados e 
constroem-se as respostas (HOWLETT, 
2013, pg. 98).

Em Firmino (2016), os 
programas de microcrédito têm chamado 
a atenção dos promotores de políticas 

públicas sendo considerados como 
um instrumento para atingir metas, tais 
como a melhoria do bem-estar social, 
o aumento de emprego e o desen-
volvimento e crescimento dos pequenos 
negócios. (FIRMINO, 2016, p 8 ).

Por essência e instrumento 
de observação de diversos autores, 
o microcrédito está diretamente 
relacionado às políticas públicas, 
quando suas bases e objetivos buscam 
como foco o tratamento dos problemas 
públicos, tendo como metas a redução 
da pobreza, a geração de emprego e o 
aumento da renda.

Dentro do contexto da realidade 
brasileira o autor Mendes (2002), apud 
Silva (2010), faz uma reflexão sobre 
o modo como as políticas públicas 
locais são desenvolvidas e a ligação 
estabelecida na condição de vida dos 
cidadãos. Na perspectiva deste autor, 
as ações e serviços precisam ser 
planejados e programados concomitan-
temente com as necessidades da popula-
ção, realidade local e de acordo com as 
condições de vida a qual estão sendo 
desenvolvidas. Essas reflexões, ainda 
que difíceis, pela variedade de fatores 
que influenciam direta e indiretamente, 
devem ser consideradas. Não se pode 
apenas planejar políticas públicas 
sem antes avaliar a necessidade local. 
(MENDES, 2002, p. 13).

Antes de abordar as tipologias, 
estruturas elementares e ciclos das 
políticas públicas, fazse necessário 
compreender as bases teóricas que 
direcionam esta pesquisa no vasto 
universo bibliográfico das políticas 
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públicas. Para tal será utilizado o 
estudo de Howlet (2013), que traz 
uma abordagem integral, ciclos e 
subsistemas das policies publics. O autor 
detalha a natureza e utiliza abordagens 
multidisciplinares como pano de fundo.  

2.3.2 Estruturas Elementares caracteri-
zação e enfoques.

Dando início à proposta de 
reflexão e análise da política pública 
de microcrédito, tendo como base 
uma abordagem integrada, serão 
consideradas as “Estruturas Ele-
mentares” de Giovanni (2009). O autor, 
insatisfeito com os modelos disponíveis, 
propõe que a política pública não 
é simplesmente uma intervenção 
do Estado numa situação social 
considerada problemática. Mais do que 
isso, pensa a política pública como uma 
forma contemporânea de exercício do 
poder nas sociedades democráticas, 
resultante de uma complexa interação 
entre o Estado e a sociedade, entendida 
aqui num sentido amplo, que inclui as 
relações sociais travadas também no 
campo da economia. (GIOVANNI, 2009, 
p. 18).

Neste sentido, diferentes 
angulações destacam os aspectos 
formais, materiais, substanciais e 
simbólicos, tratando estas configurações 
a partir de um movimento entre a 
observação histórica e a construção 
teórica, podendo destacar a singularidade 
de cada elemento. 

Ainda na visão de Giovanni 
(2009), a teoria trata os elementos 

primários que estão presentes em todas 
as políticas públicas e o mais relevante é 
identificar e estabelecer entre eles uma 
relação que resultem em totalidades 
estruturadas, discretas, observando-se 
certa dose de subjetividade. Portanto, 
segundo ele, é o resultado e a combinação 
do olhar subjetivo do observador que a 
partir de seus próprios valores seleciona 
os aspectos objetivos da realidade que 
observará.  Os quatro diferentes ângu-
los de observação descriminados pelo 
autor são:

• estrutura formal: teoria, 
práticas e resultados;

• estrutura substantiva: atores, 
interesses e regras;

• estrutura material, 
composta pelos elementos; 
financiamento, suporte, 
custos; e,

• estrutura simbólica: valores, 
saberes e linguagens

O autor ainda destaca que 
para identificação de cada elemento é 
necessário a observação do investigador.

2.3.2.2 Análise das Soluções: aborda-
gens, critérios e indicadores

Para compreender e versar a 
respeito da participação das esferas 
estaduais e municipais, tanto do 
poder público quanto da sociedade 
de processos, será utilizado Dias e 
Matos (2017), que divide os chamados 
“mecanismos de participação”, sendo 
eles: os conselhos e fundos municipais; 
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participação Governos estadual e 
municipal; importância do município 
para o desenvolvimento políticas 
públicas. “Os Municípios podem 
assumir a responsabilidade pelo seu 
próprio desenvolvimento, aproveitando 
suas vocações econômicas, seus 
recursos e potencialidades. O governo 
municipal tem um papel de destaque 
a realizar para gerar emprego, renda, 
dinamizar o comércio, o turismo, 
apoiar o associativismo e estimular a 
sustentabilidade dos programas sociais 
e de apoio solidário.” (DIAS E MATOS, 
2017, p. 30).

Dentro do contexto municipal e 
buscando compreender as mudanças 
sociais e o comportamento, diante da 
implementação da política pública, será 
realizado estudo de Silva e Melo, 2000.

2.4 O BANCO DO POVO PAULISTA 
COMO POLÍTICA PÚBLICA

2.4.1 Aspectos conceituais, histórico e 
legislação

Conhecido como Banco do 
Povo Paulista (BPP), o Fundo de 
Investimentos de Crédito Produtivo 
Popular de São Paulo, é um programa 
de microcrédito que tem o objetivo de 
favorecer pequenos empreendedores 
de baixa renda. Instituído (Estalebecido) 
1997 pela Lei de nº 9.533, de 30 de abril 
de 1997 (e obrigatório citar) e regula-
mentado em 1998 pelo Decreto de nº 
43.283 , de 3 de julho de 1998, atua na 
concessão de linhas de crédito e está 
presente em mais de 500 municípios do 

Estado. 
No que diz respeito aos recursos 

aportados, o Governo Estadual participa 
com 90% e a Prefeitura com 10%, além 
de ser a responsável pela infra-estrutura, 
espaço físico, recursos humanos e 
manutenção local.  Para garantir a 
sustentabilidade do BPP e viabilizar o 
acesso às linhas de financiamento, o 
Governo do Estado instituiu a Lei nº 
10.016, de 29 de junho de 1998, o Fundo 
de Aval do Estado de São Paulo (FDA), 
sendo seu uso obrigatório nas ope-
rações de pessoas jurídicas.

A inspiração para este programa 
surgiu a partir da renomada e notória ex-
periência do Banco Grameen, idealizado 
por Muhammad Yunus em Bangladesh, 
um dos países mais pobres do mundo. 
Este renomado professor de economia, 
nos anos 70 iniciou um significativo 
projeto de concessão de crédito aos 
pobres que marcou mundialmente a 
história do sistema financeiro. Para 
Yunus o crédito é uma poderosa arma 
sócio-econômica e que deveria ser 
garantido a todas as pessoas como um 
direito. 

Neste mesmo período no 
Brasil, neste período, nos estados de 
Pernambuco e da Bahia, a história do 
microcrédito é marcada pelo Programa 
UNO, que por meio da formação intensa 
de agentes de crédito especialistas no 
setor informal, contribuiu como referência 
para a expansão dos programas de 
microcrédito na América Latina.  Em 1998 
é lançado pelo Banco do Nordeste do 
Brasil o Crediamigo, atendendo peque-
nos empreendedores do Nordeste, 
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norte de Minas Gerais e Espírito Santo. 
Atualmente é considerado como o maior 
Programa de Microcrédito Produtivo 
Orientado da América do Sul.

2.4.2  Banco do Povo de Franca

Para instalar a UCM de 
Franca, o gestor municipal apresentou 
ofício solicitando por meio de um 
plano de trabalho e documentos de 
regularidade do município, proposta para 
celebração de convênio que garante 
a operacionalização do programa na 
cidade.

O projeto de Lei 5.209, de 5 
de julho de 1999 foi aprovado pela 
Câmara Municipal e publicado conforme 
regras estabelecidas pela coordenação 
estadual. Posteriormente criou-se a 
Comissão Municipal, que participa das 
análises de crédito. Após seleção do 
agente de crédito, a Prefeitura pro-
videnciou espaço físico, mobiliários, 
equipamentos, materiais de escritório 
e demais itens necessários para que a 
unidade de crédito do Banco do Povo 
pudesse operar. A SERT realiza vistorias 
para verificação das instalações e 
conforme aprovação, liberando seu 
funcionamento. 

Inaugurada em 1999 a UCM de 
Franca, contava com um gestor e dois 
agentes de crédito.

2.4.2.1 Linhas de crédito, normas e re-
quisitos 

As linhas de créditos disponíveis 
são destinadas a capital de giro, 

investimento fixo e misto. As taxas de 
juros são préfixadas no valor de 0,35% 
ao mês e não há cobrança de encargos, 
apenas aplicação de percentuais sobre 
parcelas em atraso. 

A documentação exigida para 
pessoa física, como em qualquer 
instituição financeira, são documentos 
pessoais tanto do cliente quanto do 
cônjuge, certidões, comprovante de 
endereço, dados de conta bancária e 
orçamento do bem a ser financiado, 
para capital de giro, notas fiscais de 
compras dos últimos três meses. Para 
pessoa jurídica, apresentar cartão da 
empresa, cujo solicitante deve ser o 
mesmo cadastrado no CNPJ, para 
comércio e indústria inscrição estadual 
e serviços inscrição munici-pal e demais 
documentos pessoais.

Para pleitear o crédito é 
necessário comprovar atividade 
produtiva, residir ou possuir um 
empreendimento há mais de dois anos 
no município, não ultrapassar fatu-
ramento bruto de até R$360 mil nos 
últimos 12 meses e não possuir restrições 
cadastrais. São potenciais clientes, 
empreendedores formais ou informais, 
produtores rurais, MEIs, associações 
produtivas formalmente constituídas e 
cooperativas. 

As garantias exigidas podem 
ser apresentadas através de devedor 
solidário, sem restrição cadastral e 
alienação fiduciária para veículos e 
semelhantes.



107

CARILLO MANIGLIA, C.L.; CAVALCANTI BANDOS, M.F. Banco do Povo Paulista de Franca (SP): 
Uma análise da política pública de microcrédito. In: Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 10º Seminário 
de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2018. 98-111p.; 202p.

2.4.2.2 Agentes de Crédito, papel e 
atribuições

O agente público é o 
responsável pelo atendimento dos 
empreendedores em cada município 
sendo ele quem percorre a comunidade 
em busca de apresentar soluções 
aos empreendedores, a fim de lhes 
oferecer as linhas de crédito bem como 
realizar as constatações necessárias 
para a deliberação das solicitações 
demandadas. Dessa forma, o agente 
de crédito cuida desde o cadastro 
do tomador, gerindo sua carteira e 
monitorando a fase pós-crédito. 

Suas principais obrigações são: 
zelar pelo bom atendimento do BPP 
bem como pela manutenção adequada 
e conservação de todos os itens e 
equipamentos disponibilizados; assumir 
total responsabilidade pela gestão dos 
contratos contidos em sua carteira; 
atender clientes, ativa ou passivamente; 
verificar os documentos apresentados 
pelos proponentes, fazer a verificação do 
empreendimento, bem como averiguar as 
informações prestadas pelos empreen-
dedores, emitindo parecer conclusivo 
sobre a viabilidade ou não do pedido 
de financiamento; disponibilizar os 
documentos necessários à formalização 
do crédito; receber a documentação 
de formalização; digitalizar toda a 
documentação necessária; executar o 
pós-crédito das operações, realizando 
a gestão da carteira de créditos da 
unidade, zelando pela qualidade das 
operações e pelo retorno dos recursos 
emprestados; manter total sigilo sobre 

os dados pessoais dos tomadores de 
financiamento com recursos do Fundo 
de Investimento de Crédito Produtivo 
Popular de São Paulo.

Os requisitos são: ter mais 
de 18 anos; não exercer cargo político 
eletivo; preferencialmente, cursar ou ter 
concluído o ensino superior ou técnico; 
possuir conhecimentos básicos em 
matemática, contabilidade, economia e 
informática (pacote Office e Internet); ter 
disponibilidade para trabalhar na unidade 
física de crédito do BPP em tempo 
integral, não podendo exercer qualquer 
outra atividade enquanto exerce a função 
de agente; possuir disponibilidade para 
realizar atividades externas; possuir a 
condição de servidor público municipal, 
efetivo ou comissionado, em cargo da 
administração direta do município onde 
atuará. 

O agente recebe treinamento 
ne-cessário para o desempenho da 
função de agente de crédito. Constitui-se 
como parte desta etapa, uma prova de 
seleção prévia, de caráter classificatório, 
e de aulas expositivas sobre o programa, 
suas regras e procedimentos, aulas 
práticas sobre o sistema informatizado 
e, ao final, uma avaliação, também de 
caráter classificatório. O tempo mínimo 
de realização do treinamento é de três 
dias. Cumprindo as etapas de seleção e 
avaliação final o agente pode iniciar as 
atividades.

Fazemos a visita de constatação 
para verificar se a empresa existe. 
Fazemos outra visita, chamamos 
este procedimento de pós-crédito, 
o cliente apresenta a nota fiscal, 
se for pessoa jurídica no nome 
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da empresa e pessoa física no 
CPF. Fazemos as fotos com 
as mercadorias e notas fiscais 
para comprovar que o cliente 
realmente efetuou a compra. 
Então efetuamos duas visitas, 
a primeira de constatação para 
comprovar que o cliente tem um 
negócio e depois para compro-
var que a pessoa realmente utili-
zou o crédito para comprar as 
mercadorias. (entrevista com 
agente de crédito, Márcio Henri-
que Alves, dezembro de 2017).

Diante do exposto, o papel do 
agente de crédito é fundamental, ele 
é o responsável pelo relacionamento 
entre a instituição de microcrédito e o 
empreendedor.

2.4.2.3 Orientação ao crédito: fluxo de 
atendimento e materiais 

A análise documental é de 
responsabilidade dos agentes de crédito, 
que realizam as entrevistas no balcão 
de atendimento, registrando dados 
pessoais, informações da empresa 
e finalidade do crédito. Após entrega 
dos documentos e análise dos dados, 
os agentes realizam visitas para com-
provação dos dados informados tanto 
para submeter à aprovação do recurso 
quanto para comprovar utilização. 

Posteriormente o processo é 
encaminhado para o Conselho Estadual 
que analisa toda a documentação e 
emite o parecer. 

É importante ressaltar que “a au-
tonomia da burocracia em rela-
ção às políticas e aos grupos 
societários também contribui 
para sua força e eficácia na 

po-licymaking. Para ser forte, 
a burocracia deve ter mandato 
claro, caráter profissional e go-
zar de forte apoio, mas não de 
interferência, dos políticos em 
suas atividades do dia a dia, 
afirma Howlett (2013, p. 75).

No que diz respeito as garantias 
exigidas, cabe ao agente de crédito a verifi-
cação das condições do financiamento e 
suas garantias, ficando ao seu critério 
a adoção de mais exigências. São 
garantias mínimas da operação: o aval 
para todas as operações e o Fundo de 
Aval do Estado de São Paulo (FDA) para 
as operações de Pessoa Jurídica (PJ).

3. Procedimentos Metodológicos

Este tópico apresenta os 
aspectos metodológicos, ressaltando 
o tipo de pesquisa, análise e coleta de 
dados, cronograma e análise de dados. 

Estabeleceu-se como objetivo 
geral, identificar e revelar a atuação 
do Banco do Povo Paulista de Franca 
(SP), de 2010 a 2017, analizando este 
programa de micro-crédito como uma 
política pública e suas respectivas 
interfaces com o desenvolvimento social 
e local. Para atingir esta proposta definiu-
se os seguintes objetivos específicos: 

• descrever a partir de uma 
análise o microcrédito 
sob a perspectiva do 
desenvolvimento local, 
considerando aspectos 
conceituais e teóricos;

• verificar e analisar o 
microcrédito enquanto 
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política pública, 
considerando a atuação do 
Banco do Povo de Franca, 
histórico de atendimentos e 
configuração da unidade. 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva em que neste 
mo-mento pretendeu-se delimitar o 
conheci-mento sobre a atuação do 
Programa e esclarecer as características 
desta política pública. No que diz 
respeito à abordagem, as reuniões com 
gestores locais e acompanhamento das 
rotinas dos agentes de crédito apoiarão 
a abordagem qualitativa. 

Para Gil, a pesquisa explora-
tória permite aprofundar, esclarecer 
e delimitar o conhecimento sobre o 
problema a ser pesquisado (GIL, 2008, 
p. 27). Ainda segundo o autor, a pesquisa 
descritiva permitirá estudar e escrever 
as características deste Programa além 
de identificar as relações entre as os 
estudos das políticas públicas, ciclo 
e estruturas elementares. (GIL, 2008, 
p.28). 

A pesquisa bibliográfica será 
realizada para composição do escopo 
teórico, buscando artigos atuais, textos 
relevantes e autores que possibilitem 
dialogar a respeito dos principais 
conceitos abordados neste estudo: 
microcrédito, desenvolvimento e política 
pública. Documentos oficiais como leis, 
códigos, manuais serão instrumentos 
utilizados na pesquisa documental, bem 
como, relatórios e demais documentos 

oficiais fornecidos pelos colaboradores 
do Banco do Povo. 

Ainda a respeito da investigação 
científica, Gil apresenta que “a principal 
vantagem da pesquisa bibliográfica 
reside no fato de permitir ao investigador 
a cobertura de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que 
poderia pesquisar diretamente”. GIL 
(2002, p. 45). 

Na interpretação de Barros e 
Lehfeld (2007), a pesquisa bibliográfica é 
uma forma de estudo que busca informa-
ções a partir de material gráfico, sonoro 
ou informatizado, disponibilizados por 
outros pesquisadores, com a finalidade 
de se solucionar um problema ou até 
mesmo adquirir novos conhecimentos 
ou apresentar novas soluções acerca do 
tema estudado.

3.2 Coleta de Dados
 
A presente pesquisa será 

conduzida e alicerçada a partir da coleta 
de dados primários e secundários. 
Serão realizadas reuniões e entrevistas 
com agentes de crédito e gestores do 
Programa na fase primária e na coleta 
secundária a busca de informações 
em artigos, dissertações e livros, 
além de documentos oficiais, jornais 
e demais ins-trumentos.  Em visitas a 
UCM foi possível coletar relatórios de 
atendimentos, considerando o histórico 
completo, desde a inauguração até o 
ano de 2017. Com estes dados, será 
possível identificar o perfil dos tomadores 
de crédito, bem como setor, segmento, 
porte e distribuição geográfica na cidade. 
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Buscar autores para citação.

4. Resultados Parcial/Final

Por meio deste estudo, será 
possível investigar a origem deste 
Programa, suas relações com o 
universo das políticas públicas bem 
como a efetiva participação na solução 
de um problema público. Partindo do 
princípio que os recursos financeiros 
são aportados pelo poder público 
e destinado a sustentabilidade do 
programa e atendimento aos clientes, é 
fundamental conhecer os mecanismos 
que acompanham, monitoram e 
avaliam os resultados, considerando os 
indicadores já conhecidos de geração de 
emprego e renda. Acredita-se que este 
Programa, por estar presente em mais 
de 500 municípios do Estado seja um 
relevante objeto de estudo, suscitando 
neste sentido inquietações a cerca dos 
resultados esperados.

5. Considerações Parcial/Final

Sabe-se que as linhas de 
créditos ofertadas pelo Banco do Povo 
são acessíveis aos pequenos negócios, 
formais e informais, tanto pela proposta 
de juros baixos quanto pela isenção de 
encargos e de garantias reais, sendo 
obrigatória a apresentação de um 
avalista.

Desta maneira, o microcrédito 
produtivo vem atendendo uma boa 
parte dos empreendedores que por 
necessidade investem recursos próprios 
e de terceiros, muitas vezes apostando 

em atividades por conta própria. Neste 
caso, o trabalhador que não consegui 
espaço no mercado de trabalho, 
busca no empreendimento suprir suas 
necessidades financeiras pessoais, 
trocando a expectativa de salário por 
incerteza de pró-labore e ainda podendo 
arcar com pre-juízos inerentes às 
atividades empresariais. 

Este dilema nos submete a 
uma reflexão e estudos futuros, no que 
diz respeito à relação dos postos de 
trabalho, empregos gerados no município 
e as taxas de empreendedorismo e 
sobrevivência. 
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Resumo
Este estudo contempla uma investigação sobre 
o processo de Indicação Geográfica (IG) em 
sua relação íntima com os desenvolvimentos 
regional e territorial. Especificamente, tratar-
se-à da Indicação Geográfica do Calçado da 
cidade de Franca/SP.
Palavras-Chave: Indicação Geográfica; 
Desenvolvimento Regional; Desenvolvimento 
Territorial.

TONETO JR.; VASCOCELOS, 2013).
Atualmente, a necessidade 

de abordagens multidisciplinares 
para a identificação de aspectos 
como potencialidades/vocações e 
estrangulamentos/problemas regionais e 
locais, bem como demandas por ações 
para as quais convergem aspectos 
econômicos, sociais, educacionais e 
ambientais, tendo em vista atuar sobre 
estes aspectos, impôs uma realidade 
demasiadamente complexa e carente de 
respostas. Como consequência, diversas 
instituições civis, ministérios/secretarias 
e outras organizações subordinadas aos 
governos federal, estaduais e municipais 
têm se envolvido com a questão do 
desenvolvimento (e planejamento) 
regional/local (MEC, 2017).

Abstract
This study contemplates an investigation about 
the Geographical Indication (GI) process in 
its intimate relationship with the regional and 
territorial developments. Specifically, this will 
be the Geographic Footwear Indication of the 
city of Franca/SP.
Keywords: Geographical Indication; 
Regional development; Territorial Development.

1. Introdução

Com os adventos do controle da 
inflação e da estabilização monetária nos 
anos 1990, bem como com a retomada 
do crescimento econômico a partir de 
2005, tem-se revalorizado a construção 
de estratégias de desenvolvimento local 
e regional de médio e de longo prazo 
em todo Brasil. No âmbito das mesmas, 
tem assumido relevância a construção 
de políticas de valorização dos produtos, 
serviços, locais, etc., que estejam 
engajadas no plano de desenvolvimento 
de determinada região, que não fiquem 
sujeitas à sazonalidade de governos 
e que envolvam as diversas áreas 
que compõem os governos nos níveis 
municipal, estadual e federal (GREMAUD; 
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O desenvolvimento regional 
aborda o desenvolvimento e as políticas 
regionais através de um conjunto de 
matérias que ligam o ensino da teoria do 
desenvolvimento regional aos problemas 
práticos da atualidade. Trata ainda, da 
leitura crítica das teorias econômicas 
e sociais da dimensão regional, com 
análise de sua aplicação contrastando 
a problemática dos países e das regiões 
subdesenvolvidas com a dos países e 
regiões que sustentaram as formações 
dessas teorias. Abrange a territorialidade 
das políticas públicas e estratégias de 
desenvolvimento não governamentais 
em geral. Além disso, diz respeito 
aos processos públicos e/ou privados 
dos serviços essenciais como saúde, 
educação, logística e segurança, tanto 
como compreende políticas específicas 
para a transformação de regiões 
baseadas em projetos agrícolas e 
industriais. Contempla ainda a mecânica 
do turismo na região e as ligações entre 
a atividade do turismo, a valorização 
cultural, os impactos sócio ambientais, 
seu planejamento e implementação 
como vetor de desenvolvimento local 
(SILVEIRA, 2013).

Segundo Dallabrida (2015), 
tanto autores como leitores, por vezes, 
utilizam as categorias conceituais 
Desenvolvimento Regional e Territorial, 
como sinônimas. Ambas têm um sentido 
comum: referem-se a processos de 
mudança continuada, situados histórica 
e territorialmente, que resultem na 
dinamização socioeconômica e na 
melhoria da qualidade de vida de sua 
população. No entanto, concordamos 

com Rallet (2007) apud Dallabrida, 
quando afirma que se trata de duas 
noções distintas: 

Desenvolvimento regional e 
desenvolvimento territorial são 
duas noções distintas. Elas 
remetem a duas maneiras 
diferentes de apreender os 
espaços geográficos na sua 
relação com o desenvolvimento 
[...]. O desenvolvimento territorial 
faz referência a um espaço 
geográfico que não é dado, mas 
construído. Construído pela 
história, por uma cultura e por 
redes sociais que desenham suas 
fronteiras. O conteúdo define 
o recipiente: as fronteiras do 
território são os limites (móveis) 
de redes socioeconômicas. Ali 
onde a rede se extingue, termina o 
território. A iniciativa surge menos 
de uma instância de planificação 
do que de uma mobilização das 
forças internas (p.16)

Partindo dessas perspectivas, 
ou seja, daquilo que diz respeito aos 
“desenvolvimentos” tanto regional quanto 
territorial, o tema deste trabalho trata do 
conceito de Indicação Geográfica (IG) 
em diferentes dimensões: do conceito 
teórico propriamente dito, e também da 
sua experiência enquanto ocorrência 
prática, no nosso caso, a IG do Calçado 
da cidade de Franca, estado de São 
Paulo.

Dessa forma, esta pesquisa 
justifica-se pela necessidade de tomar 
conhecimento e sistematizar sobre o 
tema território, identidade territorial e 
desenvolvimento, especificação de 
ativos territoriais e indicação geográfica. 

Naquilo que diz respeito à IG 
é indispensável situar no contexto do 
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tema, questões como a concepção 
de território, identidade territorial e 
desenvolvimento, assim como tomar 
conhecimento e sistematizar a atual 
situação, funcionamento, avanços 
e desafios das experiências de 
especificação de ativos, no sentido de 
contribuírem para a qualificação de 
processos de desenvolvimento (local, 
regional, territorial). 

Dessa forma, o presente 
trabalho propõe uma investigação no 
âmbito do desenvolvimento regional/
local, concentrado na existência da IG 
do Calçado de Franca, assim como a 
gestão dos ativos com especificidades 
territoriais associados aos produtos 
desta indicação geográfica. A perspectiva 
é que em decorrência desta pesquisa 
possa se construir conhecimento 
científico sobre o assunto e, dessa 
forma, contribuir para a elaboração de 
novas investigações e consequentes 
aplicações no desenvolvimento e 
expansão, a partir do reconhecimento 
da importância dos ativos intangíveis, 
como são pensadas conceitualmente as 
indicações geográficas.

Com tal pesquisa, pode-se 
levantar a possibilidade de aprendizado 
das principais características que podem 
ser retiradas das experiências brasileiras 
já solidificadas de Indicação Geográfica 
para a realidade francana.

Objetiva-se então, de maneira 
geral, investigar o posicionamento 
da Indicação Geográfica do Calçado 
de Franca do ponto de vista do 
desenvolvimento da cidade e da 
região. Da mesma forma, destaca-se 

a importância da pesquisa e descrição 
sobre o surgimento e desenvolvimento 
da indústria calçadista de Franca, assim 
como estabelecer o contexto social, 
político e econômico no momento do 
pedido e também da concessão da IG 
do Calçado.

Além disso, é proposta deste 
trabalho relacionar a existência da IG 
com o possível (ou não) desenvolvimento 
tecnológico da produção calçadista. 
Por último, busca-se investigar qual o 
impacto da IG no desenvolvimento da 
cidade de Franca e região, a fim de, se 
possível, propor indicativos de ações 
públicas e privadas, com vista à utilização 
dos recursos e ativos com especificidade 
territorial como apoiadoras das 
estratégias de desenvolvimento (local, 
regional, territorial). 

Algumas problematizações 
surgem então:

1. Por que fazer uso da 
categoria conceitual 
Desenvolvimento Territorial, 
ao se fazer referência ao 
tema Indicação Geográfica? 

2. Qual a contribuição 
econômica da Indicação 
Geográfica de produtos no 
desenvolvimento territorial?

Parte-se da hipótese de 
pesquisa de que os produtos que 
possuem Indicação Geográfica são mais 
reconhecidos em termos de qualidade, 
e isso pode contribuir para a agregação 
de renda, desenvolvimento tecnológico 
e cultural, além de estímulo para outras 
áreas como comércio e turismo.
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2. Referencial Teórico

2.1. Franca e o calçado - o saber fazer 
como história e tradição

Tradição e herança histórico-
cultural, ambiente e biodiversidade, 
notoriedade e saber fazer dos territórios, 
são informações relevantes para a 
concessão da Indicação Geográfica 
(IG) aos produtos de determinadas 
regiões. Esse tipo de certificação é 
uma ferramenta coletiva de valorização 
de produtos tradicionais vinculados a 
determinados territórios; por isso, levam 
sempre o nome da região. Além disso, 
a IG agrega valor ao produto verdadeiro 
e autêntico e protege as regiões 
originais, onde a disciplina no método de 
produção confere notoriedade exclusiva 
ao produto. A Indicação Geográfica dá 
o amparo legal que protege e garante 
a exclusividade de uso da marca dos 
produtos de determinada região sob 
controle da IG (REVISTA A LAVOURA, 
2013).

2.2. Desenvolvimento Regional

Segundo Dallabrida (2015, p. 
140, desenvolvimento regional é um 
desses temas que, em uma sociedade 
produtora de mercadorias, podem, a 
qualquer tempo, fazer todo o sentido do 
mundo, mas, especialmente, em duas 
situações. 

Primeiro, quando há 
disposição para se entender porque 
o planeta é tão diferente nos seus 
quatro cantos. Sabemos que existem 

aquelas características próprias dos 
ecossistemas e das culturas, que 
revelam, a qualquer observador, um 
quadro de elevadíssima diversidade. Aí 
se manifesta a riqueza dos territórios 
e dos povos, que exigem respeito e, a 
olhos mais sensíveis, até podem suscitar 
admiração. Contudo, sabemos, também, 
que existem desigualdades. Estas, longe 
de brotarem da natureza, são o resultado 
das relações que os indivíduos, os 
grupos e as classes sociais contraem 
no cotidiano da sociedade produtora 
de mercadorias, como é essa em que 
vivemos. Aí nos confrontamos, então, 
com uma realidade perpassada por 
conceitos que, ao invés de despertar 
respeito, exige análise crítica. 

Segundo, mas não menos 
relevante, desenvolvimento regional 
pode fazer todo o sentido do mundo 
quando, em decorrência de um 
exame cientificamente mais acurado 
e politicamente mais engajado, o rigor 
intelectual que desvelou a realidade 
perpassada por conceitos de diversas 
ordens puder ser convertido em 
disposição política para a transformação 
social. 

Essas duas situações, por si 
só justificam a importância de qualquer 
proposta de investigação científica no 
âmbito de desenvolvimento regional, e 
naquilo que diz respeito a esta específica 
proposta: a pesquisa a respeito da 
relação entre desenvolvimento regional/
territorial e a existência de produtos com 
o selo de Indicação Geográfica. A isto 
soma-se a pretensão de levantar dados 
importantes para que se possa sugerir 
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propostas, as quais poderão proporcionar 
uma ampliação do desenvolvimento de 
maneira global, incluindo ações políticas 
e também, o estabelecimento de um 
polo de produção de conhecimento 
tecnológico científico em determina 
área de importância internacional 
(DALLABRIDA, 2015, p. 16-17)

2.2.1. Desenvolvimento Regional e 
Territorial

As categorias conceituais 
Desenvolvimento Regional e Territorial 
são, muitas vezes compreendidas como 
sinônimas, segundo Dallabrida (2015). 
Para o autor, ambas têm um sentido 
comum: estarem se referindo a processos 
de mudança continuada, situados 
histórica e territorialmente, que resultem 
na dinamização socioeconômica e na 
melhoria da qualidade de vida de sua 
população. 

Para Police (2010), o 
conceito de desenvolvimento territorial 
rompe com tradições mais antigas 
sobre desenvolvimento regional, 
articulando duas noções: território e 
desenvolvimento. O mesmo autor sugere 
que primeiro, se abandone um horizonte 
estritamente setorial, por exemplo, 
aquele que considera a agricultura como 
um único setor e os agricultores como 
os únicos atores. Segundo, a noção 
de território impede a confusão entre 
crescimento econômico e o processo 
de desenvolvimento, noções que são 
distintas. Terceiro, o estudo empírico 
dos atores e de suas organizações 
torna-se absolutamente crucial para 

compreender situações localizadas, 
tendo a compreensão que esses atores 
provêm de vários setores econômicos 
e possuem origens políticas e culturais 
diversificadas. Quarto, o território coloca 
ênfase na maneira como uma sociedade 
utiliza os recursos de que dispõe em 
sua organização produtiva e, portanto, 
na relação entre sistemas sociais e 
ecológicos. 

A dimensão territorial do 
desenvolvimento enfatiza o estudo das 
redes, convenções e instituições que 
permitem ações cooperativas capazes 
de enriquecer o tecido social de uma 
determinada região. Essa abordagem 
supõe a dinamização de áreas 
contradizendo as teorias que relegam 
ao mundo rural um papel secundário 
no desenvolvimento contemporâneo. 
A ruralidade deixa de ser uma etapa 
do desenvolvimento social a ser 
superada com o avanço do progresso e 
urbanização, passando a ser um valor 
para as sociedades contemporâneas.

Já Pecqueur (2005), é enfático 
ao situar os elementos constitutivos da 
dinâmica territorial nos processos de 
desenvolvimento contemporâneo. Para 
o autor, uma economia não situada é 
impensável. A ancoragem territorial se 
tornou uma constante da organização 
econômica do mundo. Uma economia 
outra que não a geográfica [ou territorial] 
tem todas as chances de parecer irreal da 
perspectiva atual gerada pelos processos 
de globalização (PECQUEUR, 2005, 
p. 12). Apesar da perspectiva otimista 
ou indicativa apresentada pelo autor, 
da importância e indispensabilidade 
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da ancoragem territorial das firmas, 
em muitos territórios dos chamados 
países subdesenvolvidos predominam 
empresas multinacionais que, pelo 
contrário, podem ser consideradas como 
enclaves territoriais, ou seja, direcionam 
sua ação numa única lógica, qual seja 
de usurpar riquezas dos territórios, 
sem enraizar-se ou lhes proporcionar 
vantagens significativas (DALLABRIDA, 
2015).

Mas a prática do 
desenvolvimento territorial tem desafios, 
ou seja: o desenvolvimento territorial 
pressupõe também que cada território 
deva construir, por meio de uma 
dinâmica interna, seu próprio modelo 
específico de desenvolvimento. Pois 
o modelo que obteve êxito num dado 
território e, num dado momento, pode 
muito bem fracassar em outro território. 
Promover com êxito o desenvolvimento 
territorial pressupõe um processo de 
aprendizagem social […] (JEAN, 2010).

No entanto, é fundamental 
reconhecer que não se constroem 
territorialidades, identidades, a partir do 
externo. Reconhecem-se as mesmas, 
desde que haja um acumulo prévio, 
herdado a partir de processos históricos 
de mais longo prazo. Talvez, a falta desse 
acúmulo histórico, seja a principal causa 
que explique o fato de que experiências 
de Indicação Geográfica já reconhecidas 
no Brasil não tenham prosperado, 
permanecendo total ou parcialmente 
inativas. Essa é uma questão da maior 
importância, o que exige investigações 
para avaliar a validade desta hipótese 
e propor avanços que possam superar 

os desafios que motivam seu insucesso 
(DALLABRIDA, 2015).

2.3. Indicação Geográfica

2.3.1 Conceito e propriedades

Conforme informações do 
Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), a Indicação Geográfica 
(IG) é usada para identificar a origem 
de produtos ou serviços quando o 
local tenha se tornado conhecido ou 
quando determinada característica ou 
qualidade do produto ou serviço se deve 
a sua origem. No Brasil, ela tem duas 
modalidades: Denominação de Origem 
(DO) e Indicação de Procedência (IP).

No mercado global atual, que 
intensificou as relações comerciais, 
culturais, turísticas e econômicas entre 
os diversos continentes do mundo, as 
Indicações Geográficas vêm emergindo 
como ferramenta de desenvolvimento 
em nível local, regional, nacional e 
internacional. A partir da identificação 
de produtos de qualidade superior, 
intrinsecamente vinculado a uma região 
produtora, a sua história e cultura, 
representa um potencial de agregar 
valor a determinados produtos, numa 
economia cada vez mais competitiva. 
Os produtos com IG, por terem uma 
tradição advinda de um local específico, 
promovem a manutenção de saber-
fazeres históricos, de processos 
produtivos artesanais, promovem a 
valorização da população produtora 
e o reconhecimento de seus saberes, 
assim como asseguram ao consumidor 
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moderno uma confiabilidade no produto 
adquirido. 

2.3.2. Indicação de Procedência e 
Denominação de Origem

As indicações geográficas são 
conhecidas há muito tempo em países 
com grande tradição na produção de 
vinhos e produtos alimentícios, como 
França, Portugal e Itália. No Brasil, 
o termo indicações geográficas foi 
introduzido por ocasião da promulgação 
da Lei da Propriedade Industrial 9.279 
de 14 de maio de 1996 – LPI/96. A 
LPI/96 considera indicação geográfica 
a Indicação de Procedência (IP) e a 
Denominação de Origem (DO), dando 
ao INPI a competência para estabelecer 
as condições de registro das indicações 
geográficas no Brasil (INPI, s/d).

A indicação de procedência 
(IP) refere-se ao nome do local que se 
tornou conhecido por produzir, extrair ou 
fabricar determinado produto ou prestar 
determinado serviço. A denominação 
de origem (DO) refere-se ao nome do 
local, que passou a designar produtos 
ou serviços, cujas qualidades ou 
características podem ser atribuídas  a 
sua origem geográfica.

2.3.3. Relação entre Indicação 
Geográfica e Ativos 

O debate sobre o tema 
Indicação Geográfica exige que se 
tenha um entendimento aprofundado 
sobre a diferença entre ativos e recursos 
materiais e imateriais, pois os processos 

de certificação de produtos dos territórios 
estarão sempre focados nos que têm um 
caráter de especificidade territorial, ou 
seja, os específicos. Da mesma forma, 
para o reconhecimento de experiências 
de IG é indispensável considerar o 
conjunto dos fatores que constituem 
o capital territorial, abrangendo as 
dimensões do capital produtivo, natural, 
humano, intelectual, cultural, social 
e institucional, na perspectiva de um 
projeto integrado de desenvolvimento 
territorial.

Assim, a categoria conceitual 
dos ativos constituem os fatores em 
atividades, enquanto os recursos são 
fatores a revelar, a desenvolver, ou 
ainda a organizar, como potenciais 
reais. Tomemos como exemplo a 
existência de um tipo especial de solo, 
num determinado território. Enquanto 
não aproveitado na sua totalidade, 
permanece como recurso; na medida em 
que sua utilização é plena, aproveitando 
suas potencialidades na produção de 
cereais, ou outros possíveis usos, passa 
a ser um ativo. 

Os recursos e ativos podem ser 
materiais ou imateriais. Materiais são 
ativos ou recursos que uma determinada 
região ou território possuem, possíveis de 
utilização e aproveitamento, tais como: 
matérias-primas vegetais e animais; 
rochas, solo e minérios; instalações, 
equipamentos e máquinas utilizados no 
processo de produção; bens de consumo 
e uso; tecnologia empregada na 
produção, etc. Imateriais, são ativos ou 
recursos que uma determinada região ou 
território possuem, não necessariamente 
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possíveis de serem manipulados, no 
entanto, que interferem no dinamismo 
socioeconômico e cultural, tais como: 
saber-fazer local, ou conhecimento 
acumulado historicamente; propensão à 
cooperação, confiança, associativismo, 
ou outras que contribuem para estimular 
o dinamismo sociocultural e a agregação 
de valor material e imaterial local; nível 
de escolaridade; cultura local. 

Ativos ou recursos, sejam eles 
materiais ou imateriais, podem ser 
genéricos ou específicos. Ativos e recursos 
genéricos são totalmente transferíveis e 
seu valor é um valor de troca, estipulado 
no mercado via o sistema de preços. 
Em geral, também são classificados 
como commodities. Exemplos de ativos 
genéricos: matérias-primas exploradas, 
equipamentos em uso, conhecimentos 
codificados; tecnologia geral utilizada 
na produção, força de trabalho não 
qualificada, conhecimento, fatores estes 
em utilização no processo de produção. 
Já os ativos e recursos específicos, 
possibilitam um uso particular e seu 
valor constitui-se em função das 
condições de seu uso e apresentam 
um custo de transferência que pode 
ser alto e irrecuperável. Exemplos de 
ativos específicos: matérias-primas 
locais raras, em utilização ou passíveis 
de exploração e uso; força de trabalho 
qualificada; conhecimentos e tecnologias 
raras ou inovadoras possíveis de serem 
utilizadas na produção; conhecimentos 
acumulados que tenham especificidade 
local; ambiente institucional favorável. 

O conjunto dos ativos e recursos 
genéricos e específicos, materiais e 

imateriais, constituem o que podemos 
chamar de capital territorial.

3. Procedimentos Metodológicos

Segundo Minayo (1993, p. 23), 
pesquisa é uma atividade básica das 
ciências na sua indagação e descoberta 
da realidade. É uma atitude prática 
teórica de constante busca que define 
um processo intrinsecamente inacabado 
e permanente. É uma atividade de 
aproximação sucessiva da realidade 
que nunca se esgota, fazendo uma 
combinação particular entre teoria e 
dados. Já para Gil (1999, p. 13), a pesquisa 
é um processo formal e sistemático de 
desenvolvimento do método científico. 
O objetivo fundamental da pesquisa 
é descobrir respostas para problemas 
mediante o emprego de procedimentos 
científicos. 

Assim, o percurso metodológico 
eleito para a elaboração da referida 
pesquisa consiste em um estudo que 
tem como campo de observação a 
experiência da Indicação Geográfica do 
setor calçadista da cidade de Franca, 
estado de São Paulo. 

Trata-se de uma pesquisa que 
utilizará como uma das estratégias 
metodológicas, o estudo de caso. 
Isso se justifica uma vez que o estudo 
de caso permite uma investigação 
para se preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos 
da vida real - tais como ciclos de vida 
individuais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em 
regiões urbanas, relações internacionais 
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e maturação de alguns setores (YIN, 
2001). Outras estratégias utilizadas para 
coleta de dados serão o levantamento 
(de referencial teórico através de livros 
e artigos sobre o tema, e de dados 
quantitativos de produção, faturamento 
das empresas, número de empresas 
abertas e fechadas, valor do PIB 
da cidade ao longo dos anos, entre 
outros). Também se utilizará a análise 
de arquivos (documentos impressos e/
ou digitais). Para a viabilidade, mas 
também consistência da coleta de dados, 
determina-se que o período pesquisado 
ser entre janeiro de 2010 e dezembro 
de 2017, ou seja, antes e depois da 
concessão do registro da IG, realizado 
em fevereiro de 2012.

Especificamente serão utilizadas 
as categorias exploratória e descritiva. 
A pesquisa exploratória tem o objetivo 
de trazer um maior entendimento sobre 
o objeto da pesquisa, seja ele um fato 
ou um fenômeno, enquanto a pesquisa 
descritiva visa descrever, analisar e 
verificar a relação entre fatos e fenômenos 
que dizem respeito ao tema da pesquisa, 
ou seja, ela se propõe a investigar mais 
para entender em maiores detalhes as 
causas e consequências daquilo que é 
pesquisado (GIL, 1999).

Uma vez definida a natureza 
e grau de detalhamento da pesquisa, 
caminhemos para a definição das 
abordagens, sugerido-se para este 
trabalho a utilização de ambas: 
quantitativa e qualitativa. A pesquisa 
quantitativa se refere à todas as 
informações que podem ser quantificadas 
em números para sua classificação e 

análise e ela demanda o uso de técnicas 
estatísticas. Neste trabalho diz respeito 
a quantidade de indústrias calçadistas 
que são/ou não associadas ao Sindicato 
da Indústria de Calçados de Franca 
(Sindifranca). Também será utilizada 
tal abordagem para o levantamento 
quantitativo do número de IGs em cada 
estado brasileiro.

Quanto à pesquisa qualitativa, 
por outro lado, é mais subjetiva por 
levar em consideração informações 
que extrapolam a exatidão dos 
números, como sentimentos, intenções, 
percepções etc. Deste modo, ela procura 
estabelecer e entender a conexão entre 
o sujeito e a realidade. Será utilizada 
na coleta de dados nas observações e 
entrevistas semi estruturadas, realizadas 
com indivíduos envolvidos com a IG de 
Calçados de Franca, como:

- Diretoria do Sindifranca; 
- Empresas associadas ao 

Sindifranca;
- Empresas não associadas ao 

Sindifranca.
Estudos dessa natureza tornam-

se necessários, visto que no Brasil o 
debate sobre produtos com IG é recente 
em relação aos países da Europa e Ásia, 
tendo seus primeiros registros ocorridos 
há pouco mais de dez anos. Considera-se 
a iniciativa do estudo um ponto positivo, 
pois pode trazer algumas evidências e 
apontar diferentes desafios, os quais, 
por conseguinte, exigirão novos estudos. 

Quanto à metodologia para a 
análise dos dados, para a abordagem 
quantitativa, utilizar se à de análises 
estatísticas, como distribuições de 
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frequência, correlações e representações 
gráficas etc. Já no caso da abordagem 
qualitativa, será feita uma análise de 
conteúdo que vai servir de base para uma 
análise qualitativa das entrevistas, das 
observações, das questões abertas em 
questionários etc. Esta análise buscará 
compreender o significado dos dados 
coletados e também terá o objetivo de 
facilitar o entendimento dos conteúdos 
caso haja alguma classificação 
apresentada de forma sistematizada, 
que pode ser a divisão em categorias 
ou pela contagem de palavras e termos 
contidos nas respostas.

4. Resultados

Apresentar tal tópico até o 
momento é inviável, uma vez que a coleta 
de dados está sendo realizada, o que 
resulta na total ausência de resultados, 
mesmo que parciais.

5. Considerações Parciais

Considerando aspectos 
relevantes até o momento deste estudo, 
pode-se dizer que a escolha do tema 
aponta para a necessidade de discussão 
em diferentes âmbitos: econômico, 
político e social. 
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Resumo
 Diante de tantas discussões de forma geral 
acerca da melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, não se pode negligenciar e deixar 
de falar sobre as emoções e sentimentos refe-
rentes aos ambientes de trabalho, locais estes 
que as pessoas passam a maior parte do tem-
po. Ainda que os canais de comunicação este-
jam cada vez mais modernos, dentro das orga-
nizações as pessoas encontram dificuldades 
individuais para falar de si mesmas. A literatura, 
de ficção ou relatos, pode ser excelente instru-
mento na identificação destes sentimentos e 
como incentivo para que os indivíduos consi-
gam falar sobre seus próprios problemas, 
buscando assim aumentar cada vez mais a 
sua qualidade de vida. Diante deste contexto, 
este projeto tem como objetivo coletar dados, 
através do uso da literatura, para discussões e 
reflexões acerca dos sentimentos e qualidade 
de vida dos colaboradores e contará com parti-
cipação de colaboradores da Fundação Santa 
Casa de Misericórdia de Franca/SP, no grupo 
estudado.
Palavras-Chave: qualidade de vida, 
literatura, emoções, trabalho.

literatura faz com que a gente sofra na 
pele, sem precisar sofrer na realidade”. 

Buscando trazer para o centro 
das discussões a relação entre emoções 
e ambiente de trabalho e como impactam 
na qualidade de vida do trabalhador, 
lançou-se mão da arte como instrumento 
de construção de um ambiente onde seja 

Abstract
In the face of so many general discussions 
about improving the quality of life of individu-
als, we can not neglect and stop talking about 
emotions and feelings relate to work environ-
ments, places where people spend most of their 
time. Although communication channels are 
more and more modern, within organizations 
people find it difficult to talk about themselves. 
Literature, fiction or storytelling, can be an ex-
cellent tool in identifying these feelings and as 
an incentive for individuals to talk about their 
own problems, thus seeking to increase their 
quality of life more and more. Given this con-
text, this project aims to collect data, through 
the use of literature, for discussions and reflec-
tions about the feelings and quality of life of the 
employees and will count on the participation 
of workers of the Santa Casa de Misericórdia 
Foundation of Franca / SP, in the study group.
Keywords: quality of life, literature, 
emotions, work. 

1. Introdução

O autor Pedro Bandeira disse 
que “O livro não é para compreender 
o personagem, é para o leitor se 
compreender mais, se identificando com 
os personagens. Literatura é alimento 
para as emoções humanas [...] A 
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possível abordar esse tema in loco. 
Ainda que tratar da qualidade 

de vida no ambiente de trabalho esteja 
cada vez mais recorrente, esta temática 
aborda conceitos em construção, por 
isso é de suma importância que esses 
estudos não cessem. 

A forma como a conexão entre 
qualidade de vida e trabalho tem sido 
percebida e cada vez mais presente e 
influente no contexto organizacional, 
permite que essa discussão e 
questionamentos sejam constantes, 
trazendo contribuições conforme o 
passar do tempo e as mudanças no meio 
organizacional e social acontecem.

Neste estudo, é através de 
um grupo, onde os componentes são 
colaboradores de uma mesma empresa 
e participam de discussões de textos, 
filmes, dentre outras formas de arte, 
buscase a possibilidade de falar sobre 
as emoções acerca do ambiente de 
trabalho. 

É importante que a qualidade 
de vida do trabalhador, dentro da 
organização propriamente dita, seja 
discutida e valorizada, uma vez que 
influencia diretamente nas demais 
esperas de sua vida, como saúde, 
família, social, dentre outras. 

Através da literatura e discussões 
propostas neste trabalho, pretende-
se apresentar a conexão entre esses 
elementos: ambiente organizacional, 
emoções e qualidade de vida, buscando 
resultados positivos no que diz respeito 
à forma como o colaborador se sente 
perante a organização que está inserido 
e a sua contribuição profissional dentro 

da mesma.

2. Referencial Teórico

Literatura e Medicina

Scliar (2009) afirma que 
literatura e medicina têm muito em 
comum e um desses elos é o uso da 
palavra. Enquanto a literatura se utiliza 
da palavra como instrumento estético, a 
medicina faz uso como forma de investi-
gação e comunicação. 

“Tanto literatura como medicina 
têm a ver com narrativa, no 
primeiro caso como obra de um 
escritor, no segundo como a 
forma pela qual o paciente fala 
de seus problemas. A medicina 
baseada em narrativas (narrativa 
esta que vai além da anamnese; é 
antes uma história de vida) é hoje 
vista como forma de compreender 
o paciente como pessoa.” (Scliar, 
2009. p. 1).

Segundo Cardoso e Grossman 
(2006), uma das características de 
uma narrativa é a descrição de ações e 
acontecimentos que tornam possível a 
reflexão sobre si mesmo com o objetivo 
de se autocompreender e explicar-se.

Ao utilizar histórias construídas, 
que englobam personagens que se 
movimentam em torno de uma situação 
central e de uma sequência de eventos 
desencadeados por tal situação, torna-se 
possível promover discussões e reflexões 
onde algumas vezes o enredo é o foco 
principal, enquanto outras o detalhe, a 
mensagem, a parábola que ressoa com 
as experiências e sentimentos do sujeito 
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leitor. (Cardoso e Grossman, 2006).
Para Benedetto (2010), 

as histórias são instrumentos 
transformadores do caos em ordem 
e é através delas que os indivíduos 
conseguem recordar, reescrever ou 
atribuirlhes significado. 

“A possibilidade de expressar 
sofrimentos, dores, situações difíceis, 
sentimentos, crenças e visão de mundo 
– através da palavra falada ou escrita, 
em poesia ou prosa – tem um efeito 
terapêutico.” (Benedetto 2010. p. 25).

Para Mallet (2014) a ficção pode 
se tornar uma ferramenta para criar 
sentido e entendimento, na compreensão 
do mundo e do outro.

Barros (2014) afirma que o 
escritor produz narrativas para os leitores 
e é, através da sua sensibilidade, que é 
capaz de obter, da realidade que observa, 
sentimentos, emoções, angústias dentre 
outras.

“Através da expansão da experiên-
cia humana, da ampliação do 
imaginário, da capacidade de im-
pressão e expressão, da emoção 
estética, a arte permite a imagi-
nação de outras realidades e ou-
tras histórias, vivências novas que 
possibilitam a aproximação com o 
outro, o encontro com o outro”. 
(Mallet, 2014. p. 21).

A literatura permite os indivíduos 
se relacionem com experiências 
que não são suas, mas que permite 
enriquecimento através da vivência e 
trajetória de algum personagem. Muitas 
vezes sabe-se mais do universo fictício 
de um personagem do que das pessoas 
com quem se convive no dia a dia 

(Barros, 2014).
Ainda segundo Cardoso 

e Gossman (2006) a narrativa se 
caracteriza por ter tempo determinado; 
por existir narrador e ouvinte que têm 
suas visões de mundo no contexto em 
que são contadas as histórias; por se 
preocupar com os outros e como se 
sentem, bem como na forma que essas 
pessoas pensam sobre eles; traz uma 
infinidade de informações no decorrer da 
narrativa, não necessariamente relativo 
aos acontecimentos que são narrados e, 
por fim, cativa o ouvinte e o leva a uma 
interpretação.

“O ato de narrar é, na realidade, 
um movimento do presente para 
o passado qual a descrição de 
ações e acontecimentos torna 
possível refletir sobre si mesmo 
para se auto compreender e expli-
car-se” (Cardoso e Gossman, 
2006. p. 7).

Qualidade de Vida

Para Minayo, Hartz e Buss 
(2000), qualidade de vida trata-se de 
um entendimento referente ao grau de 
satisfação encontrado na vida familiar, 
amorosa, social e ambiental e à própria 
estética existencial.

É um termo amplo, que abrange 
diferentes significados e refletem 
conhecimentos, experiências e valores 
de indivíduos e grupos a que pertencem, 
em épocas, espaços e histórias 
diferentes, podendo ser considerado 
uma construção social com a marca da 
relatividade cultural. (Minayo, Hartz e 
Buss, 2000).
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“O universo de conhecimento em 
qualidade de vida se expressa co-
mo uma área multidisciplinar de 
conhecimento que engloba além 
de diversas formas de ciência e 
conhecimento popular, conceitos 
que permeiam a vida das pessoas 
como um todo”. (Almeida; 
Gutierrez e Marques, 2012. p. 13).

Qualidade de vida passou a ser 
um termo utilizado de forma recorrente e 
em diferentes contextos, sendo definido 
pelo senso comum, de forma resumida, 
como melhorias ou aumento do padrão 
de bem estar da vida dos indivíduos, 
seja no âmbito econômico, social ou 
emocional. 

Apesar disso, vale ressaltar que, 
a área de conhecimento em qualidade 
de vida está em fase de construção de 
identidade, sendo relacionada em alguns 
momentos à saúde, em outros se refere 
à moradia, lazer, hábitos de atividade 
física e alimentação, mas essa forma de 
pensar sobre qualidade de vida, afirma 
que todos esses elementos levam a 
uma percepção positiva de bem estar. 
(Almeida; Gutierrez e Marques, 2012).

Para Nobre (1995), a qualidade 
de vida foi conceituada como: “sensação 
íntima de conforto, bem estar ou 
felicidade no desempenho de funções 
físicas, intelectuais e psíquicas dentro da 
realidade da sua família, do seu trabalho 
e dos valores da comunidade à qual 
pertence”. (Nobre, 1995. p. 299).

Em 1995, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) reuniu diversos 
especialistas de diferentes lugares do 
mundo para conceituar qualidade de 

vida, que foi definida como “a percepção 
do indivíduo de sua inserção na vida no 
contexto da cultura e sistemas de valores 
nos quais ele vive e em relação aos 
seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações”. (Fleck, 2000).

Nobre (1995) define a qualidade 
de vida através de um aspecto coletivo 
(condições que atingem à todos) e ao 
mesmo tempo individual, quando diz que 
faz parte do conceito aquilo que cada 
indivíduo considere fundamental para 
viver bem.

“É o tempo de trânsito e as con-
dições de tráfego, entre o local 
de trabalho e de moradia. É a 
qualidade dos serviços médico-
hospitalares. É a presença 
de áreas verdes nas grandes 
cidades. É a segurança que 
nos protege dos criminosos. É a 
ausência de efeitos colaterais de 
medicamentos de uso crônico. 
É a realização profissional. É a 
realização financeira. É usufruir 
do lazer. É ter cultura e educação. 
É ter conforto. É morar bem. É ter 
saúde. É amar. É, enfim, o que 
cada um de nós pode considerar 
como importante para viver bem”. 
(Nobre, 1995).

Para Almeida, Gutierrez 
e Marques (2012), foi através de 
referenciais de qualidade de vida que 
levam em consideração o social surgiu 
a ideia das ações ligadas à educação, 
à cultura, à economia e ao trabalho. A 
qualidade de vida se torna mais forte 
na educação social da população e na 
busca contínua da cidadania. 

“O caráter educativo e 
pedagógico justifica a inserção da 
qualidade de vida nas políticas públicas, 
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já que a condição de vida e estilo de 
vida, incontestavelmente, são fatores 
primordiais para o avanço global da 
sociedade”. (Almeida; Gutierrez e 
Marques, 2012. p. 59).

“Propomos que “qualidade 
de vida” seja definida como a 
soma das condições econômicas, 
ambientais, científico-culturais e 
políticas coletivamente construídas 
e postas à disposição dos indivíduos 
para que estes possam realizar suas 
potencialidades: inclui a acessibilidade 
à produção e ao consumo, aos meios 
para produzir cultura, ciência e arte, 
bem como pressupõe a existência 
de mecanismos de comunicação, de 
informação, de participação e de influên-
cia nos destinos coletivos, através da 
gestão territorial que assegure água e ar 
limpos, higidez ambiental, equipamentos 
coletivos urbanos, alimentos saudáveis 
e a disponibilidade de espaços naturais 
amenos urbanos, bem como da 
preservação de ecossistemas naturais.” 
(Herculano, 2000).

Qualidade de vida no trabalho

De acordo com Freire (2013), 
com o desenvolvimento do mundo e 
a sua globalização, as organizações 
perceberam que as tecnologias não 
são mais as que possuem os fatores 
dominantes para atingir o sucesso, mas, 
cada vez mais, o capital intelectual que 
possuem faz toda a diferença. 

No desenvolvimento do seu 
trabalho, Búrigo (1997) diz que, a 
qualidade de vida no trabalho é importante 

para a humanização das relações 
entre os indivíduos da organização e 
ajudam a manter uma relação estreita 
com a produtividade e, principalmente, 
com o grau de satisfação do indivíduo 
no seu ambiente de trabalho. Além 
disto, compõe, em condição de vida 
no trabalho, as questões associadas 
ao bem-estar, saúde e à segurança do 
trabalhador.

Os impactos da baixa qualidade de 
vida do trabalhador nas atividades 
da empresa são conhecidos como 
baixa produtividade, elevado índi-
ces de rotatividade, elevados cus-
tos de assistência médica, entre 
muitos outros. De outro lado, as 
pessoas estão cada vez mais exi-
gentes com as condições de tra-
balho, resgatando valores sobre a 
importância do trabalho em suas 
vidas. (Julião, 2001. p. 13).

A qualidade de vida no trabalho 
é um assunto de extrema importância 
para a manutenção de bons resultados 
da empresa. Através de programas 
que estimulem a qualidade de vida 
do indivíduo no ambiente de trabalho 
em que está inserida, a empresa tem 
condições de buscar os melhores resul-
tados. (Freire, 2013).

As empresas veem em seus fun-
cionários o fator que as diferem 
uma das outras, a partir daí surgiu 
uma maior preocupação não só 
com os funcionários que ali se 
encontra, mas as angústias e 
preocupações daquele indivíduo. 
(Silva; Marchi, apud Freire, 2013. 
p. 10). 

Luna et al. (2009) ressaltam a 
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importância do modelo de dimensões 
e indicadores de qualidade de vida no 
trabalho, proposto por Richard Walton 
(1973) e que ajuda a compreender 
os aspectos da qualidade de vida no 
trabalho. São eles:

- Compensação justa e adequada: 
equidade salarial interna e externa 
e benefícios;
- Condições de trabalho: con-
dições físicas seguras e saudáveis 
e jornada de trabalho; 
- Oportunidade de uso e desenvol-
vimento de capacidades: autono-
mia e autocontrole; aplicação de 
habilidades variadas e perspecti-
vas sobre o processo total do tra-
balho; 
- Oportunidade de crescimento 
contínuo e segurança: oportunida-
de de desenvolver carreira e 
segurança no emprego; 
- Integração social no trabalho: 
apoio dos grupos primários, iguali-
tarismo e ausência de preconcei-
tos; 
- Constitucionalismo: normas e 
regras, respeito à privacidade 
pessoal e adesão a padrões de 
igualdade; 
- Trabalho e espaço total da vida: 
relação do papel do trabalho den-
tro dos outros níveis de vida do 
empregado; e 
- Relevância social da vida no tra-
balho: relevância social da organi-
zação frente ao ambiente. (Luna 
et. al, 2009. p. 5).

Para Luna et al. (2009), a 
definição de qualidade de vida no 
trabalho ainda não tem um significado 
concreto, mas já é presente no meio 
organizacional há algumas décadas. 
Apesar disto, afirmam que qualidade de 
vida no trabalho engloba aspectos como 
saúde, motivação, satisfação, condições 

de trabalho, stress, estilos de liderança, 
atividade física, dentre outros.

Admite-se que a QVT vista como 
processo de amadurecimento 
cultural é o alicerce primordial 
de qualquer organização que 
planeje implantar programas 
sobre o assunto. Afinal, implantar 
programas de qualidade sem QVT 
assemelha-se ao velho ditado 
“faça o que digo, mas não faça 
o que faço”, uma vez que sugere 
parcialidade em detrimento da 
visão do todo. (BÚRIGO, 1997. p. 
96).

Reforçando esta ideia, Búrigo 
(1997) acredita que no contexto de 
trabalho, o trabalhador deverá ser 
ouvido, percebido e respeitado como ser 
humano e como cidadão e, a partir daí, 
a concepção de trabalho terá um novo 
significado, separado da concepção de 
castigo, fardo, sacrifício e, poderá ser 
concebida como canal para a busca da 
própria felicidade, como conquista indivi-
dual.

Julião (2001) afirma que a 
condição de trabalho inadequada ao 
trabalhador, somada à desmotivação 
ou até alguns comprometimentos da 
sua saúde, tornam as possibilidades de 
cometer erros muito grandes. Quando 
se trata de processos, é impossível 
desassocia-los da condição humana, 
como se pudessem ser tratados 
separadamente, sem interferências. 

Para Carvalho et al. (2013), o 
maior objetivo que se busca alcançar 
ao implementar programas de aumento 
de qualidade de vida nas organizações 
é a reestruturação do setor produtivo. 
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Através destas mudanças é possível 
traçar estratégias que atendam as 
necessidades humanas básicas dos 
trabalhadores, mas que também tragam 
aumento na eficácia e produtividade.

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo 
de intervenção, de abordagem 
qualiquantitativa, onde a análise 
qualitativa se dará a partir de pesquisa 
intervenção, com observação participante 
e diário de campo dos encontros 
realizados e a parte quantitativa através 
de um questionário estruturado: o 
instrumento WHO-QOL BREF (World 
Health Organization Quality of Life) de 
medição de qualidade de vida.

O WHO-QOL BREF é uma 
versão resumida de um instrumento 
desenvolvido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e adaptado ao Brasil 
por equipe da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), para medir 
questões genéricas de qualidade de vida. 
Este instrumento leva em consideração 
quatro domínios: físico, psicológico, 
relações sociais e meio ambiente.

O domínio físico envolve 
aspectos como: dor, desconforto, 
energia, fadiga, sono, repouso, 
atividades da vida cotidiana, depen-
dência de medicação ou de tratamentos, 
mobilidade e capacidade de trabalho.

Dentro do domínio psicológico 
estão os sentimentos positivos, 
pensamento, aprendizagem, memória, 
concentração, autoestima, imagem 
corporal, aparência, sentimentos 

negativos, espiritualidade, religião e 
crenças pessoais.

Nas relações sociais são 
levadas em conta as relações pessoais, 
suporte/apoio social e atividade sexual. 
Por último, o domínio do ambiente 
trata-se do âmbito de segurança física, 
proteção, ambiente no lar, recursos 
financeiros, cuidados de saúde e 
sociais/disponibilidade e qualidade, 
oportunidades de adquirir novas 
informações e habilidades, participação 
em oportunidades de recreação e lazer, 
ambiente físico (quanto à poluição, ruído, 
trânsito, clima) e transporte.

O questionário será aplicado 
no primeiro e no último encontro, com 
a intenção de comparar os resultados 
através do estudo de intervenção. É 
composto de 26 questões, onde as 
respostas geram pontuação de um 
(“nada satisfeito”) a cinco (“muito satisfei-
to”), variando de acordo com o grau de 
satisfação.

Os encontros com o grupo de 
intervenção serão mensais, deverão 
contar com no mínimo 10 participantes 
e no máximo 15; terão duração de uma 
hora, durante o horário de trabalho 
do colaborador participante e serão 
abordados contos, livros, poemas ou 
músicas com temática relacionada 
ao contexto do trabalhador da saúde. 
Estima-se uma duração de quatro a seis 
encontros para realização do projeto.

Explicar de forma sucinta 
os procedimentos metodológicos: 
tipo e natureza de pesquisa, método 
de pesquisa, universo de pesquisa, 
população alvo e sujeitos de pesquisa, téc-
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nicas de coleta de dados, instrumento(s) 
de coleta de dados, procedimentos de 
coleta e, finalmente, procedimentos de 
análise dos dados.

Os dados coletados através do 
WHO-QOL BREF serão submetidos à 
análise estatística e o diário de campo à 
categorização. 

Para Bartelmebs (2012), 
a análise dos dados colabora para 
organizar, separar, unir, classificar e 
validar as respostas encontradas pelos 
instrumentos utilizados na coleta de 
dados.
4. Resultados Parcial/Final

- Promover a expressão de 
sentimentos e emoções de cada 
participante;

- Mensurar questões referentes 
à qualidade de vida dos colaboradores da 
Santa Casa de Misericórdia de Franca;

- Comparar a evolução da 
qualidade de vida do colaborador em 
relação à projeto de intervenção que 
possibilite sua expressão de sentimentos 
e emoções. 

5. Consideração Parcial

Ao falar de qualidade de vida 
no ambiente de trabalho nos deparamos 
com uma realidade onde um tema tão 
comum é tão pouco abordado. Através 
do referencial apresentado, é possível 
perceber que o trabalhador pouco pensa 
a respeito do tema, em grande parte 
associando a sua qualidade de vida 
no trabalho à satisfação em relação ao 
salário que recebe, ou seja, estritamente 

ao âmbito econômico. 
É impossível dissociar bem 

estar e qualidade de vida do trabalhador 
da qualidade e crescimento de uma 
organização, ou seja, a saúde de um é a 
saúde do outro.
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Resumo
A maioria das empresas no mundo possui 
gestão familiar. Este estudo identifica as 
práticas de gestão nas empresas familiares de 
Franca/SP, analisando os principais desafios 
encontrados no momento da sucessão, 
buscando promover o desenvolvimento das 
organizações e da região em que estão 
inseridas.
Palavras-Chave: empresa familiar, 
processo sucessório, sustentabilidade

ganhando destaque entre estudiosos e 
pesquisadores, sendo que, nas últimas 
décadas, principalmente, é evidente 
o respaldo acadêmico e teórico que 
adquiriu.

Apesar de não haver um 
consenso sobre o seu conceito, no 
presente estudo, toma-se a empresa 
familiar como sendo aquela que, de 
maneira geral, engloba empresas 
administradas há, pelo menos, duas 
gerações de uma mesma família, e 
também aquelas que mantenham 
membros da família na administração.

Nos últimos anos, as empresas 
nacionais têm enfrentado mudanças 
tecnológicas, mudanças relacionadas 
à globalização e mudanças culturais, 

Abstract
The most companies in the world have 
family management. This study identifies 
management practices in Franca/SP family 
businesses, analyzing the main challenges 
in succession moment, seeking to promote a 
development of organizations and the region in 
which they are inserted.
Keywords: family businesses, succession 
process, sustainability

1. Introdução

As empresas familiares 
constituem a maior porcentagem 
das empresas no mundo. No Brasil, 
estima-se que 80%, das 19 milhões de 
empresas que existem no país, sejam 
consideradas familiares (PwC, 2016). 
Dentre as organizações familiares de 
sucesso, a nível nacional e mundial, 
podemos mencionar o Wall Mart, a Ford, 
a JBS, o Itaú Unibanco, a Odebrecht, a 
Andrade Gutierrez, Banco Bradesco e 
Grupo Votorantim (UNIVERSITY OF ST. 
GALLEN, 2015; GOMES, et al, 2015). 

Frente a tamanha grandeza 
e incidência no mundo dos negócios, 
o tema da empresa familiar vem 
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sobretudo, com consumidores mais 
exigentes. Esses múltiplos fatores tornam 
o ambiente de negócios mais competitivo 
e levam à reorganização das empresas. 
No caso da empresa familiar, ainda há 
um aspecto de fundamental relevância: o 
processo sucessório (MATESCO, 2014).

A sucessão é um momento crítico 
enfrentado pelas empresas familiares 
ao avançarem pelos diversos estágios 
do seu ciclo de vida (ADIZES, 2002). O 
sucesso ou o fracasso da organização, 
nessa etapa de desenvolvimento, 
depende da capacidade de enfrentar os 
desafios apresentados pela sucessão 
e de efetuar uma transição saudável. 
Conforme as estatísticas, de cada 100 
empresas familiares fundadas no Brasil 
e no mundo, apenas 30 sobrevivem à 
segunda geração, 15 à terceira geração 
e 04 à quarta geração (GENTIL, 2003, 
apud MOREIRA JR.; NETO, 2007). 

Esse cenário pouco favorável 
à continuidade da empresa familiar, 
em grande parte, se deve à falta de 
experiência dos empreendedores e à 
estrutura organizacional deficitária ou até 
inexistente (LODI, 1998). A relevância 
dessas constatações faz crescer o 
interesse pelo estudo acerca do tema 
em pauta, gerando um grande problema 
para o qual converge este estudo: quais 
os principais desafios dentro da empresa 
familiar para o seu desenvolvimento e 
continuidade?

Assim sendo, esta pesquisa 
tem por objetivo geral estudar 
empresas familiares a partir de uma 
perspectiva evolucionista do ciclo de 
vida, analisando os principais desafios 

que as organizações enfrentaram para 
proporcionar seu desenvolvimento e 
alcançar a perenidade da família na 
direção da empresa. 

Toma-se por objetivos 
específicos do estudo a compreensão 
da gestão dentro da empresa familiar; 
o conhecimento do processo de 
governança da empresa; a identificação 
dos principais pontos de conflitos no 
processo de sucessão e como se 
dá a minimização destes; destacar 
a importância de tais empresas na 
promoção do desenvolvimento social 
econômico na região de Franca/SP; 
e contribuir com o desenvolvimento 
das empresas familiares francanas 
no sentido de possibilitar uma melhor 
transição sucessória.

A relevância da pesquisa está 
em analisar e investigar a forma como 
se dá a superação dos desafios dentro 
de uma empresa familiar, visando ao 
seu desenvolvimento e longevidade. A 
investigação ganha especial significado 
por se tratar de um estudo orientado 
ao contexto empresarial do setor de 
calçados na cidade de Franca/SP, 
grande polo industrial de exportação de 
calçados masculinos, além do fato de a 
maioria das empresas da cidade possuir 
gestão familiar.

2. Referencial Teórico

As empresas familiares 
compõem a grande parcela dos 
grupos empresariais brasileiros, sendo 
que estas muito contribuem para o 
desenvolvimento regional, o que lhes 
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confere uma posição de destaque no 
âmbito dos negócios. No Brasil, as 
empresas familiares são responsáveis 
por 50% do PIB nacional e 85% da 
geração de empregos, constituindo 
a espinha dorsal do setor corporativo 
brasileiro (FAMILY FIRM INSTITUTE, 
2017).   A nível mundial, sabe-se que 
tais empresas são responsáveis por 
metade do Produto Interno Bruto (PIB) 
dos Estados Unidos e empregam mais 
de 60% da população. Na Europa, elas 
dominam o segmento das pequenas e 
médias e, em alguns países, chegam a 
compor a maioria das grandes empresas. 
Na Ásia, a forma de controle familiar 
varia, mas as empresas familiares 
ocupam posições dominantes em todas 
as economias mais desenvolvidas, 
incluindo-se a China (FAMILY FIRM 
INSTITUTE, 2017).

Segundo o estudo divulgado 
pelo Centro de Negócios Familiares 
da Universidade de St. Gallen (2015), 
na Suíça, o Brasil possui 15 grandes 
empresas entre as 500 maiores empresas 
familiares do mundo. Entre as nacionais, 
destacam-se a JBS, o Itaú Unibanco, a 
Odebrecht, a Andrade Gutierrez, Banco 
Bradesco e Grupo Votorantim.

O Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) realizou 
uma pesquisa com as dezesseis 
maiores empresas familiares brasileiras 
e constatou que, juntas, elas geram 
219.919 mil empregos diretos, pagando 
salários que correspondem a 3.387,5 
milhões de dólares, com patrimônio 
líquido corresponde a 10.474,6 milhões 
de dólares e volume de vendas de 

20.327,7 milhões de dólares (EXAME, 
2014). 

Interessante mencionar os 
aspectos positivos destacados por 
diversos estudiosos acerca das empresas 
familiares. Tais organizações familiares 
possuem uma visão prospectiva do 
negócio, pois buscam proporcionar e 
assegurar a saúde financeira da empresa 
em longo prazo, objetivando a sua 
perenidade, além de possuírem aversão 
ao risco e procurarem não comprometer 
seus recursos em investimentos 
arriscados (ALMEIDA; FLACH, 2018). 

A empresa familiar propicia um 
ambiente confiável, transmitindo uma 
atmosfera de compromisso necessário 
para um bom desempenho da 
organização (ALMEIDA; FLACH, 2018). 
Para além, a presença de fundadores 
ou de gerações familiares na gestão da 
empresa familiar está associada a um 
melhor crescimento, além de agregar 
maior valor à empresa (FILATOTCHEV; 
LIEN; PIESSE, 2005, apud ALMEIDA; 
FLACH, 2018), o que leva à outra 
constatação: as empresas familiares 
ou que possuem gestão familiar 
apresentam-se menos endividadas do 
que as empresas comuns (SEGURA E 
FORMIGONI, 2014, apud ALMEIDA; 
FLACH, 2018). 

Sob outra perspectiva, é 
importante mencionar o impacto positivo 
gerado pelas pequenas empresas 
familiares no desenvolvimento 
econômico e social em uma região. 
Algumas dessas empresas são as 
fontes de subsistência de famílias, já 
que, muitas vezes, empregam mão de 
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obra com baixa escolaridade, além de 
representar a construção do patrimônio 
pessoal dos herdeiros. No mais, as 
empresas familiares promovem uma 
interação com a sociedade regional, uma 
vez que o local onde essas empresas se 
instalam é influenciado pelas tecnologias 
e modelos de sustentabilidade que 
empregam, constituindo uma fonte de 
crescimento para a região (SOUSA; 
LIMA; OLIVEIRA, 2017).

Apesar de tamanha incidência 
e importância, a triste realidade é que, 
conforme as estatísticas, de cada 100 
empresas familiares fundadas no Brasil 
e no mundo, apenas 30 sobrevivem à 
segunda geração, 15 à terceira geração 
e 04 à quarta geração (GENTIL, 2003, 
apud MOREIRA JÚNIOR; NETO, 2007). 
Geralmente, o tempo de vida de uma 
empresa familiar é calculado em 20 
anos, tempo relativo a uma geração, 
considerando que a grande maioria 
dessas organizações é vendida ou 
encerra suas atividades dentro desse 
prazo (MOREIRA JÚNIOR, 1999). 
A dificuldade de permanecer com o 
padrão familiar está, muitas vezes, na 
resistência mal planejada e administrada 
à mudança, em que se verifica a falta 
de planejamento estruturado para a 
sucessão familiar, o apego a um produto 
ou serviço específico, além de brigas e 
dificuldades de relacionamento durante 
o processo de sucessão.

É difícil apontar, com exatidão, 
o momento exato do surgimento das 
empresas familiares no Brasil. O que se 
sabe é que a atividade produtiva familiar, 
voltada para o mercado, sempre esteve 

presente aqui. Segundo Vidigal (1996), 
as origens das empresas familiares no 
Brasil remontam às divisões territoriais 
em Capitanias Hereditárias, durante o 
século XVI. Esse mesmo pensamento foi 
defendido por Oliveira (2006), que relata 
que as Capitanias Hereditárias foram 
os primeiros movimentos familiares no 
Brasil, uma vez que, como o próprio 
nome diz, eram repassadas de geração 
em geração, onde o filho mais velho 
herdava as terras do pai, que era o 
proprietário. 

A origem da empresa familiar 
passa, basicamente, pelas instituições 
da família e da empresa, a partir de 
uma iniciativa empreendedora de um 
indivíduo, que utiliza o seu suporte 
familiar para dar início a uma atividade 
produtiva (MATESCO, 2014). 

Apesar de comportarem 
diversos conceitos e formas, é possível 
de se delinear uma característica em 
comum entre as empresas familiares, 
ou seja, todas têm sua origem e história 
relacionada a uma família, em que 
seus membros se encontram à frente 
da administração dos negócios, com o 
propósito de perpetuidade deste modelo.

Um dos conceitos mais aceitos 
de empresa familiar é o de Leone (1991, 
apud ANTONIALLI, 1998), que retrata 
a empresa familiar em três grandes 
vertentes: o primeiro sendo o nível 
de propriedade, em que o controle da 
empresa está nas mãos de uma família 
e esta detém o capital da empresa; o 
segundo é o nível de gestão, em que as 
posições de liderança da empresa são 
ocupados por componentes da família; e 
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o terceiro é o nível da sucessão, em que 
a segunda geração assume os lugares 
que ficaram vagos pelos componentes 
da mesma e assim sucessivamente.

Segundo Bernhoeft (1989, apud 
BERTOLI NETO; MOREIRA JÚNIOR, 
2001), as empresas familiares possuem 
algumas características bem peculiares, 
como a forte valorização da confiança 
mútua, a presença de laços afetivos 
extremamente fortes, influenciando os 
comportamentos, relacionamentos e 
decisões da organização, valorização do 
passado como um atributo que supera 
a exigência de eficácia ou competência, 
exigência de uma maior dedicação e 
de alta fidelidade, expressa, muitas 
vez, através da dedicação exclusiva à 
empresa, a dificuldade na separação 
entre o que é emocional e racional, com 
a proeminência daquele. 

A pesquisa envolve a união 
de duas instituições seculares, que 
circundam, desde os primórdios, a 
vida humana: a família e a empresa. A 
família é quem dá origem à empresa 
familiar, ou seja, para que uma empresa 
seja caracterizada como familiar, é 
necessário, antes de tudo, que exista 
uma família. 

Sabe-se que as empresas estão 
inseridas na dinâmica social, política 
e econômica, que se desenvolve no 
ambiente onde atuam. Logo, não estão 
imunes às transformações que atingem 
a sociedade como um todo. Da mesma 
forma, a empresa familiar é um tipo 
de organização que está sujeita às 
modificações do ambiente (LODI, 1998).

As transformações ocorridas 

na família ocidental contemporânea, 
com o crescente declínio da família 
patriarcal, causam grandes impactos 
nas empresas familiares (CASTELLS, 
1999). Imprescindível, portanto, 
compreender a noção de família no 
mundo contemporâneo, uma vez 
que é a partir dos arranjos familiares 
existentes que irá emergir a noção de 
organizações familiares e todos os seus 
desdobramentos no mundo do negócio.

Em verdade, verifica-se uma 
maior alteração na compreensão da 
família a partir da década de 1990. 
Com o advento da Constituição Federal 
de 1988, houve uma repersonalização 
das relações familiares, declarou-se 
a proteção igualitária entre homens e 
mulheres, e entre os filhos, havidos 
ou não do casamento, ou mesmo por 
adoção, consagrando, assim, o princípio 
de igualdade (GOMES, 2017).

Nesse sentido, as 
transformações recentes no instituto 
da família interferem, diretamente, nas 
empresas familiares. Tradicionalmente, 
verificava-se o predomínio da família 
nuclear nas empresas familiares, com o 
patriarca deste grupo representando a 
figura fundador/sucedido e o filho homem 
na figura do sucessor. Atualmente, tem-
se, cada vez mais, um número reduzido 
de potenciais sucessores, tendo em 
vista a atual dinâmica familiar, que, no 
geral, opta pela pequena prole. Por outro 
lado, considerando a família mosaico e 
sua formação a partir dos sucessivos 
relacionamentos do fundador, amplia-
se o envolvimento familiar na empresa, 
a partir da possibilidade de inclusão dos 
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filhos biológicos e agregados no quadro 
da organização (MACHADO, 2005).

Ainda, importante mencionar 
o aumento da distância de idade entre 
sucessor e sucedido, considerando o 
crescimento da incidência de gestações 
tardias (MACHADO, 2005).

Por fim, porém não menos 
importante, deve-se destacar o aumento 
da presença de mulheres como 
fundadoras e no comando de empresas. 
No Brasil, por exemplo, tem-se que 50% 
das empresas criadas nos últimos três 
anos, aproximadamente, pertençam a 
mulheres (LIMA, 2017). O relatório da 
pesquisa da Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), realizada pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), na edição 2016, 
apurou que, em 2014, o país apresentou 
um aumento de 34% no índice de 
empreendedorismo feminino, bem como 
que 43,2% dos cargos de gerência 
em micro e pequenas empresas são 
ocupados por elas (LIMA, 2017).

A complexidade da atual 
sociedade, que inclui diferentes tipos de 
configurações sociais e a significativa 
inserção das mulheres no mercado de 
trabalho, demanda uma reformulação 
nos padrões de estudos sobre sucessões 
em empresas familiares. Há um evidente 
descompasso entre a realidade social 
e a representação social feminina, 
sendo imprescindível que essas novas 
possibilidades e figuras sejam incluídas 
nas pesquisas, a fim de melhor se 
compreender as empresas familiares 
contemporâneas (MACHADO, 2005).

O fundador de uma empresa 

representa a posição do proprietário e 
dirigente principal desta, além de marcar 
a primeira fase do ciclo de uma empresa 
familiar. Assim, tem-se que o fundador 
é a figura mais importante dentro da 
empresa familiar, eis que, geralmente, 
o seu surgimento é resultado de um 
sonho deste. Por óbvio, os fundadores 
desenvolvem um sentimento especial 
por suas empresas, visto que as mesmas 
foram erguidas com grande esforço e 
determinação. 

Em verdade, o próprio conceito 
da empresa familiar está entrelaçado 
à figura do fundador, eis que sua 
caracterização se dá quando os valores 
institucionais daquela se identificam 
com um sobrenome de família, ou com 
a figura do fundador. Os valores que 
norteiam a empresa são essencialmente 
pessoais e refletem a personalidade do 
fundador, sua cultura e modo de agir 
(WERNER, 2004).

O fundador assume papel 
de destaque no desenvolvimento dos 
padrões culturais da empresa, eis que 
imprimem à condução do negócio a sua 
visão de mundo, seus valores e crenças 
em relação aos papeis que a organização 
deve se pautar (TAVARES, 1991).

O conceito de cultura 
organizacional é expresso pela forma 
como a empresa conduz seus negócios, 
seus comportamentos perante os clientes 
e a comunidade que a cerca, como trata 
seus colaboradores e qual a autonomia 
que eles têm dentro da organização.

A cultura organizacional é 
diferente de uma empresa para outra 
e é evidenciada através das atitudes 
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de seus dirigentes, pela forma como 
os funcionários se comprometem e 
se envolvem nas ações dentro das 
empresas, através de suas práticas, 
hábitos, símbolos, valores e crenças.

Considerando a etapa 
de transição, quando ocorre uma 
sucessão na empresa familiar, a cultura 
organizacional assume importante função 
para a estabilização e manutenção da 
organização.

O principal meio propulsor 
da mudança organizacional em uma 
empresa é o processo sucessório, ou 
seja, a mudança de gerações no comando 
da organização. Inevitavelmente, com 
a introdução de um sucessor, inserem-
se na empresa novas lideranças, 
padrões simbólicos, crenças e valores 
diferentes daqueles que prevaleciam 
na organização, o que obviamente gera 
mudanças na cultura da empresa. 

A mudança organizacional 
pode ser compreendida como uma 
transformação estratégica, cultural, 
humana ou estrutural e que gera impactos 
na organização. A busca pelo novo é um 
dos objetivos no mundo contemporâneo, 
dentro do qual as mudanças ocorrem 
com mais intensidade. 

O fundador detém papel 
extremamente importante para a 
continuidade da empresa familiar, eis que 
o êxito obtido no momento de transição 
de dirigentes depende das estratégias 
e preparação despendida e adotada 
pelo fundador-sucedido na formação do 
herdeiro-sucessor.

Wheatley (2006) defende que 
as mudanças organizacionais devem ser 

consideradas como uma ferramenta de 
evolução, desde que a empresa identifique 
a oportunidade de melhoria e entenda 
qual o posicionamento dela perante esta 
mudança. Nesse sentido, a mudança 
organizacional é observada, também, na 
profissionalização da empresa, quando 
ocorre a passagem da organização 
para profissionais, que passarão a 
utilizar métodos administrativos mais 
racionais e modernos, como uma 
estratégia necessária à sobrevivência 
e à continuidade da empresa familiar 
(ESTOL; FERREIRA, 2006).

As mudanças organizacionais 
devem ser encaradas como um processo 
contínuo, como destaca Freitas (2005), 
em que a empresa deve abandonar uma 
postura reativa e assumir uma postura 
proativa frente às mudanças. O professor 
John Kotter (1996) desenvolveu oito 
passos fundamentais para uma gestão 
de mudanças eficaz:

Quadro 1 – Oito passos para 
implementar mudanças de sucesso
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Fonte: adaptado de Kotter, 1996.

Dentro das empresas familiares, 
os conflitos podem surgir de diversas 
formas e razões, sendo que o principal 
motivo do seu surgimento é a confusão 
entre a vida pessoal e a profissional 
(TRENTIN, 2010). É essencial que 
dentro do ambiente da organização, 
saiba-se administrar os conflitos e extrair 
deles pontos positivos e de crescimento 
para a empresa. Para Wisinski (1994):

O conflito é inevitável, no entanto, 
a verdadeira questão é como 
lidar com ele. Nem sempre 
podemos evitá-lo ou solucioná-
lo, mas normalmente é possível 
administrá-lo e chegar a uma 
conclusão (WISINSKI, 1994, p. 
19).

Logo, a gestão e a organização 
do conflito são necessárias para que se 
aproveite de maneira positiva os seus 
efeitos. O diálogo e a discussão clara e 
aberta evitam que o conflito se propague 
e gere rupturas nas relações familiares 
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dentro da empresa. 
A sucessão é um dos momentos 

mais propícios ao surgimento de 
desavenças no ambiente da empresa 
familiar, uma vez que ela envolve a 
discussão sobre o controle, propriedade 
e dinheiro da empresa, sendo que é 
necessário buscar estratégias que 
possam contribuir de maneira mais efetiva 
para a minimização desses conflitos e, 
consequentemente, promover uma maior 
possibilidade de sucesso e continuidade 
para as empresas familiares.

A legislação brasileira tutela o 
direito de herança e o direito à sucessão 
como direitos adquiridos. Assim, os filhos 
são herdeiros necessários e sucessores 
da propriedade e do negócio do pai. Por 
outro lado, o exercício da sucessão, 
além do que é estabelecido pela 
norma, exige o atendimento a algumas 
outras variáveis, como a vocação, a 
empatia pelo negócio, a habilidade em 
criar e desenvolver relações com os 
funcionários e colaboradores (LIMA, 
2009). Em verdade, a sucessão 
representa a continuidade do nome da 
família, a perpetuação da história de uma 
família e de sua estruturação patrimonial 
ao longo das gerações.

A sucessão, segundo Antonialli 
(1998), é o rito de transferência de poder 
e capital entre a geração que atualmente 
dirige e a que virá a dirigir a empresa, 
podendo acontecer de forma gradativa 
e planejada, ou quando por ocasião de 
morte, acidente ou doença do dirigente, 
de forma repentina.

Em verdade, o processo 
sucessório em empresas familiares é uma 

fase que ocorre durante um longo prazo e 
a forma como será realizada a sucessão 
para a segunda ou terceira geração 
é definida muito em função de como o 
fundador preparou seus sucessores 
(KALLINE, 2013). Existem muitos fatores 
que impactam diretamente no processo 
sucessório de uma empresa familiar: as 
diferentes formas de pensamento dentro 
da família, os conflitos entre os familiares, 
as dificuldades em aceitar novas ideias e 
até mesmo a forma como foi dividido o 
patrimônio da empresa; tudo isso pode 
causar sérios impactos no momento em 
que a empresa buscar um novo líder, 
aquele que irá levar o patrimônio da 
família adiante e garantir a perpetuação 
da mesma (LAGE, 2016).

A perpetuidade da organização é 
o ponto central do processo sucessório e, 
diante disso, o planejamento estratégico 
torna-se uma ferramenta fundamental 
para o sucesso desta fase, no sentido de 
buscar o consenso entre as pessoas que 
tomam a decisão dentro da empresa. 
Assim, deve ser levado em consideração 
não somente as necessidades atuais 
da organização, mas também as 
consequências e os impactos que 
poderão gerar nas relações com outros 
agentes que possuem importância dentro 
da empresa, como os clientes, parceiros, 
fornecedores e os próprios funcionários 
(FERREIRA, 2015).

Alguns autores, como 
Almeida (2012) e Churchill e Hatten 
(1997, apud LODI, 1998) apontam 
ciclos que compõem um processo de 
sucessão em uma empresa familiar. O 
planejamento sucessório seria como o 
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maior compartimento, dentro do qual as 
demais etapas estariam acondicionadas. 
Para um bom desenrolar do processo 
sucessório, é preciso, antes de tudo, 
definir os objetivos para a empresa, ou 
seja, se se pretende manter a empresa 
nas mãos da família, ou passa-la a 
terceiros. Definida essa questão e a 
manutenção da empresa em seu caráter 
familiar, é preciso que o fundador 
sucedido inicie o trabalho de treinamento 
e seleção do sucessor. Escolhido o 
sucessor, tem-se a delegação do poder, 
que deve ocorrer de maneira gradual 
(CHURCHILL E HATTEN, 1997, apud 
LODI, 1998). Durante esse processo, 
espera-se que o sucedido seja capaz 
de administrar os conflitos familiares 
e internos da empresa que irão surgir, 
objetivando a manutenção da união e 
integração da empresa familiar.

O planejamento sucessório é 
um processo estratégico da organização 
e deve ser usado como ferramenta de 
gestão, no sentido de evitar a perda de 
líderes dentro da família. Isso porque o 
planejamento sucessório empresarial, 
sobretudo no que tange às empresas 
familiares, se apresenta como um 
mecanismo que busca salvaguardar a 
prosperidade e perenidade da empresa, 
na medida em que visa minimizar 
possíveis conflitos futuros, bem como 
diminuir os impactos e custos de 
transação dessa sucessão na gestão da 
empresa (GOMES, 2012).

Lodi (1998) ressalta que a motriz 
dos conflitos que infestam as empresas 
familiares pode estar nas raízes da família, 
ou seja, determinada pela forma como 

os pais constituíram e educaram seus 
filhos, preparando-os para os negócios 
e para o dinheiro. Isso porque a rápida 
propulsão da família modesta, quando 
da criação da empresa, para a família 
rica, pode sujeitar a missão da empresa 
ao fracasso se não for acompanhada por 
um costume familiar solidificado, com 
propósitos bem claros pelos integrantes 
da família que sucederão o genitor/
fundador (ANTONIALLI, 1998).

Ainda, há que se mencionar 
a possibilidade do surgimento de 
rivalidades dentro do âmbito familiar, 
uma vez que os possíveis sucessores 
podem discordar sobre seus papeis nos 
negócios e iniciar uma verdadeira disputa 
para a tomada de poder. Lodi (1998) 
aduz que a disputa interna pelo poder 
entre os herdeiros sucessores pode 
colocar em posições antagônicas irmãos 
ou parentes, emergindo um obstáculo na 
questão do processo sucessório quando 
não houver planejamento e organização 
familiar, refletindo de forma negativa na 
vida da empresa.

Outro ponto a ser trabalhado para 
o sucesso da transferência de poder da 
empresa é a compreensão da família de 
que nem sempre os melhores sucessores 
então nesse reduto. É preciso que os 
membros da família tenham a empresa 
acima de seus próprios interesses, 
evitando as pressões para que possíveis 
parentes sem a competência ou preparo 
necessários sejam empregados (LODI, 
1998).

O processo de sucessão pode 
acarretar o surgimento de conflito 
em razão da perda de identidade da 
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empresa, tendo em vista a mudança 
organizacional inevitável provocada pela 
saída do sucedido fundador e ingresso 
do novo sucessor. Nem todas as 
empresas familiares estão prontas para 
a mudança e pode haver uma tensão 
entre respeitar o passado e praticar as 
mudanças trazidas pela nova geração.

Uma boa gestão a ser exercida 
pelo fundador inclui a qualificação 
contínua e permanente da família e da 
empresa, sendo que esse modelo será 
transmitido às futuras gerações, que 
terão o importante papel de cultivar e 
manter essa tradição da mudança, da 
busca pelo novo. Essa estrutura propicia 
uma comunicação intergeracional 
positiva na empresa, que a torna capaz 
de explorar as características mais 
benéficas de cada geração, contribuindo 
para a perpetuação da família na 
empresa (PwC, 2016).

Evidente que a sucessão é uma 
etapa crucial e de grande importância 
dentro do ciclo de vida da empresa 
familiar, que envolve a participação 
de várias figuras delicadas, como 
o sucedido, o sucessor, a família, a 
empresa, o mercado e a população. Por 
se tratar de ato complexo, que demanda 
planejamento e cuidado na execução, o 
momento da sucessão pode despertar 
diversos conflitos dentro do ambiente 
da organização e até mesmo da família, 
sendo importante que o sucedido busque 
realizar certas estratégias preventivas 
objetivando minimizar essas possíveis 
adversidades.

Dentre os estudiosos, uma 
das estratégias mais citadas é a 

profissionalização. Para Lodi (1998), 
trata-se do processo de assunção 
de práticas administrativas mais 
modernas, racionais, a partir do uso de 
métodos impessoais e a integração de 
profissionais na direção e gerência da 
empresa (ANTONIALLI, 1998). Bernhoeft 
(1989, apud ANTONIALLI, 1998) 
também aponta que a profissionalização 
representa a conscientização dos que 
detém o poder e a propriedade, de que 
a sobrevivência da sua empresa está 
relacionada com a separação entre 
família, propriedade e administração.

A profissionalização nas 
empresas familiares é um fator 
complexo, no sentido de que estas 
organizações, em geral, não alcançam 
um alto nível de eficiência administrativa, 
pois o poder decisório está nas mãos 
da família e os integrantes deste grupo 
podem tomar decisões enraizadas por 
valores emocionais e não profissionais 
(KALLINE, 2013).

O ato de profissionalizar a 
empresa consiste, basicamente, em 
um processo de evolução que se busca 
atingir um nível maior de formalidade em 
contraposição às práticas paternalistas 
e emocionais aglutinadas na história 
da empresa familiar (ROCHA, 2001). 
Para tanto, propõe-se um investimento 
na capacitação de todos os indivíduos 
inseridos na organização, sejam estes 
da família ou não, visando a valorização 
da competência e do desempenho 
profissional (SOUSA; LIMA; OLIVEIRA, 
2017).

A pesquisa realizada pela PwC 
em 2016 revelou que os brasileiros 
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estão em uma trajetória ascendente 
rumo à profissionalização, uma vez que 
herdeiros sucessores estão, cada vez 
mais, buscando aprimorar habilidades 
técnicas e interpessoais que permitam 
desenvolver seus potenciais e alavancar 
sua profissão. A pesquisa demonstrou 
que 73% dos possíveis sucessores de 
empresas familiares buscaram trabalhar 
fora de sua empresa familiar para adquirir 
prática e gerar uma confiança extra em 
relação a sua geração, e essa atuação 
se deu, em 43% dos entrevistados, a 
partir de um incentivo dos pais como 
parte de um plano de desenvolvimento 
estruturado, ou seja, colocando em 
prática o planejamento sucessório.

Segundo a pesquisa realizada 
pela PwC em 2014, sucessão e 
profissionalização são temas que, no 
Brasil e no mundo, estão diretamente 
relacionados, uma vez que é muito difícil 
uma empresa familiar passar à geração 
seguinte sem que tenha vivenciado 
algum nível de profissionalização. A 
profissionalização da família permite 
que essas organizações se reinventem 
e inovem, refletindo no seu crescimento 
e aumento de lucro, e, assim, será 
possível perceber a transição de um 
modelo baseado em um negócio familiar 
para outro impulsionado por uma visão 
de uma família empresária (PwC, 2014).

Os diversos segmentos 
da empresa, desde a família, com 
o sucessor e sucedido, até a sua 
estrutura interna, representada pelos 
funcionários, devem ser incluídos nas 
ações, buscando uma ação conjunta 
para facilitar a sucessão, de maneira que 

cada parte assuma sua responsabilidade 
no processo e comprometa-se, cada vez 
mais, com a continuidade da empresa. 
Evidente que essa ação conjunta deve 
basear-se no diálogo, envolvimento e 
comprometimento de todos.

3. Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos 
metodológicos utilizados no estudo 
foram a pesquisa bibliográfica, 
documental, além da pesquisa de 
campo. A investigação científica acerca 
da questão norteadora buscou amparo 
em estudos já realizados sobre o tema e, 
sobretudo, a fim de verificar a realidade 
das empresas familiares da cidade de 
Franca/SP, utilizou-se a abordagem 
qualitativa.

A escolha pela cidade de Franca/
SP se justifica pelo fato de o pesquisador 
residir neste Município, por este ser 
grande e importante polo industrial de 
fabricação de calçados masculinos e a 
maioria das empresas da cidade possuir 
gestão familiar.

O trabalho foi desenvolvido 
a partir da abordagem teórica da 
Administração, empreendendo esforços 
para o estudo e análise das questões 
materiais que envolvem a empresa 
familiar, sua organização, a composição 
da cultura organizacional, a maneira 
como a família se sustenta no âmbito 
empresarial e, ainda, analisando os 
aspectos relacionados à sucessão 
destas empresas. 

O estudo de caso, sob o suporte 
da pesquisa de caráter exploratório, 
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objetivando colher e fornecer informações 
para uma investigação mais precisa ao 
final, dedicar-se-á à compreensão do 
processo sucessório dentro de empresas 
familiares na cidade de Franca/SP. Para 
a realização da investigação, selecionou-
se a amostra do universo a partir de 
critérios previamente elaborados: 
inicialmente, apurou-se quais são as 
empresas de gestão familiar na Cidade, 
e, após, filtrou-se aquelas produtoras de 
calçados e acessórios. Os sujeitos foram 
estabelecidos por meio de contatos com 
empresas integrantes da amostragem 
de investigação e foram representados 
pelos empresários e gestores diretos das 
organizações empresariais da cidade 
de Franca/SP. O recorte temporal foi 
determinado pelos anos 1950, referente 
ao início do processo de industrialização 
na cidade (GARCIA, 1997), até o ano 
de 2018, período em que foi realizada a 
presente investigação.

Para a coleta de dados, foram 
utilizadas entrevistas, de caráter 
exploratório, bem como pesquisas 
bibliográficas sobre o tema. As 
entrevistas foram realizadas por meio de 
roteiros adaptados. Pretende-se aplicar 
pessoalmente o questionário apresentado 
aos empresários e gestores diretos das 
organizações empresarias da cidade 
de Franca/SP. Para tanto, contatou-se 
os entrevistados para agendar hora e 
local de acordo com sua disponibilidade. 
O roteiro utilizado para o entendimento 
do assunto, tema desta dissertação, foi 
discutido com os entrevistados antes 
do início das entrevistas, para que os 
mesmos tomassem conhecimento sobre 

as perguntas a serem realizadas. Na 
data agendada, o pesquisador utilizou 
como instrumento de entrevista um 
gravador simples, de modo a registrar e 
considerar na íntegra a conversa com os 
entrevistados.

Após a coleta dos dados, 
com base nos objetivos propostos na 
pesquisa, analisou-se seus resultados 
com base na análise de conteúdo, 
ou seja, a partir de procedimentos 
sistemáticos e do estudo dos pontos 
convergentes e divergentes da pesquisa. 
A proposta final é a constatação de 
dados e informações que permitam 
um levantamento descritivo acerca das 
questões que envolvem a empresa 
familiar, e, em especial, o processo 
sucessório dentro dessas organizações. 

Considerando que a sucessão 
é o principal processo no ciclo de vida 
de uma empresa familiar, na medida em 
que influi sobre a própria sobrevivência 
da organização, a partir de um estudo de 
caso em empresas familiares produtoras 
de calçados e assessórios na cidade de 
Franca/SP, buscou-se fazer uma análise 
substancialmente preventiva, expondo 
as maiores dificuldades e desafios que 
as empresas encontram no processo, 
visando uma minimização de conflitos e 
maior sucesso na empreitada. A pesquisa 
buscou, também, expor como ocorre a 
inserção de novas práticas de gestão e 
cultura organizacional a partir da entrada 
do sucessor na empresa, bem como a 
dificuldade de se enxergar e admitir a 
necessidade da profissionalização da 
empresa com base em sua evolução.
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4. Resultados Parcial/Final

Desenvolveu-se no estudo, 
até então, pesquisas bibliográficas e 
documentais, eis que a pesquisa de 
campo ainda se encontra em fase de 
execução, não finalizada.

A pesquisa qualitativa realizada 
até o momento permitiu analisar, a 
fundo, as particularidades das empresas 
familiares, compreendendo suas origens, 
seu desenvolvimento e características, 
pontos positivos e negativos, até atingir 
os moldes atuais. Possibilitou, ainda, 
o entendimento das dificuldades que 
emergem dentro da empresa familiar, 
em especial, durante o momento 
da sucessão, característico dessas 
organizações.

Para além da análise dos 
conflitos enfrentados na empresa 
familiar, foi possível destacar as medidas 
preventivas que permitem a redução dos 
desentendimentos mais comuns dentro 
da organização, objetivando proporcionar 
a sustentabilidade e perenidade da 
empresa.

Por fim, constatada as 
características das empresas 
familiares francanas estudadas nesta 
pesquisa, pretende-se contribuir 
com o desenvolvimento de tais 
empresas, no sentido de possibilitar 
uma melhor transição sucessória 
e, consequentemente, permanecer 
promovendo o desenvolvimento social e 
econômico de Franca/SP.

5. Considerações Parcial/Final

A sucessão é uma etapa crucial e 
de grande importância dentro do ciclo de 
vida da empresa familiar, que demanda 
planejamento e cuidado na execução, 
podendo despertar diversos conflitos 
dentro do ambiente da organização e 
até mesmo da família, sendo crucial que 
se busque realizar certas estratégias 
preventivas objetivando minimizar essas 
possíveis adversidades.

Dentre as ações preventivas 
que podem reduzir conflitos no momento 
da sucessão e aumentar as chances de 
sobrevivência das empresas familiares, 
verifica-se o planejamento da sucessão, 
o preparo de todos os envolvidos no 
processo, e a profissionalização, ou seja, 
a assunção de práticas administrativas 
mais modernas, racionais, a partir do uso 
de métodos impessoais e a integração 
de profissionais na direção e gerência da 
empresa.

Em relação ao sucedido, 
importante mencionar outras medidas 
a serem observadas para o êxito da 
sucessão, como a preparação de um 
plano empresarial por escrito, elaborado 
juntamente aos sucessores, com as 
metas e objetivos a serem buscados pela 
empresa, formalizado por ferramentas 
jurídicas, como um testamento, acordo 
societário, ou mesmo por um protocolo 
familiar. Ainda, deve-se oferecer uma 
formação de qualidade aos possíveis 
herdeiros sucessores, repassando a 
estes os valores da empresa e o seu 
significado para a família. Staviski (1990, 
apud ANTONIALLI, 1998) também 



146

GOMES1, ISRAEL DENER NARCISO; NETO2, ALFREDO JOSÉ MACHADO. A sucessão familiar 
e o desafio para a sustentabilidade das organizações: um estudo de caso nas empresas fa-
miliares fabricantes de calçados e acessórios de Franca/SP. In: Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 
10ºSeminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2018. 132-149p.; 202p.

recomenda a criação de pequenos 
negócios para serem geridos pelos 
herdeiros como forma de promover o 
desenvolvimento dos futuros sucessores, 
ou então, conforme advoga Castanheira 
(1991, apud ANTONIALLI, 1998), é válido 
que se proporcione um período inicial de 
experiência destes em empresas alheias 
às da família, e, após, um programa de 
estágios dentro da própria empresa, 
de forma que seja possível conhecer 
diversas áreas do negócio.

No que tange ao sucessor, várias 
são as atitudes a serem implementadas 
por este, desde cedo, quando houver o 
propósito de ocupar o lugar do empresário 
principal na sucessão da empresa. 
Dentre elas, é importante ter uma boa e 
contínua formação universitária; iniciar 
em um trabalho árduo, porém produtivo 
e revelador de seu desempenho, até 
mesmo usando companhias menores 
como degraus de progresso; ter, além 
do conhecimento didático, a prática 
laboral, além de aprender na área 
operacional, acumulando ao longo do 
tempo responsabilidades e promoções; 
valorizar seu currículo, destacando a 
importância à cultura, com programas de 
leituras.

A família, um dos órgãos vitais 
da empresa, também deve observar 
o rol de medidas preventivas a serem 
adotadas quando da sucessão. Para 
essa figura, Cohn (1991) sugere a 
realização de reuniões formais com 
todos os membros atuantes da família 
para a discussão de questões da 
empresa. Dentre as discussões, há que 
ser levantada a problemática de sua 

transferência, seja para as mãos de um 
novo sucessor da família, ou a terceiros, 
sendo imprescindível que todas as 
decisões sejam comunicadas aos demais 
familiares. Não menos importante é 
a promoção do desenvolvimento da 
competência profissional por parte dos 
membros da família como forma de 
conquistarem o respeito dos parentes, 
funcionários, clientes e fornecedores.

Do ponto de vista da empresa, 
tem-se medidas importantes que devem 
ser trabalhadas dentro da organização, 
como a preparação do grupo para as 
mudanças decorrentes do processo 
de sucessão e a administração das 
resistências verificadas. A comunicação 
é essencial para incluir os funcionários 
em todo o processo de transição, 
objetivando o respaldo, apoio e auxílio 
destes para a permanência da empresa 
nas mãos da família.

O processo de sucessão sempre 
será crítico e isso torna uma boa estrutura 
e planejamento adequado vitais para sua 
sobrevivência. A sucessão deve ser tida 
como um processo, e não um evento, a 
ser planejado o mais cedo possível, sendo 
que a preparação e desenvolvimento 
da futura geração a assumir a empresa 
devem estar alinhados com ele. Os 
líderes da nova geração precisam 
trabalhar e desenvolver suas habilidades 
comerciais, técnicas e relacionais. 
Os líderes da geração atual precisam 
trabalhar a transferência do poder, e, 
uma vez iniciada essa preparação com 
antecedência, são maiores as chances 
de evitar a relutância do processo e a 
desconfiança e incertezas quanto ao 
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futuro. 
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Resumo
O trabalho tem como objetivo analisar as Ativi-
dades Complementares no ensino jurídico e 
seus reflexos nas comunidades pertencentes 
a nossa sociedade, ou seja, mostrar a forma 
que a faculdade de Direito tem se encontrado 
com a sociedade em âmbito regional e Social.
Palavras-Chave: Curso de Direito, 
Atividades Complementares, Desenvolvimento 
Regional e Social.

funções em um âmbito social, regional, 
buscando contribuir para o crescimento 
das preocupações com a formação da 
cidadania.

Sendo assim identificar 
atividades complementares 
desenvolvidas em instituições de ensino 
jurídico, descrevendo as opiniões de 
dirigentes das Instituições de Ensino 
Superior a respeito das atividades 
complementares no ensino jurídico e 
suas repercussões sociais, discutindo a 
realização de atividades complementares 
em tema de políticas públicas e da 
legislação vigente.

Sabe-se que a formação 
de Ensino Superior deve auxiliar na 
formação da cidadania, sendo assim 
será verificado como funcionam na 

Abstract
The work has as object to analyze the
Complementary Activities in the legal education 
and its reflections in the communities belonging 
to our society, that is, to show the form that the 
Faculty of Law has met with society in the re-
gional and Social scope.
Keywords: Law Course, Complementary 
Activities, Regional and Social Development. 

1. Introdução

Com a evolução da Sociedade 
e principalmente das faculdades de 
Direito, tivemos diversas mudanças 
com o passar dos anos, sendo assim 
dentro do curso de Direito temos as 
Atividades complementares que foram 
se transformando ao decorrer do tempo. 
Com isto o presente trabalho busca um 
estudo sobre as Atividades Complemen-
tares e seus reflexos sobre as 
comunidades e a sociedade em âmbito 
regional e social, uma investigação entre 
a faculdade de direito ir ao encontro da 
sociedade.

Compreender os reflexos 
das atividades complementares 
desenvolvidas no ensino jurídico, e suas 
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pratica as Atividades Complementares 
para serem relevantes, não só aumentar 
a compreensão dessas atividades, mas 
também para subsidiar propostas para 
desempenho delas nas faculdades.

2. Referencial Teórico

O curso de Direito passou nos 
últimos anos a ser supervisionado pela 
Resolução N° 9 de 29 de setembro 
de 2004, que instituiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito. 

Em seu artigo Art. 2° narra que 
a organização do Curso de Graduação 
em Direito, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais se expressa 
através de seu projeto pedagógico, 
abrangendo o perfil do formando, 
as competências e habilidades, os 
conteúdos curriculares, o estágio 
curricular supervisionado, as atividades 
complementares, o sistema de avaliação, 
o trabalho de curso como componente 
curricular obrigatório do curso, o regime 
acadêmico de oferta, a duração do 
curso, sem prejuízo de outros aspectos 
que tornem consistente o referido projeto 
pedagógico.

As diretrizes curriculares têm 
em mira fornecer as linhas gerais para 
os cursos jurídicos estruturarem seus 
projetos pedagógicos de forma autônoma 
e criativa, demandar atividades de caráter 
social, ajudando na formação do aluno de 
direito preparando-o intelectualmente e 
fortalecendo sua aptidão para o exercício 
técnico e profissional do Direito. 

Junto a tudo isto que já foi 

explanado entra a LDB que é estabelecida 
na Lei n° 9394/96 que narra as diretrizes 
e bases da educação nacional, a LDB 
com suas inovações trouxe mudanças 
aos níveis de ensino, dando destaque as 
mudanças no Ensino Superior.   

Na LDB em seu Art. N° 43 
Inciso VI vem dizer que estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados 
à comunidade e estabelecer com esta 
uma relação de reciprocidade. Frisando 
também neste mesmo artigo inciso VII 
promover a extensão, aberta à participa-
ção da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios da criação 
cultural e da pesquisa cientifica e 
tecnológica geradas na instituição.                          

Segundo o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), afirma que as instituições 
de ensino superior brasileiras 
vivem atualmente um momento de 
reorganização administrativa em torno 
de uma gestão socialmente responsável, 
em um movimento de aproximação da 
academia com a sociedade, rompendo 
assim, sua tradição assistencialista. Traz 
para a sala de aula e para os laboratórios 
a sociedade e suas demandas e, por 
outro lado, levando a academia à 
interação próxima com a comunidade, 
cria situações de aprendizado e de 
concepção de ideias, em um contexto 
democrático em que a educação ocorre 
contribuindo para a produção de capital 
humano, intelectual e tecnológico do país, 
direcionando para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.
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Quando unimos atividades 
complementares e Diretrizes curriculares, 
atingimos um ápice natural que é as 
Políticas Públicas, ou seja, neste exato 
momento estamos adicionando ao nosso 
raciocínio uma Política Pública que é 
levar a sociedade a se encontrar com a 
Faculdade e o Curso de Direito e suas 
atividades complementares.

Mas a pergunta que fica é? O 
que vem a ser políticas públicas? Pereira 
(2012) vem dizer que não se pode falar 
em política pública fora da relação 
estado e sociedade, portanto, políticas 
públicas são ações públicas assumidas 
pelos governos, instituições públicas 
estatais com ou sem participação da 
sociedade que concretizam direitos 
humanos coletivos ou direitos sociais 
garantidos em lei. Tudo o que o Estado 
faz ou deixa de fazer está compreendido 
como metas das políticas públicas a 
serem cumpridas: o investimento, os 
seguimentos beneficiados ou excluídos 
pelos serviços. 

Dependendo de como as 
políticas públicas são elaboradas, 
elas podem oportunizar a melhoria 
da qualidade de vida da população, 
redistribuindo renda, ou podem privilegiar 
setores dominantes da sociedade, 
aumentando ainda mais a concentração 
de renda e da desigualdade social.

As políticas públicas formam 
um leque de oportunidades para a 
sociedade se integrar com o estudante 
de Direito pois, o ensino jurídico é rico 
em conhecimento e muitas vezes as 
comunidades sociais tem sede disto 
e principalmente sentem vontade de 

aprender. Por isto os núcleos de práticas 
jurídicas e as atividades complementares 
se tornam tão importantes para as 
comunidades. 

Sendo assim para a sociedade 
que não possui acesso ou inteiração com 
ensino e conhecimento jurídico, passar 
a se agregar a estes novos moldes 
vencendo preconceitos e a desigualdade 
social. Denise Dourando Dora narra que 
os negros, os pobres, os marginalizados 
pela raça, pelo sexo, por deficiências 
físicas ou psíquicas, por idade etc, 
continuam em estado de desalento 
jurídico em grande parte do mundo. 
Inobstante a garantia constitucional da 
dignidade humana igual para todos, 
da liberdade igual para todos, não são 
poucos os homens e mulheres que 
continuam sem ter acesso às iguais 
oportunidades mínimas de trabalho, de 
participação política, de cidadania criati-
va e comprometida, deixados que são à 
margem da convivência social, da experi-
ência democrática na sociedade política.

Por isto é tão importante usar 
estas ferramentas como um novo modelo 
de políticas públicas, é necessário 
mudar e fazer com que a desigualdade 
social seja obstruída e fazer com que as 
grandes comunidades tenham acesso 
ao conhecimento entre núcleos de 
práticas jurídicas regidos pela faculdade 
de direito.

Na Resolução n° 9/2004 em 
seu Art. N° 8° diz que as atividades 
complementares são componentes 
curriculares enriquecidos e 
complementadores do perfil do formando, 
possibilitam o reconhecimento, por 
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avaliação de habilidades, conhecimento 
e competência do aluno, inclusive 
adquirida fora do ambiente acadêmico, 
incluindo a prática de estudos e atividades 
independentes, transversais, opcionais, 
de interdisciplinaridade, especialmente 
nas relações com o mercado do trabalho 
e com as ações de extensão junto à 
comunidade. 

Lembrando que, não se 
pode confundir de maneira alguma 
as atividades complementares com o 
Trabalho de Conclusão de Curso ou até 
mesmo com o Estágio Supervisionado 
e conforme o Art. N° 12 vem dizer que 
as diretrizes curriculares nacionais desta 
resolução deverão ser implementadas 
pelas instituições de ensino superior, 
obrigatoriamente, no prazo de dois anos, 
aos alunos ingressantes, a partir desta 
publicação.

As atividades complementares, 
enquanto elemento curricular, aparecem 
então como canal de abertura para 
grandes descobertas. Desta forma, 
tais atividades são apresentadas como 
espaço de possibilidades. Tal processo 
se dá com bastante dinamismo e 
compartilhamento professor, aluno 
e a sociedade. Sendo assim com 
esta ferramenta os alunos de curso 
jurídico aplicariam na sociedade todo 
o conhecimento adquirido em sala 
de aula e assim o direito passou a ser 
interligado fora das instituições de ensino 
e adicionado dentro das comunidades 
pertencentes ao redor daquela instituição 
de ensino. 

Podemos observar que no 
art. 3° da Resolução 9/2004, diz que o 

curso de graduação em direito deverá 
assegurar, no  perfil do graduando, 
sólida formação geral, humanística e 
axiológica, capacidade para analise, 
domínio de conceitos e da terminologia 
jurídica, adequada argumentação, 
interpretação e valorização dos 
fenômenos jurídicos e sociais, aliada a 
uma postura reflexiva e de visão crítica 
que fomente a capacidade e a aptidão 
para a aprendizagem autônoma e 
dinâmica, indispensável ao exercício 
do direito, da prestação da justiça e do 
desenvolvimento da cidadania.

Com tudo isto já em iniciação 
criou-se, um local próprio para que 
as atividades fossem elaboradas e 
supervisionadas de forma exclusiva, 
sendo assim germinaram os chamados 
núcleos de prática jurídica.

Sousa Junior (2011) explica que 
o núcleo de pratica jurídica – NPJ, como 
é sabido, acabou recebendo o influxo 
da mobilização dos estudantes para 
imprimir à sua formação a dimensão 
de realidade que, num primeiro 
momento, motivada pela capacidade 
de intervenção dos antigos escritórios 
modelos de advocacia, logo se qualificou 
com a condição de política do processo 
de assessoria jurídica universitária 
vivenciado pelos serviços de assessoria 
jurídica que as organizações estudantis 
procuravam imprimir ao modelo de 
prática reivindicado curricularmente.

Assim, a assimilação teoria-
prática deve identificar-se como ato crítico 
no qual se prova que a prática jurídica é 
necessária para o aperfeiçoamento de 
novos juristas e principalmente levar o 
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aluno de encontro com a sociedade. 
No parecer 5/6/2013 manifestou 

que fosse incrementado no Art. 7° da 
Resolução 9/2004 os parágrafos 3° 
e 4° onde incrementarão o seguinte 
texto, Parágrafo 3° para desempenho 
de suas funções, o núcleo de pratica 
jurídica poderá manter convênios com 
outras entidades de ensino, instituições 
públicas ou privadas, além de escritórios 
de advocacia, de modo a viabilizar aos 
alunos a participação em atividades 
jurídicas práticas, tal como previstas no 
Projeto Pedagógico do curso. 

Parágrafo 4° O núcleo de 
pratica jurídica, com o objetivo de pleno 
atendimento às demais demandas 
acadêmicas do curso, poderá contemplar, 
dentre outras, as seguintes atividades:
I – Praticas simuladas;
II – Visitas orientadas;
III – Participação em atividades de 
arbitragem, conciliação e mediação;
IV – Participação em atividades judiciais/
jurídicas reais, mediante supervisão de 
profissionais orientadores vinculados à 
IES.

Mas em 2017 teve uma nova 
resolução a Resolução N° 3 de julho de 
2017, onde novamente alterou-se o Art. 
7°, que passou a ter a seguinte redação: 

Art. 7° Parágrafo 1° Inciso I o na 
própria instituição de educação superior, 
por meio de seu Núcleo de Prática 
Jurídica, que deverá estar estruturado 
e operacionalizado de acordo com a 
regulamentação própria, aprovada 
pelo seu órgão colegiado competente, 
podendo ser celebrado convênio com a 
Defensoria Pública para prestação de 

assistência jurídica suplementar;
Inciso II Em serviços de 

assistência jurídica de responsabilidade 
da instituição de educação superior 
por ela organizados, desenvolvidos e 
implantados;

Inciso III nos órgãos do poder 
judiciário, do ministério público, da 
defensoria pública e das procuradorias e 
demais departamentos jurídicos oficiais;

Inciso IV em escritórios e 
serviços de advocacia e consultorias 
jurídicas. 

Lembrando que as atividades 
complementares, previstas nas novas 
diretrizes curriculares para os cursos 
de graduação em direito, podem ser 
consideradas como uma inovação aos 
projetos dos cursos jurídicos, fornecendo 
um tom de vanguarda e atualidade aos 
mesmos, oportunidade de se construir 
as habilidades e competências do aluno 
adquiridas, e ajudando a sociedade.   

Vale ressaltar que em outras 
instituições de ensino as atividades 
complementares, e com seus trabalhos 
desenvolvidos junto com outras entidades, 
públicas ou privadas, no sentido de 
se trazer, além de conhecimentos 
práticos os conhecimentos ou praticas 
determinadas ao auxílio da sociedade 
sendo palestras para estudantes, presos, 
e menores infratores, entre outros.

Além da ideia de que a realidade 
social, isto é, ao longe da captação de 
eventuais problemas que surgem na 
sociedade, pelo exercício das atividades 
complementares conjuntamente com as 
demais atividades de práticas de ensino 
jurídico, encontra-se a real possibilidade 
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de se ter uma ação social eficaz para 
solucionar estes problemas.

Na CF em seu art. 6° A educação 
é um direito de todos e dever do estado e 
da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Entendemos que como citado 
acima está nascendo um novo modelo 
de Direito, não apenas fixando entre 
universidade e aluno e sim para ir ao 
encontro da sociedade e as comunidades 
para elevar a transformação social.

No informe apresentado pela 
República Federativa da Alemanha à 
UNESCO vem confirmar que, um novo 
modelo ideal de jurista está em vias de 
nascer distingue-se do modelo anterior, 
antes de tudo, pelo fato de que o seu 
propósito está no trabalho crítico sobre 
o Direito e, com ele, na compreensão do 
político e do social, também na atitude de 
responsabilidade visando a determinar-
lhe a imagem para o porvir.

O Direito nos últimos anos tem 
enfrentado dificuldades em se enquadrar 
nestas mudanças que estão por vir na 
sociedade, onde sua ineficiência se 
torna grotesca e vai muito além.

Monreal (1988), expõe que se 
o consideramos em sua relação com as 
sociedades concretas que, com bastante 
uniformidade, nos mostra a América 
Latina de hoje, é preciso admitir que o 
Direito aparece desvinculado, inclusive, 
das concepções econômicas e políticas 
dominantes e que não se ajusta aos “ 

projetos concretos da vida social” que 
afloram nos espíritos mais progressistas. 
Encontramo-nos, por isso, em presença 
de um direito absoluto, mesmo para 
as circunstâncias sociais vigentes, 
circunstancias que o conservantismo 
dos juristas é incapaz de identificar e, 
muito menos, remover.

Quando falamos em Direito é 
valido relacionar o ensino do Direito 
com a reforma universitária junto aos 
desenvolvimentos sociais, diante disto 
o Direito tem enfrentado transformações 
sociais.

Souza Junior (2011), narra 
que uma novidade do projeto reforma 
universitária atualmente em tramitação 
no congresso nacional é o requisito de 
responsabilidade social atribuído as 
Instituições de Ensino Superior. Nos 
fundamentos do projeto este requisito 
está inscrito na disposição de fazer 
a educação superior interagir com a 
sociedade de tal forma que a qualidade 
acadêmica ganhe relevância social.          

Machado (2009) narra que a 
mudança é algo que sempre oscilará 
entre a ideia de revolução social, 
que supõe toda uma transformação 
no modo de produção econômica e, 
consequentemente, no sistema político; 
e a ideia de reforma, em que as relações 
sociais assumem padrões diferentes 
dos padrões tradicionais, porém sem 
a radical transformação dos sistemas 
políticas e econômicas.

Sendo assim Sousa Junior 
(2011) diz que os ensaios e documentos 
editados pela comissão de ensino 
jurídico, nos livros que compõem a 
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série OAB Ensino Jurídico, abre-se 
uma perspectiva de futuro acerta da 
função do Direito e do papel do jurista na 
sociedade. Pode dizer, com convicção, 
que os estudos da OAB descortinaram 
alternativas paradigmáticas para a 
construção desse futuro, o qual não pode 
prefigurar –se senão sobre a consciência 
da responsabilidade que tem o ensino 
jurídico para a criação de categorias 
novas apreendidas na leitura atenta da 
realidade social.

Desta forma os núcleos de práticas 
jurídicas possuem responsabilidade 
social dos estudantes de Direito pois, em 
um primeiro momento teve a motivação 
através de escritórios jurídicos já ativos, 
logo se instaurou a assessoria jurídica 
de caráter universitário sendo estes 
vividos pelos serviços de assistências 
jurídicas, com isto as instituições de 
Direito transformaram este modelo em 
pratica curricular. Boaventura vem dizer 
que nas faculdades de Direito esse 
processo surgiu dentro do movimento 
que procurava integrar, a extensão 
comunitária com a reivindicação 
de responsabilidade social para as 
universidades, com nuances diversas e 
intencionalidade, mas em cujo âmbito 
pode se aferir.

Sousa Junior (2011) fala que 
com efeito, as assessorias jurídicas dos 
movimentos sociais surgiram no Brasil 
a partir dos anos 1960, em parte como 
decorrência dos limites contidos num 
sistema político autoritário e, em parte, 
estiolante, que impedia a percepção do 
direito como estratégia de superação 
de uma realidade injusta e da exclusão 

social, fazendo do formalismo legal 
um obstáculo à emergência de novos 
direitos.

Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa 
empírica de caráter qualitativa sendo 
feito pesquisa documental sobre os 
projetos pedagógicos das Instituições de 
Ensino onde serão entrevistados seus 
dirigentes.

A pesquisa será realizada com 
as seguintes instituições de ensino de 
Direito: Faculdade Dr. Francisco Maeda 
– FAFRAM, Faculdade de Direito de 
Franca – FDF, Faculdade de Ciências 
Empresariais de São Joaquim Da Barra 
– FACESB, Universidade de Franca – 
UNIFRAM e Universidade de Guaxupé 
– Direito. Serão realizadas entrevistas 
com os dirigentes de cada faculdade 
especificamente o coordenador de cada 
curso de Direito.

Pretende-se realizar Analise de 
Conteúdo, como técnica para estudo dos 
depoimentos dos coordenadores.

3. Resultados Parcial/Final

Espera-se ao término da 
pesquisa ter o demonstrativo de sua 
contribuição com as informações 
disponibilizadas pelos Dirigentes das 
Faculdade sendo estes os coorde-
nadores de cada Curso de Direito, 
podendo demonstrar os reflexos das 
atividades complementares para a 
Sociedade em geral.
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4. Considerações Parcial/Final

Tratando-se de uma pesquisa 
em andamento, a intenção deste trabalho 
é mostrar os reflexos das atividades 
complementares dos cursos de direito da 
região nas comunidades, identificar seus 
benefícios para o estudante de direito e 
para a sociedade e principalmente seu 
desenvolvimento social e regional desde 
que foram implementadas no meio 
acadêmico de Direito.
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Resumo
O setor público têm algumas especificidades 
como: apego às regras, supervalorização da 
hierarquia, paternalismo nas relações, e a 
questão da estabilidade que geram valores que 
interferem no resultado no processo de gestão.
Palavras-Chave: Administração Pública. 
Gestão Escolar Empreendedora e Cultura 
Organizacional.

(DASP). 
Diante deste contexto, a questão 

de pesquisa paira na complexidade e nas 
mazelas do modelo de administração 
pública no país que certamente impõe 
alguns limitadores na inovação do 
processo da gestão pública escolar 
que abrange a educação infantil e o 
ensino fundamental, objeto de presente 
estudo.  Em busca de analisar e discutir 
tal complexidade tem-se como objetivo 
identificar as características, valores, 
atitudes e procedimentos necessários 
para adequada e efetiva aplicação de 
uma gestão pública escolar empreende-
dora, diante da significância do gestor 
escolar na aprendizagem e no ambiente 
educacional.

A administração pública, en-

Abstract
The public sector has some specificities such 
as: adherence to the rules, overvaluation of the 
hierarchy, paternalism in the relations, and the 
issue of stability that generate values that inter-
fere in the result in the management process.
Keywords: Public administration. 
Entrepreneurial School Management and 
Organizational Culture.

1. Introdução

A administração pública trabalha 
a favor do interesse público e dos direitos 
e interesses dos cidadãos através de 
políticas públicas, ou seja, de programas 
e ações desenvolvidas pelo estado, 
com a participação de entes públicos e 
privados que visam assegurar direitos 
de cidadania a todos. No horizonte de 
transformações da administração pública 
brasileira ocorridas nas últimas décadas, 
emergiu a necessidade das organizações 
públicas em ajustarem-se a uma nova 
realidade de demandas sociais, essas 
transformações destacaram-se mais 
concretamente a partir da década de 
1930, com a criação do Departamento 
Administrativo do Serviço Público 
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tendida como atividade do Estado que 
deve organizar o funcionamento dos 
serviços públicos prestados à sociedade, 
trabalha a favor do interesse público e 
dos direitos e interesses dos cidadãos 
através de políticas públicas, ou seja, 
de programas e ações desenvolvidas 
pelo estado com a participação de entes 
públicos e privados que visam assegurar 
direitos de cidadania a todos. 

A eficácia das políticas públicas 
depende do nível de comprometimento 
da gestão superior e imediata, que por 
sua vez, implica não apenas a qualidade 
dos gestores para exercer seu ofício 
na rede pública, mas também de um 
ambiente de trabalho que favoreça uma 
liderança democrática e empreendedora 
e do tipo de investimento com formação 
e ferramentas de trabalho são oferecidas 
no plano de ação do governo local, assim 
como a cultura organizacional do seu 
entorno.

Tendo em vista que os gesto-
res públicos são responsáveis perante 
uma autoridade externa à organização 
pública, gerando, assim, uma tendência 
à centralização das decisões muitas 
vezes fora do controle dos dirigentes 
internos. 

Pode-se dizer que as organi-
zações públicas mantêm as mesmas 
características básicas das demais 
organizações, acrescidas, entretanto, de 
algumas especificidades como: apego 
às regras e rotinas, supervalorização da 
hierarquia, paternalismo nas relações, 
apego ao poder, e ainda a questão da 
estabilidade que geram valores, crenças 
e atitudes que interferem no resultado de 

qualquer processo de gestão.
O foco do serviço público deve 

ser o cidadão e a qualidade dos ser-
viços prestados, no caso da educação, 
a qualidade do ensino e não o servidor. 
Desta forma a gestão pública escolar 
deve ser privilegiada como política 
pública.  

Pressupõe que uma gestão 
voltada para resultados requer concorrên-
cia, mérito e o devido reconhecimento 
das melhores práticas de gestão. Caso 
contrário compromete-se a qualidade 
da política pública, resultando em um 
estado caro e ineficiente.

Assim, no contexto das orga-
nizações públicas, a luta de forças se 
manifesta entre o “novo e o velho”, ou 
seja, as transformações e inovações 
das organizações no mundo atual ante 
a uma dinâmica e uma burocracia antiga 
e enraizada. 

Ao estudar sobre cultura or-
ganizacional, percebe-se na discussão 
dos elementos que as formam, como eles 
podem ser utilizados ou manipulados 
pela organização dependendo do 
olhar do gestor público. No contexto 
de objetivos específicos podemos 
descrever quais os aspectos da Cultura 
Organizacional que impactam no interior 
da rede pública. Analisar tais pontos, 
associada à necessidade de repensar 
a esfera organizacional e discutir a 
respeito de como a nova realidade 
impõe às organizações um processo de 
realinhamento de variáveis rumo a uma 
maior integração dos ambientes interno 
e externo.
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2. Referencial Teórico

Considerando que a pesquisa 
está em andamento, a construção do em-
basamento teórico do presente estudo 
estrutura-se em algumas etapas, entre 
elas as políticas públicas na educação 
básica; o plano de desenvolvimento da 
escola; o empreendedorismo para uma 
educação siginificativa.

Acreditar que uma boa orga-
nização na gestão pública está 
relacionada a uma alta capacidade de 
gestão, que por sua vez, relaciona-se 
com a melhor relação entre recurso, 
ação e resultado, diz Lima (2006).

A competência da gestão pú-
blica vai além de sua capacidade teórica 
ou empírica. No entendimento de Fleury 
(2001).

Definir Políticas Públicas 
apenas como um conjunto de ações do 
governo que visam assegurar os direitos 
básicos do cidadão torna-se superficial 
diante dos autores trazidos para discutir 
sobre esse tema de tamanha relevância.  
Assim é necessária a análise do conceito 
de políticas públicas a partir do olhar de 
alguns autores. 

Na visão de Souza (2015) 
pode-se resumir política pública como o 
campo do conhecimento que busca, ao 
mesmo tempo, colocar o governo em 
ação e/ou analisar essa ação e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo 
ou curso dessas ações.

O empreendedorismo mergulha 
fundo no estudo do comportamento, 
das atitudes empreendedoras, das 
condições ambientais e depois 

formula métodos de ensino para a sua 
socialização. Os pilares do ensino do 
empreendedorismosão a formação de 
atitudes e o desenvolvimento de técnicas 
de planejamento, na perspectiva de 
Dolabela (2003).

 
3. Procedimentos Metodológicos

Esta sendo realizada uma 
pesquisa bibliográfica para descrever 
os meandros da Administração Pública 
brasileira e suas peculiaridades; discutir 
a gestão das escolas da rede pública 
e os reflexos da cultura organizacional 
para a inovação; descrever as políticas 
públicas para educação básica que 
incentivam a inovação; conhecer a 
proposta do Plano de Desenvolvimen-
to da Escola (PDE-escola); apresentar o 
empreendedorismo para uma educação 
significativa em detrimento de uma edu-
cação superficial. 

E, por fim para conhecer a 
realidade da gestão escolar, no tocante 
à dinâmica diretamente relacionada às 
atitudes empreendedoras será realizada 
uma pesquisa em 10 (dez) escolas de 
ensino infantil e fundamental da rede 
pública, localizadas no município de 
Miguelópolis, no estado de São Paulo

4. Resultados Parcial/Final

Espera-se que ao término da 
pesquisa contribuir com as com as 
informações sobre o que move um 
gestor escolar empreendedor e quais 
são as principais características em-
preendedoras que pode alavancar o 



161

PASSOS, Joelcy Rita. Habitos e crenças na administração pública brasileira: um olhar em-
preendedor na gestão escolar. In: Pires, D. F. &Fadel, B. (Org.). 6º. Seminários de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2014. 158-162p.; 202p.

setor público.

5. Considerações Parcial/Final

Trata-se de um trabalho em 
andamento, todavia pelas leituras 
iniciais, pode-se considerar que o 
empreendedorismo é um importante 
fator para o desenvolvimento e geração 
de riqueza das regiões. Além disso, 
percebe-se que regiões com maior nível 
de empreendedorismo, destacam-se 
na geração de negócios inovadores, 
tornando-a mais dinâmica e desenvolvida. 
Além disso, verifica-se que regiões que 
investiram na educação empreendedora 
de crianças e jovens, conseguiram um 
desenvolvimento superior. 

Estas constatações demonstram 
a importância dos governos e instituições 
de ensino realizarem investimentos na 
formação empreendedora da população 
para a geração de um ambiente propício 
a formação de negócios inovado-res.
Empreendedores são pessoas motivadas 
pela realização e alcance de seus obje-
tivos, por isso possuem como característi-
cas a criatividade, proatividade, inovação, 
liderança, iniciativa, comprometimento, 
flexibilidade, ousadia e autoconfiança, 
sendo a principal dessas, a capacidade 
de diferenciar-se. O gestor público 
empreendedor visa atender aos 
cidadãos, como clientes que possuem 
necessidades a serem atendidas; uma 
prática atual na gestão pública e utili-
zada há muito tempo na gestão privada. 

Entretanto, legislação, cultura 
organizacional e limitação dos recursos 
são fatores que dificultam uma gestão 

empreendedora no serviço público, mas 
não é impossível de ser aplicada no dia-
adia do órgão público.

 A cultura empreendedora na 
organização pública significa revigorar 
as formas de gestão, uma nova visão 
sobre o dolo pelos resultados, entendida 
como de responsabilidade de cada um, 
com a liderança exercida no âmbito de 
cada setor específico. 
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Resumo
Compreendemos que a formação educacional 
é essencial para vida toda e sua consequência 
é o trabalho. O estudo pretende analisar 
o possível desenvolvimento profissional, 
econômico e social do egresso do curso de 
administração na cidade de Ribeirão Preto/SP.
Palavras-Chave: Educação, Ensino 
Superior, Egressos, Desenvolvimento Social.

países como Alemanha, Estados Unidos 
e Japão, formando um novo contexto 
no setor produtivo e de transporte. 
A segunda metade do século XIX 
representou o aprimoramento técnico 
e científico com forte desenvolvimento 
tecnológico e industrial, a chamada 
Segunda Revolução Industrial.

O contexto histórico faz-se 
necessário para a implantação da nova 
LDB:

Com efeito, a introdução da 
maquinaria, obra da Primeira 
Revolução Industrial, eliminou a 
exigência da qualificada manual 
específica, impondo um patamar 
mínimo de qualificação geral, 
equacionado no currículo da 
escola primária, como requisito 
para que os trabalhadores 
pudessem se adequar ao 

Abstract
We understand that educational training is 
essential for life and its consequence is work. 
The study intends to analyze the possible 
professional, economic and social development 
of the egress from the administration course in 
the city of Ribeirão Preto / SP.
Keywords: Education, Higher Education, 
Graduates, Social Development.

1. Introdução

A colocação do sujeito no 
mercado de trabalho nos dias atuais, 
por vezes, é associada ao seu grau 
de ensino, que poderemos através de 
dados comparativos compreendermos 
a legitimidade dessa relação. Alguns 
setores priorizam por uma formação 
específica para obtenção de um 
aprimoramento. 

A partir do século XVIII, um 
constante processo de evolução 
tecnológica desencadeou diversas 
mudanças no cotidiano urbano. A 
aceleração das transformações no 
setor produtivo industrial denominou-
se Revolução Industrial, na Inglaterra, 
e expandiu-se logo mais para outros 
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processo produtivo mecanizado. 
Mas, além do trabalho de operar 
com as máquinas, era necessário 
também realizar atividades de 
manutenção, reparos, ajustes, 
assim como o desenvolvimento e 
adaptação a novas circunstâncias. 
(SAVIANI, 2011, p. 265).

A diferença primordial da 
educação na nossa atual Constituição está 
intimamente ligada ao reconhecimento 
da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República Federativa do 
Brasil, bem como com os seus objetivos, 
especificamente: a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, o 
desenvolvimento nacional, a erradicação 
da pobreza e da marginalidade, a 
redução das desigualdades sociais e 
regionais e a promoção do bem comum.

Para Jacques Delors (1996), 
as oportunidades educacionais 
amplia o desenvolvimento de talentos, 
sem se restringir às exigências da 
vida profissional, nas quais criam 
possiblidades de superação de si 
mesmo. Em seu tema – Os quatro pilares 
da educação – o autor nos demonstra 
que aprender a fazer, além de adquirir 
a qualificação profissional, aprimora a 
pessoa a enfrentar inúmeras situações e 
a trabalhar em equipe.

Observamos através de 
leituras que o papel da educação em 
nível superior, além da sua função em 
capacitar cientificamente e tecnicamente 
as pessoas para o desenvolvimento 
profissional, traz consigo a formação da 
cidadania, para permitir aos indivíduos 
analisarem o significado das múltiplas 
relações sociais; o papel do Estado e 

poder intervir na realidade em que vivem 
fazendo-se valer dos seus direitos e ter 
noção dos seus deveres, ou seja, permite 
desenvolver uma consciência cidadã, 
contribui para que esses indivíduos se 
tornem membros ativos da sociedade e 
do mercado. A educação é um elemento 
importante para alavancar, junto com as 
políticas públicas, o desenvolvimento 
socioeconômico e a formação cidadã. A 
educação é um direito primordial para o 
exercício dos demais direitos.

As políticas educacionais se 
preocupam com maior intensidade na 
etapa do ensino médio, onde busca 
a relevância do contexto local para a 
formação técnica profissional, e assim, 
progressivamente, para a educação 
tecnológica, superior e especializações.  
O trabalho não deixará de abordar a 
política pública educacional do Fundo de 
Financiamento Estudantil, o FIES, que 
proporcionou um aumento de matrículas 
no ensino superior em 2010 devido as 
suas alterações no que tange o prazo 
do financiamento e a taxa de juros, nas 
quais atingiu o pico de 732 mil novas 
adesões em 2014.

Sendo assim, o problema de 
pesquisa consiste em abordar juntamente 
com os autores, as legislações, as políticas 
públicas, as pesquisas, as estatísticas, 
os órgãos oficiais, os entrevistados - de 
que forma atua o egresso de curso de 
Administração de Empresas em uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) 
na cidade de Ribeirão Preto/SP? A 
formação acadêmica lhe trouxe aumento 
de salário? Qual seu desenvolvimento 
profissional após a conclusão do ensino 
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superior? Se o mesmo é atuante no 
exercício da cidadania? Atualmente, se 
o egresso teve desenvolvimento, em 
diversos aspectos da sua vida com a sua 
respectiva formação acadêmica?

Para esse trabalho a 
escolha pelos egressos do curso de 
Administração de Empresas se pauta na 
formação de pessoas que possuem perfil 
multidisciplinar, ou seja, são formados 
para lidar com pessoas, culturas, 
economia, logística, situação política, 
gestão, marketing, planejamento, 
situações cotidianas da vida, liderança e 
além de ter amplo mercado de trabalho 
das diversas áreas em que pode atuar. 

O recorte temporal de 2010 
a 2017 foi escolhido para observar 
de que forma esses egressos, nas 
áreas do desenvolvimentos citados, se 
comportaram em um cenário que teve 
diversas mudanças políticas, ou seja, 
a transferência de presidentes e junto 
a eles transformações econômicas, 
mudanças de hábitos de consumo e 
investimentos.

Dentro desse período temos 
o registro do Produto Interno Bruto 
-  PIB de 7,6% em 2010, em 2011 PIB 
na valor 4,0%, em 2012 decaindo com 
1,9%, em 2013 uma pequena alta em 
relação ao ano anterior indo para 3,0%, 
em 2014 apresentado a crise econômica 
atingindo a casa de 0,5% e piorando 
em 2015 e 2016 registrando índice de 
3,5 negativo, expondo a maior recessão 
recente do país e em 2017 com a ajuda 
do setor agronegócio alcançou o valor 
de 1%. A economia brasileira começou 
a se recuperar em 2017, mas ainda não 

repõe as perdas da atividade econômica 
na crise. 

Em relação às políticas públicas 
educacionais, não podemos de deixar de 
examinar o Financiamento Estudantil – 
FIES, que passou várias reformulações 
importantes neste recorte de tempo 
quanto à taxa de juros, carência para 
o pagamento, prazo para liquidar o 
financiamento, alta de contratos e 
inadimplência de pagamentos.

Para tanto, essa inquietação 
vem ao encontro à linha de pesquisa 
de Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas do curso de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional.

Como objetivo geral para a 
pesquisa visamos analisar o ensino 
superior e o desenvolvimento profissional 
dos egressos do curso de Administração 
de Empresas na cidade de Ribeirão 
Preto/SP, e suas especificidades 
serão tratas a partir de: descrever 
a compatibilidade entre a ocupação 
exercida do egresso de Administração de 
Empresas e sua formação acadêmica; 
identificar o desenvolvimento 
profissional após a conclusão do ensino 
superior; identificar a possível alteração 
salarial, desenvolvimento econômico 
do egresso; categorizar as mudanças 
em suas relações sociais, ou seja, seu 
relacionamento no interior de um grupo 
social com a finalidade de gerar uma 
possibilidade de seu desenvolvimento.

2. Referencial Teórico

Libâneo (1995, p.18) aponta a 
cidadania como vínculo jurídico-político 
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que traz a pertença do indivíduo ao 
Estado e compõe o conjunto de direitos 
fundamentais para os próprios direitos 
se efetivarem. Abrangendo a educação 
como possibilidade de proporcionar a 
construção da cidadania.

Para Secchi (2013), as políticas 
públicas - “public policy” - nos mostra 
o sentido do processo de construção 
e atuação de decisões. As Políticas 
Públicas e as legislações educacionais 
acompanham as variáveis da sociedade, 
a preocupação educacional aborda, 
em outras dimensões, a formação 
profissional e reflete substancialmente 
no desenvolvimento. 

A abordagem multicêntrica, 
abordada pelo autor acima citado, nos 
mostra as atuações dos diversos atores 
protagonistas no estabelecimento das 
políticas públicas, ou seja, a sociedade 
civil pode participar da elaboração das 
agendas públicas. A capacitação científica 
dos egressos e a conscientização para 
participação de desenvolvimento podem 
ser trabalhadas e refletidas ao longo de 
sua formação.

Para Libâneo:

A reorganização do capitalismo 
mundial, para a globalização da 
economia, assim como o discurso 
do neoliberalismo de mercado e 
das mudanças técnico-científicas 
trouxeram novas exigências, 
novas agendas, novas ações 
e novo discurso ao setor 
educacional, sobretudo a partir da 
década de 80. (2006, p. 96).

Para Demo, a função da 
educação é “de ordem política, 
como condição à participação, como 

incubadora da cidadania, como 
processo formativo. Se um país cresce 
sem educação, não se desenvolve sem 
educação. Este efeito qualitativo, que é 
da ordem dos fins na sociedade, perfaz 
o cerne do fenômeno educativo” (DEMO, 
1996, p. 52).

O desenvolvimento possui 
abrangência em várias áreas; 
educacional, profissional, social e estas 
se interligam em contribuir para as 
oportunidades rumo ao desenvolvimento 
econômico.

O autor Amartya Sen 
(2000) apresenta em seus estudos 
o desenvolvimento humano, a 
compreensão que a expansão não 
é unicamente ligada ao crescimento 
econômico, medido apenas pelo Produto 
Interno Bruto (PIB), criando assim o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), 
visto como processo de progressão das 
liberdades reais.

Por vezes o mercado de trabalho 
buscou na educação a contribuição 
para a formação de profissionais para 
um novo estilo de trabalho, no qual a 
sociedade se encontrava, e com isso, 
além das normatizações constitucionais, 
as políticas educacionais foram 
se formando e moldando para dar 
embasamento e possibilidades para a 
obtenção do conhecimento, formação, 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Reportando a matéria educação 
redigida na Constituição Federal em 
vigência abrange a uma forma bem 
mais específica do que as constituições 
passadas. Em 1988 foi disposto um 
capítulo destinado à Educação, da 
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Cultura e do Desporto no qual dispõe 
de forma clara e precisa a relevância da 
qualificação para o trabalho.

Art. 205. A educação, direito 
de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.

No artigo acima a referência ao 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho nos mostra 
o Estado à procura de políticas públicas 
para a educação como alicerce para o 
desenvolvimento do indivíduo como um 
todo.

Trazendo para uma esfera mais 
específica, em 1990 vários foram os 
projetos apresentados para modificação 
das normas educacionais, passando pelo 
Congresso Nacional com os senadores 
Darcy Ribeiro, Maurício Corrêa e Marco 
Maciel, e finalmente depois de um longo 
período de discussões foi aprovado o 
projeto tendo sido sancionado sob a Lei 
n. 9.394/96 no dia 23 de dezembro de 
1996.

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a LDB, é vista aqui 
como um ordenamento jurídico de grande 
impacto nas instituições de ensino e que, 
por isso, as suas informações devem 
ser levadas a educadores e juristas 
que se preocupam com as questões da 
educação.

Seu artigo 36 dispõe:

O currículo do ensino médio será 
composto pela Base Nacional 
Comum Curricular e por itinerários 
formativos, que deverão ser 
organizados por meio da oferta de 
diferentes arranjos curriculares, 
conforme a relevância para o 
contexto local e a possibilidade 
dos sistemas de ensino, a saber: I 
- linguagens e suas tecnologias; II 
- matemática e suas tecnologias; 
III - ciências da natureza e suas 
tecnologias; IV - ciências humanas 
e sociais aplicadas; IV - formação 
técnica e profissional. 

A priori se levanta, no momento, 
nessa pesquisa Yin (2001), Marconi 
e Lakatos (2003), Minayo (2002), Gil 
(2008), Delors (1996), Libâneo (2006), 
Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96, 
Constituição Federal de1988, Sen 
(2000), Demo (1999), Saviani (2011), 
Maurício Tragtenberg (1982), Triviños 
(1987), Martins (2008), Secchi (2013), 
Teixeira (2001), Bardin (2011).

Utilizaremos a pesquisa das 
legislações nacionais voltadas para a 
área da educação como a Constituição 
Federal, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e as políticas 
públicas.

Para Marconi e Lakatos (2003) 
esse tipo de pesquisa apresenta uma 
abordagem da bibliografia publicada, 
com o intuito de colocar os pesquisadores 
em contato com o que será estudado.

Abordaremos também pesquisas 
em obras científicas publicadas em 
artigos científicos, revistas, jornais e sites 
da internet para a formação de conteúdo 
com o objetivo de apresentar uma forma 
exploratória e descritiva.

Por se tratar de um projeto em 
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andamento pretende-se levantar outros 
autores que estudam a temática.

3. Procedimentos Metodológicos

Desta forma, a metodologia 
qualitativa procura enfocar a dimensão 
social como um mundo de significados de 
investigação e linguagem, ou seja, uma 
proximidade entre o sujeito e o objeto. 
Combinado métodos de coleta como 
análise de documentos e questionários, 
podendo a evidência ser quantitativa, 
qualitativa ou ambas.

Minayo “[...] trabalha com 
o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis” (2002, p. 21-22).

3.1 Instrumento de coleta de dados

Os dados para coleta do 
referido estudo se pautará através de 
questionário “instrumento de coleta 
de dados constituído por uma série de 
perguntas, que devem ser respondidas 
por escrito” (MARCONI & LAKATOS, 
2003); utilizando-se de questões de 
múltipla escolha; perguntas fechadas 
que apresentam várias respostas sobre 
o mesmo assunto para uma exploração 
maior do tema e questões abertas que 
permite o participante usar sua própria 
linguagem e emitir opiniões.

Para Gil (2008, p. 140),

Pode-se definir questionário como 
a técnica de investigação composta 
por um conjunto de questões que 
são submetidas a pessoas com 
o propósito de obter informações 
sobre conhecimentos, crenças, 
sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, 
temores, comportamento 
presente ou passado etc.

Far-se-á para o início da pesquisa 
uma nota para o participante contendo 
a apresentação dos pesquisadores, 
natureza da pesquisa bem como a 
importância de suas respostas para a 
contribuição do estudo em andamento. 
O questionário apresenta a estrutura 
em eixos de perguntas: informações 
pessoais, informações profissionais 
e informações acadêmicas buscando 
primeiramente, a aprovação junto ao 
Projeto de Pesquisa pelo Comitê de 
Ética do Centro Universitário de Franca 
– Plataforma Brasil.

3.2 Amostragem/Universo de pesquisa

A pesquisa abrangerá como 
participante os egressos do curso de 
Administração de Empresas com a 
baliza temporal entre 2010 a 2017, na 
cidade de Ribeirão Preto.

Esses participantes 
apresentarão a formação de nível 
superior na modalidade presencial 
da IES privada na mesma localidade 
que será disponibilizada através do 
coordenador do curso juntamente com a 
setor da secretaria acadêmica.

O propósito é abranger 
parte representativa que garantirá os 
resultados com validade.
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De modo geral, as pesquisas 
sociais abrangem um universo 
de elementos tão grande que 
se torna impossível considerá-
los em sua totalidade. Por essa 
razão, nas pesquisas sociais é 
muito frequente trabalhar com 
uma amostra, ou seja, com uma 
pequena parte dos elementos que 
compõem o universo. É o que 
ocorre, sobretudo, nas pesquisas 
designadas como levantamento 
ou experimentos. (GIL, 2008, 
p.108).

3.3 Análise de dados

A análise de dados será 
realizada a partir dos levantamentos 
estatísticos nas pesquisas documentais, 
nos quais poderemos identificar o 
possível desenvolvimento profissional/
social do egresso.

Os dados coletados serão 
analisados no processo de triangulação, 
segundo Martins (2008) que garantirá 
descobertas que contribuirão para a 
pesquisa. 

 
3.4 Aspectos éticos

Seguindo a Resolução número 
466/12 do Ministério da Saúde – 
Conselho Nacional de Saúde sobre 
pesquisas envolvendo seres humanos 
– será considerado o respeito pela 
dignidade humana e pela especial 
proteção devida aos participantes das 
pesquisas científicas. 

Também será dada a 
autonomia do mesmo, reconhecendo 
sua vulnerabilidade, assegurando sua 
vontade de contribuir e permanecer, 
ou não, na pesquisa, por intermédio 

de manifestação expressa, livre e 
esclarecida; ponderação entre riscos 
e benefícios; garantia de que danos 
previsíveis serão evitados.

4. Resultados Parcial/Final

Quanto aos resultados, por se 
tratar de uma pesquisa em andamento, 
até o momento foram realizadas 
pesquisas em artigos científicos, livros, 
sites confiáveis, documentos, legislações 
nacionais voltadas para a área da 
educação, revistas com o objetivo de 
apresentar de uma forma exploratória e 
descritiva a temática do estudo.

Foi pesquisado junto com a 
Instituição de Ensino Superior (IES) os 
egressos no curso de Administração de 
Empresas para que na próxima etapa se 
faça um levantando dos contatos para a 
aplicação dos questionários.

Espera-se ao término da 
pesquisa alcançar os objetivos 
elencados como a compatibilidade 
entre a ocupação exercida do egresso 
de Administração de Empresas e sua 
formação acadêmica; desenvolvimento 
profissional após a conclusão do ensino 
superior; identificar a possível alteração 
salarial, desenvolvimento econômico 
desse egresso; categorizar as mudanças 
em suas relações sociais, ou seja, seu 
relacionamento no interior de um grupo 
social com a finalidade de gerar uma 
possibilidade de seu desenvolvimento.
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5. Considerações Parcial/Final

A intenção desse projeto 
é estabelecer reflexões acerca da 
educação superior, o desenvolvimento 
profissional, econômico, social e pessoal 
do egresso do curso de Administração 
de Empresas devido a sua formação 
específica.

Doravante, com uma 
base levantada sobre o estudo da 
normatização para o ensino superior 
com as legislações educacionais 
específicas, com as políticas públicas 
educacionais e a formação do egresso, 
pretende-se avançar com o estudo no 
intuito de analisar o desenvolvimento 
desse protagonista.

6. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS – ABNT. Rio de Janeiro, 2004.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 
Traduzido por Luís Antero Reto e Augusto 
Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011. 
Tradução de: L’Analyse de Conremt.

BRASIL. Constituição (1998). Brasília: 
Senado Federal, Subsecretaria de Edições 
Técnicas, 2004.

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação- LDB. Brasília, DF, 
1996. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm Acesso 
em: 15/02/2017.

BRASIL. Diretrizes curriculares 
nacionais de administração. Brasília, 
DF: Conselho Nacional de Educação, 
2005.

DELORS, J. (Org.). Um tesouro a 
descobrir – relatório para a UNESCO da 
Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI. UNESCO, 1996. 
Disponível em;< http://unesdoc.unesco.
org/images/0010/001095/109590por.pdf 
>. Acesso em: 01/02/2018.

DEMO, P. A nova LDB: ranços e avanços. 
Campinas/SP: Papirus, 1999.

_______________ . Participação é 
conquista: noções de política social 
participativa. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
1996.

GIL. A. C.. Método e técnicas de pesquisa 
social. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LIBÂNEO, J. C. Educação escolar: 
políticas, estrutura e organização. 3. ed. 
São Paulo: Cortez, 2006.

_______________ . Ideologia e 
Cidadania. São Paulo: Moderna, 1995.

MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma 
estratégia de pesquisa. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. 
Fundamentos de metodologia científica. 
5 ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa 
social: teoria, método e criatividade. 21. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

SAVIANI, D. Educação: do senso Comum 
à Filosofia. 15. ed. Campinas/SP: Autores 
Associados, 2004.

_________________. A nova lei da 
educação: LDB trajetória, limites e 
perspectivas. 12 ed. Campinas, São 
Paulo: Autores Associados, 2011.

__________________. O direito À 
educação e a inversão de sentido da 
política educacional. Revista profissão 
docente. Uberaba, v.11, n.23. Jan/
Jul,2011. Disponível em:< http://www.
revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/
viewFile/197/720. Acesso em: 01/03/2017.

SECCHI, L. Políticas públicas: conceitos, 
esquemas de análise, casos práticos.  2. 
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

SEMESP. A importância da educação 
superior para o mercado de trabalho. 



171

CALSANI, Juliana Rissi da Silveira; OLIVEIRA, Paulo de Tarso. O ensino superior e o desenvolvi-
mento profissional: um estudo das atuações dos egressos do curso de Administração de 
Empresas na cidade de Ribeirão Preto/SP. In: Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 10º. Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2018. 163-171p.; 202p.

Disponível em: www.semesp.org.br/site/
noticias/ensino-superior-mercado-de-
trabalho. Acesso em 08/10/2017.

SEN, A. Desenvolvimento como 
liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000.

TEIXEIRA, P. M. M.; VALE, J. M. F. do. 
Ensino de Biologia e cidadania: problemas 
que envolvem a prática pedagógica de 
educadores. In: NARDI, Roberto (org.). 
Educação em Ciências: da pesquisa à 
prática docente. São Paulo: Escrituras, 
2001. 

TRAGTENBERG, M. Sobre educação, 
política e sindicalismo. São Paulo: 
Cortez, 1982. 

TRIVIÑOS, A. N. S. – Introdução à 
pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1987.

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento 
e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001.



172

ROCHA, LINIKER F.; RIBEIRO, DANIELA D. F. A GUINADA À ESQUERDA NA AMÉRICA DO SUL: 
o rechaço às políticas neoliberais e a perspectiva de desenvolvimento na Bolívia de Evo Morales. In: 
Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 6º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2014. 172-179p.; 202p.

 A GUINADA À ESQUERDA NA AMÉRICA DO SUL: o rechaço 
às políticas neoliberais e a perspectiva de desenvolvimento na 

Bolívia de Evo Morales

Liniker Fernandes Rocha

Daniela de Figueiredo Ribeiro

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas Públicas
Área de Concentração: “Desenvolvimento Regional”

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Com este projeto se pretende compreender a 
efetivação de mecanismos de desenvolvimento 
na Bolívia a partir do governo de Evo Morales 
e do MAS (Movimento ao Socialismo) iniciado 
em 2006, após o rechaço popular às políticas 
neo-liberais implementas durante as duas 
últimas décadas. 
Palavras-Chave: Governo Evo Morales; 
Desenvolvimento social; América Latina; 
neoliberalismo.

após graves crises econômicas, políticas 
e institucionais iniciadas nos anos 
anteriores, Nestor Kirchner é eleito pelo 
partido Justicialista. No Equador, frente à 
enorme instabilidade política que acaba 
por levar à renúncia o presidente Jamil 
Muhuad em 2000, seguida pela eleição 
do coronel Lúcio Gutierrez em 2002, cujo 
mandato é interrompido pelo parlamento 
em 2005, verte-se a vitória de Rafael Co-
rrea em 2006, que havia sido ministro da 
Economia após a deposição de Gutierrez. 
Em meados de 2005, em meio a um 
gravíssimo contexto de conflitos e crises 
institucionais e econômicas, como ator 
principal do Movimiento al Socialismo 
(MAS), e fortemente ancorado na crítica 
ao modelo liberalizante promovido pelos 

Abstract
This project intends to understand the imple-
mentation of mechanisms of development in 
Bolivia from the government of Evo Morales 
and MAS (Movement to Socialism) initiated in 
2006, after the popular rejection of neo-liberal 
policies implemented during the last two dec-
ades.
Keywords: Evo Morales government; Social 
development; Latin Americana; neoliberalism.

1. Introdução

No início do século XXI pareceu 
se instaurar um novo ciclo político no 
subcontinente latino-americano, com 
a emergência de governos com nítido 
caráter de esquerda ou centro-esquerda. 
Na Venezuela há a ascensão ao poder 
do Polo Patriótico, coligação organizada 
ao redor do recém-criado Movimiento 
Quinta República e capitaneada por 
Hugo Chávez nas eleições presidenciais 
e da Constituinte realizadas nos meses 
finais de 1998 e 1999. Dos pleitos 
eleitorais de 2002 no Brasil, o grande 
vencedor ao cargo máximo do executivo 
é Luiz Inácio Lula da Silva, a frente do 
Partido dos Trabalhadores. Em 2003, 
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governos anteriores, assim como figura 
central na representação dos interesses 
dos povos originários e camponeses, 
Morales é eleito presidente boliviano. 
Para completar o quadro, Michelle 
Bachelet do Partido Socialista Chileno 
é a candidata mais votada nas eleições 
presidenciais de 2006 e Tabaré Vasquez 
é o grande vitorioso no Uruguai em 2004, 
seguido pelo correligionário e figura de 
grande destaque na América Latina José 
(Pepe) Mujica em 2010, eleitos pelo 
Frente Ampla. 

Se são indubitáveis as distinções 
de trajetórias dos novos mandatários 
eleitos, os contextos e realidades dos 
quais emergem, as forças e movimentos 
políticos que lhes servem de base e 
sustentação, e por conseguinte os 
projetos e planos norteadores, parecem 
alinhados, no entanto, ainda que com 
várias ressalvas, em alguns aspectos. 
A revalorização do protagonismo Estatal 
em face dos mercados, cujo objetivo 
parece repousar na recuperação das 
capacidades de gestão em âmbito 
interno, por vezes aliadas a promoção 
de políticas que visam combater a 
iniquidade social; a busca de afirmação 
regional no espaço sulamericano e 
a maior autonomia em relação aos 
Estados Unidos, são exemplos de 
políticas que parecem transcender, no 
cenário espacial e temporal elencados, 
a categoria exclusiva de um ou outro 
Estadonação.  (AYERBE, 2008; 
SAAVENDRA, ÁLVAREZ E CLAURE, 
2014). Ainda de acordo com Saavendra, 
Álvarez e Claure (2014), o novo contex-
to latino-americano, denominado pelos 

autores de neonacionalista, representa a 
crítica e o rechaço cidadão ao paradigma 
do “Consenso de Washington” e a 
alocação prioritária de políticas sociais 
e da luta contra a pobreza. Segundo 
Carvalho (2008) as circunstâncias em 
que surgiram e evoluíram os governos 
de esquerda na América Latina são 
marcadas por três processos decisivos, 
dois dos quais nos interessam aqui 
sobre-maneira: 1) A frustração com as 
políticas neoliberais implementadas 
desde os anos 90, com poucos benefícios 
para a maioria da população e marcada 
por baixos e instáveis crescimentos 
econômicos na maior parte dos países. 
2) O sentimento de unidade dos países 
da região, propiciada pelas frustrações 
com a atuação desinteressada ou hostil 
de organismos internacionais, como 
o FMI e dos países ricos em meio ao 
contexto de crises e instabilidade dos 
fluxos de capitais. 

Tendo em vista o novo contexto 
político e social existente na América 
Latina a partir dos anos 2000, sobretudo 
levando-se em conta os novos 
modelos ideológicos e de governança, 
precipuamente marcados pelo 
rechaço aos modelos neoliberais (sem 
obviamente olvidar das brutais distinções 
entre os países, seja em âmbito de con-
cepções, seja nas suas diversidades 
econômicas, sociais e culturais etc.), 
pensamos ser de grande estima a 
indagação acerca da potencialidade 
de gestão de um processo efetivo de 
desenvolvimento durante esse período. 
Em outras palavras, em certa medida 
tendo ascendido ao poder promovendo-
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se críticas ou rebatendo os modelos 
de gestão anteriores, os governos de 
esquerda e centro-esquerda que emergi-
ram foram capazes de promover um 
efetivo processo de desenvolvimento? 
Ainda que de maneira original nosso 
objetivo de análise fosse a América do 
Sul e a nova diretriz política enquanto 
promotora ou não de um efetivo processo 
de desenvolvimento, a cada momento 
nos pareceu se afastar permanentemente 
de qualquer pretensão científica um 
trabalho cuja orientação se baseasse 
numa análise de escopo tão elevado. 
Tivemos assim que nos limitar, em ou-
tros termos, foi necessário eleger algum 
país ou um conjunto limitado deles para 
operacionalizar nossa investida, sem 
o qual correríamos o risco permanente 
de fugir de uma análise minimamente 
rigorosa, ainda que a nosso contragosto. 
E assim fizemos. Escolhemos a Bolívia 
e o governo Morales como objeto de 
estudo. Por quê? O motivo se relaciona 
às observações iniciais de êxito nesse 
processo. Nos pareceu se desvelar um 
processo de desenvolvimento substan-
cialmente interessante neste país 
tão pouco discutido e sequer citado 
seja na academia ou nos grandes 
meios de comunicação. Processo 
de desenvolvimento que parece não 
se resumir aos aspectos meramente 
econômicos tradicionais, mas que 
se correlaciona a uma lógica de 
constituição de direitos e cidadania 
mais ampla. O segundo motivo que 
nos leva a promover esse trabalho é 
exatamente a limitadíssima discussão 
desenvolvida por esses grandes veícu-

los de comunicação, ao nosso ver 
parca e indubitavelmente intencional. 
Acreditamos que se constitui como ponto 
chave para a manutenção de privilégios, 
interesses e a permanência de um projeto 
de país excludente e perversamente 
injusto a disseminação hodierna das 
fracassadas ou possíveis fracassadas 
experiências de governos de orientação 
população ou que visem transformações 
social de relativa envergadura. Assim 
é que se ouve em doses quase diárias 
as crises de toda sorte que acometem 
ou que parecem acometer a população 
venezuelana, mas raríssimas vezes 
se se manifesta algo sobre Uruguai, 
Chile, Bolívia, Equador etc., ou outros 
países da região, ao menos de maneira 
excepcional. Da mesma maneira as 
críticas ao governo de centro-esquerda 
que permaneceu no poder no Brasil 
desde 2002 até meados de 2017 se 
desenrolaram permanentemente, sem 
qualquer discussão ou exposição a 
respeito de possíveis êxitos sociais 
e econômicos, que se restringiram 
em grande medida à academia ou ao 
reconhecimento estrangeiro. Destarte, 
a partir do que foi exposto chegamos 
aos nossos objetivos gerais e aos 
es-pecíficos: 1) No que se refere ao 
objetivo específico, avaliar o possível 
processo de desenvolvimento gestado 
pelo governo Morales e de seu partido, o 
MAS, a partir de 2006 até anos recentes. 
Nosso conceito de desenvolvimento é 
um conceito que se relaciona sobretudo 
ao incremento da qualidade de vida, 
do bem-estar e da cidadania, em 
detrimento de uma concepção profun-
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damente relacionada às modificações 
estruturais e incrementos econômicos. 
Obviamente que o conceito de 
desenvolvimento serviu a explicações 
profundamente variadas e foi utilizado 
em larga escala tanto por economistas, 
numa lógica profundamente alinhada à 
produtividade, às mudanças estruturais 
na economia, ao crescimento do PIB 
per capita, à industrialização etc.,  quan-
to atualmente é capaz de abarcar uma 
série de conceitos que se relacionam 
de maneira tenaz a direitos muito mais 
amplos, como o potencial de participar 
de eleições, usufruir de direitos civis, 
liberdade de expressão, desfrutar de 
direitos sociais e direito ao bem-estar. 
Nos aproximamos mais da expressão 
de desenvolvimento relacionado a esse 
segundo campo; ainda que de acordo 
com Sen (2000), em nenhum momento 
se nega a necessidade de aumento 
da produtividade, do crescimento ou 
de objetivos relacionados ao aumento 
da quantidade de bens e serviços à 
disposição da coletividade. Porém, 
para além desses critérios meramente 
economicistas, há que se pensar em 
questões relacionadas à distribuição 
mais equitativa dessas mesmas 
benesses, em como os vários grupos 
ou classes sociais usufruem dos frutos 
da produção social, ou mesmo direitos 
que não estão relacionados apenas ao 
aumento da produtividade, como direito 
ao voto, à liberdade de expressão, ao 
usufruto de uma educação libertadora 
etc. Em síntese, vemos a riqueza e 
o crescimento como um meio para a 
promoção do desenvolvimento, e não 

um fim em si mesmo.
 2) Como objetivos gerais, 

intentaremos efetivar uma discussão 
sobre as políticas neoliberais, um breve 
apanhado histórico, suas raízes e as 
consequências dessas políticas em 
âmbito mundial e na América Latina. Se 
procurará efetivar a discussão a partir 
de economistas e cientistas sociais com 
amplo legado científico e consolidados no 
campo acadêmico nacional e internacio-
nal; alguns dos quais agraciados com 
o prêmio Nobel e altamente influentes 
na discussão e promoção de políticas 
públicas e econômicas, inclusive 
com sólido histórico de trabalho em 
instituições multilaterais. A lista compõe-
se de pensadores como Amartya Sen, 
Thomas Piketty, Josef Sti-glitz, Ha-Joon 
Chang, David Harvey, Ronal-do Fianni, 
entre outros. 

2. Referencial Teórico

Os principais referenciais 
teóricos que utilizaremos para 
desenvolvimento do debate em torno da 
temática neoliberal serão autores com 
ampla bagagem e profunda consolidação 
acadêmica internacional, não apenas 
em alguns dos mais prestigiados cen-
tros científicos do mundo, como figuras 
chave em instituições internacionais e 
participantes de governos nacionais. 
Desses, dois deles ainda agraciados 
com o prêmio Nobel por seus trabalhos 
em economia. Entre os elementos de 
destaque, vale ressaltar Josef Stiglitz 
(2010), Amartya Sen (2010), Thomas 
Pikkety (2014), Ha-Joon Chang (2004), 
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David Harvey (2008), Ronaldo Fiani 
(2011) e Eric Hobsbawn (1995). Serão 
utilizados aqui também um amplo leque 
de autores que lidaram com questões 
específicas acerca da introjeção das 
políticas neoliberais na América Latina 
e de todo o contexto político, social e 
econômica que se erige a partir dos 
anos 2000 na região e especificamente 
na Bolívia. Entre os de maior valia para 
o trabalho, estão:  SAAVE-DRA, G. F.; 
ÁLVAREZ, G. C.; CLAURE, M.T.Z. (2014); 
AYERBE (2008; 2011); GIL (2008); 
CUNHA FILHO (2014); MAYORGA 
(2017); MONASTERIOS (2015); REIS 
(2013), CEPPI (2016); CARLOS (2008) 
e MORALES (2009). Entre esse conjunto 
de autores se destacam cientistas sociais, 
economistas e internacionalistas. 

3. Procedimentos Metodológicos

Utilizando a distinção 
estabelecida por Lakatos e Marconi 
(1992, 2003) entre método e métodos, 
ou métodos de abordagem e métodos 
de procedimento, os primeiros itens 
representando as operações lógicas e 
mentais mais abstratas e sua relação 
com a realidade e os segundos os 
procedimentos mais próximos das 
“etapas concretas da investigação”, 
propõe-se: 1) No que se refere a 
ideia de método ou metodologia de 
abordagem, seguiremos as propostas 
estabelecidas por Karl Popper, numa 
relação hipotético-dedutiva, pois estas 
estabelecem a presença constante de 
lacunas e problemas no conhecimento 
e nas expectativas humanas; problemas 

e lacunas que poderiam ser superadas 
através da construção de explicações, 
hipóteses, teorias, soluções e 
conjecturas e na eliminação de erros, 
mediante um processo de verificação 
e “testagem”. As teorias e hipóteses 
pode-riam ser somente “corroboradas”, 
mas nunca validadas, pois esse nível de 
conhecimento dependeria de todos os 
casos positivos de verificação, seja do 
presente, passado e futuro, constituindo, 
portanto, uma utopia. 2) Do ponto de 
vista da metodologia procedimental, 
intentarse-á desenvolver algo mais 
próximo de um estudo de caso boliviano,  
analisando as relações, a possibilidade 
e a responsabilidade que as políticas 
do governo MAS iniciado em 2006 
possuíram sobre os prováveis bons 
índices econômicos e sociais verificados 
no período e se de fato houve um 
processo de expansão de liberdades 
ou superação de privações formas 
de privação de liberdades, em outros 
termos, se houve um efetivo processo de 
desenvolvimento nos termos de Amartya 
Sen, sobretudo na sua conceitualização 
de formas de liberdades instrumentais. 
Além da utilização de algo mais próxi-
mo de um estudo de caso, também será 
levado em conta a utilização do método 
estatístico, no sentido de que se fará uso 
de dados estatísticos, tabelas, gráficos 
e conteúdos numéricos e quantitativos 
para a avaliação de nosso objetivo 
central. 3) No que se refere às técnicas 
de pesquisa, a parte mais pragmática 
do processo da análise científica, 
vamos nos restringir à documentação 
indireta, isto é, vamos nos restringir a 
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uma análise teóricas das fontes. Não se 
intentará aqui uma pesquisa etnográfica 
ou se promoverá entrevistas com atores 
ou segmentos da sociedade boliviana. 
Faremos uso fontes primárias (docu-
mentais) e secundárias (bibliográficas). 
As primárias serão sobretudo o conjunto 
de dados fornecidos por organismos e 
instituições internacionais, tais como 
a CEPAL (Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe) e Banco 
Mundial, além de possíveis instituições 
nacionais bolivianas, caso se verifique 
confiabilidade nos dados e no volume e 
essencialidade dos mesmos. Em relação 
às fontes secundárias, se fará uso de 
vários artigos científicos, livros e obras 
que tratam da temática requerida e do 
governo Morales.

4. Resultados Parcial/Final

A partir das leituras realizadas 
julgamos relevante estabelecer dois 
pontos em relação aos resultados 
finais. Em primeiro lugar, intentaremos 
desenvolver uma discussão fazendo 
uso de profícua base teórica, formada 
precipuamente por economistas e 
cientistas sociais que vem criticando com 
contundência e vigor empírico o Estado 
e o conjunto de práticas neoliberais, 
sobretudo após a crise financeiro-
econômica de 2008 e das malogradas 
experiências na capacidade de gestar 
amplos processos de bem-estar social (e 
até mesmo econômico) nos países que 
experimentaram a doutrina de choque a 
partir  dos anos 1980/1990.  Esse conjunto 
de análises críticas tem se delineado 

tomando por base elementos distintos 
e por vezes ricamente complementares. 
Desde a disjunção entre teoria e 
prática neoliberal, ou seja, o caráter 
altamente desvirtuador das práticas 
em relação aos seu conjunto teórico, o 
que evidenciaria a natureza não apenas 
científico/acadêmico desta corrente, mas 
principalmente seu poder de representar 
elites e grupos dominantes muito mais 
preocupados em se consolidar enquanto 
classe e em extrair reconfortantes 
somas de lucros e maisvalia do que 
efetivamente a implementação coerente 
desses modelos (HARVEY, 2008); 
passando por análises cujo enfoque 
estrutural é o aumento brutal dos 
níveis de desigualdade de renda e acu-
mulação de riquezas pelos estratos 
mais elevados da sociedade (PIKETTY, 
2014) ou por análises que tomam por 
base a incoerência discursiva e teórica 
neoliberais em relação a história prática 
das políticas econômicas adotadas 
pelos países centrais no seu processo 
de desenvolvimento e consolidação 
econômico-industrial ao longo do século 
XIX e em alguns casos do século XX 
(Ha-Joon Chang, 2004) até por análises 
cujos elementos centrais parecem 
estão relacionados à instabilidade 
econômica crônica vislumbrada após 
as desregulamentações excessivas 
adotadas nas últimas décadas e que 
acabaram por desembocar na maior 
crise econômico-financeira pós-1929 
(Stiglitz, 2010). Destarte, como conclusão 
inicial, concebemos o potencial de 
discutir proficuamente e promover uma 
limitada compilação de argumentos 
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teóricos, práticos e históricos críticos em 
relação à narrativa neoliberal adotada 
e consolidada nas últimas décadas no 
mundo. Para isso se fez uso de autores 
amplamente consolidados na academia 
em âmbito nacional e internacional, 
inclusive com notáveis participações em 
instituições multilaterais, tais como FMI, 
Banco Mundial, universidades centrais e 
governos nacionais, tais como Amartya 
Sen, Ha-Joon Chang, Josef Stiglitz, 
Thomas Piketty, David Harvey, entre 
outros. 

Como ponto secundário, 
acreditamos ser possível creditar aos 
governos Morales a cristalização efetiva 
de um processo de desenvolvimento, 
levando em conta, principalmente, a 
conceitualização de desenvolvimento 
como liberdade de Amartya Sen (2010). É 
inegável uma série de percalços, lacunas 
e dificuldades em relação à continuidade 
desse processo, assim como a métrica 
necessária para avaliá-lo, mas parecenos 
que toda a base teórica específica ana-
lisada sobre o tema nos faz corroborar 
a hipótese de um processo consistente 
e empiricamente validado nesse sentido.

5. Considerações Parcial/Final

Ainda que nossos principais 
tópicos, autores e resultados prévios 
foram apresentados, vale a pena 
ressaltar a incompletude e necessidade 
de aprimoramento permanente do 
trabalho. Qualquer tentativa de esgotar 
ou ao menos se aproximar da absoluta 
apreensão de um tema tão complexo per-
manecerá muito aquém do necessário. 

Além disso, sabemos das dificuldades 
de se avaliar e estudar um processo 
ainda em curso, que além da volatilidade 
e possibilidade de transformações 
permanentes nos apresenta uma 
complexidade histórica, social, política 
e cultural quase sem paralelo. A par das 
dificuldades, intentaremos levar a cabo 
nosso objetivo e desvelar processos e 
elementos nem sempre evidenciados 
pelos principais veículos de comunicação 
e pouco discutido também na academia.
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HI-PERTENSÃO ARTERIAL: UM ESTUDO EM FRANCA-SP.
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Resumo
Atualmente existe um empenho e busca 
constante para melhoria da qualidade de vida. 
A saúde é uma condição necessária para atingir 
este objetivo, sendo o controle da hipertensão 
arterial fundamental para tal.
Uma boa qualidade de vida está associada 
a desenvolvimento regional e social. Este 
trabalho pesquisou o controle da hipertensão 
arterial em uma população de Franca.
Palavras-Chave: qualidade de vida, 
desenvolvimento regional, hipertensão arterial, 
desenvolvimento local.

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 
DE PESQUISA

O ser humano vem evoluindo 
há milhares de anos, através de sua 
convivência com o meio ambiente. 
Inicialmente o meio ambiente estipulava 
onde a sociedade humana deveria se 
alojar para poder sobreviver e buscar 
sua subsistência. Neste período o meio 
impunha-se sobre a capacidade de busca 
de alimento e abrigo necessários para a 
perpetuação da população humana no 
planeta. 

Com o transcorrer do tempo o 
homem foi capaz de entender e controlar 
certos fenômenos, como o domínio 

Abstract
Currently there is a commitment and constant 
search for improvement of the quality of life. 
Health is a necessary condition to achieve this 
goal, and the control of arterial hypertension is 
fundamental for this.
A good quality of life is associated with regional 
and social development. This work investigated 
the control of hypertension in a population of 
Franca.
Keywords: quality of life, regional 
development, arterial hypertension, local 
development.

1. Introdução

Com o avanço da tecnologia 
a expectativa de vida tem aumentado 
consideravelmente e levado a uma busca 
por uma melhor qualidade de vida.

Devido ao aumento da 
longevidade as doenças crônico 
degenerativas também tiveram um 
aumento expressivo. A hipertensão 
arterial sistêmica está dentro desse 
grupo de doenças sendo uma das com 
maior prevalência.  O não controle da 
pressão arterial leva a uma diminuição da 
qualidade de vida e consequentemente 
a uma diminuição do desenvolvimento 
social e local.
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do fogo, que o ajudaram a consolidar 
formas de defesa, preparo do alimento, 
manutenção da temperatura e iluminação 
noturna.

Outra grande conquista foi 
o desenvolvimento da agricultura, 
através da observação da germinação 
de sementes próximas às áreas de 
abrigo, onde eram descartados os 
restos de frutas e vegetais colhidos 
para consumo. Este foi um grande salto 
na cultura da humanidade, pois a partir 
do controle agrícola as populações 
humanas deixaram de ser nômades 
e se estabeleceram em determinadas 
áreas, passando também a dominar a 
criação de animais em cativeiro para sua 
subsistência. 

Para (PIANTINO apud ABIKO, 
1995, p.5), “É a partir dessa transição de 
modo de vida do homem, que há uma 
‘viragem’ significativa e essencial no 
desenvolvimento social e econômico do 
homem, e na evolução do mesmo quanto 
a constituição de locais específicos para 
troca, surgindo assim, além das divisões 
sociais, as cidades.”

Com o início do processo de 
industrialização ocorrido na Europa, 
no século XVIII, houve uma intensa 
migração do homem do campo para a 
cidade. Este fluxo migratório intenso 
levou a uma aglomeração de pessoas 
nas cidades e a um êxodo rural (RIOUX, 
1975). Este crescimento intenso da 
população urbana levou ao aparecimento 
de problemas sociais e de saúde pública. 

No Brasil, o processo de 
industrialização iniciou tardiamente 
se comparado à Europa, com 

aproximadamente 150 anos de atraso 
(BRUM apud POUSA, 2014, p. 19). 
Devido ao crescimento da população 
nas cidades houve aumento da demanda 
interna, que proporcionou aumento da 
oferta de empregos. Isto levou a um 
aumento da migração da população rural 
para as cidades aumentando a taxa de 
urbanização (BRAGA FILHO, 2000). No 
entanto devido à falta de investimentos 
em programas sociais, este crescimento, 
afeta diretamente a qualidade de vida 
das pessoas, sobretudo daquelas de 
baixa renda, que dependem desses 
recursos, principalmente em relação a 
saúde pública, moradia e segurança.

O resultado dessas mudanças 
resultou no surgimento das favelas, 
aumento do desemprego, criminalidade 
entre outros. Houve também um 
aumento dos problemas de saúde física 
e psicológica causados nas pessoas que 
vivem numa rotina de vida acelerada, 
decorrente da velocidade da informação, 
advinda do avanço tecnológico 
(RATTNER apud POUSA, 2014, p.20). 

Diante de tantas mudanças a 
melhoria da qualidade de vida, passou 
a ocupar importante atenção no debate 
acadêmico e agenda dos governos.

Na literatura atual há um 
consenso que qualidade de vida é uma 
área de conhecimento em processo de 
definição.

Segundo MYNAIO et al. (2000, 
p.10), qualidade vida é o entendimento 
sobre satisfação na vida amorosa, 
familiar, social, ambiental e existencial. 
De acordo com (ALMEIDA et al. apud 
BARBOSA, 1998, P.20), não existe um 



182

JÚNIOR, WILSON C.; PIRES, DANIEL F. Qualidade de vida e qualidade de vida e controle da 
hipertensão arterial: um estudo em Franca-SP. In: Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 6º. Seminários 
de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2014. 180-202p.; 202p.

indicadores únicos sobre qualidade de 
vida, mas sim um conjunto que una as 
esferas objetivas(sociais) e subjetivas, a 
partir da percepção dos sujeitos.

Segundo (ALMEIDA et al. Apud 
VILARTA e GONÇALVES 2012, p.20), 
a esfera objetiva trata das condições 
materiais como a posição do indivíduo 
na vida e as relações estabelecidas 
nessa sociedade e as subjetivas das 
condições físicas, emocionais e sócias 
relacionadas aos aspectos temporais, 
culturais e sociais como são percebidas 
pelo indivíduo. 

O Direito ao desenvolvimento 
é uma forma de proporcionar o acesso 
`a dignidade do ser humano a partir do 
trabalho e destacar que o Estado deve 
agir junto com a sociedade, a fim de 
banir restrições de liberdade de atuação 
e acesso aos meios de produção. 

Para fomentar o desenvolvimento 
é necessário uma ação conjunta entre o 
Estado e o ser humano. Não há como 
conseguir desenvolvimento sem essa 
reciprocidade.

O desenvolvimento requer 
o crescimento dos conhecimentos, 
habilidades e competências das 
pessoas, o que tem sido conceituado 
como ¨capital humano¨. Quanto maior o 
capital humano mais conhecimento. Em 
sendo assim investir em capital humano 
significa investir principalmente em 
educação. No entanto, investir somente 
em educação não é o suficiente para 
aumentar o capital humano, sendo 
também necessário investir em fatores 
relacionados à qualidade de vida 
como saúde, alimentação, habitação, 

saneamento, transporte, segurança, 
etc., sem os quais a educação, somente, 
não consegue atingir seus objetivos.

Nas últimas décadas devido as 
possibilidades de maior intervenção sobre 
o meio ambiente, reduzindo as doenças 
infectocontagiosas e aumentando as 
doenças crônico degenerativas, bem 
como o avanço tecnológico na área da 
saúde, tem proporcionado uma maior 
expectativa de vida e um aumento das 
doenças crônico degenerativas.

Segundo (MARTINS et al., 1996, 
p. 6), doença crônica é toda alteração 
patológica, irreversível, permanente, 
que necessita de treinamento especial 
para reabilitação e previsão de um longo 
período de supervisão, observação e 
cuidados.

As autoras dizem que as doenças 
crônicas degenerativas relacionam-se às 
condições de vida, trabalho e consumo 
da população e que diante deste cenário, 
um número cada vez cada vez maior de 
indivíduos com este perfil de patologias 
tendem a fazer parte da clientela dos 
serviços de saúde.

Fizeram um estudo, no 
ambulatório de clínica medica, em dois 
hospitais governamentais de ensino da 
cidade de São Paulo. Foram avaliados 
71 pacientes de ambos os sexos com 
idade 13 e 79 anos. Foram incluídos no 
estudo, as pessoas que atenderam os 
seguintes requisitos:

• apresentar doença crônica 
de qualquer natureza;

• contactar verbalmente;
• manifestar interesse em 
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participar do estudo; 
• estar presente nos 

ambulatórios nos dias úteis 
da semana, das 14 às 18hs.

O estudo obteve os seguintes 
resultados:

Para as pessoas com doença 
crônica incluída no presente estudo, 
o significado de qualidade de vida 
abrangeu, prioritariamente, os seguintes 
aspectos: bem-estar material (40,9%), 
bem-estar físico (23,9%), bem-estar 
emocional (11,2%), recreação e lazer 
(6,4%), o relacionamento familiar e social 
(5,8%), o desenvolvimento pessoal 
(4,8%), higiene pessoal e ambiental 
(2,7%), segurança, sorte, independência 
(2,7%), bem-estar espiritual (1,6%)

A maioria das pessoas 
entrevistadas (67,6%), referiu que a 
doença crônica alterou sua capacidade 
física, sobretudo com relação à limitação 
para andar, no trabalho/estudo/
atividades de lar, 64,8% a interferência 
foi no sentido de uma limitação destas 
atividades e da necessidade de parar de 
trabalhar devido a presença de diferentes 
sinais e sintomas; 53,5% interferências 
na auto-estima, relacionando-a com 
alteração do estado emocional. As 
áreas menos comprometidas pela 
doença crônica foram independência e 
autocuidado (35,2%), relacionando-se 
à necessidade de auxílio no cuidado 
corporal, à necessidade de companhia 
para sair e à restrição e modificação 
de hábitos alimentares; relacionamento 
familiar e social (32,4%), devido a 
desentendimentos com familiares 

e amigos por alterações do humor, 
impaciência e desequilíbrio emocional; 
recreação e lazer (29,6%), no sentido de 
tê-los abandonado, alegando problemas 
físicos, emocionais e ambientais.

Também observarão que a 
percepção de qualidade de vida está 
fortemente determinada por fatores 
de ordem sócio econômica devido a 
doença crônica interromper ou dificultar 
a inserção no processo produtivo e 
consequentemente diminuir o acesso 
aos bens de consumo. Essa pessoas 
também passam a experimentar 
diferentes comportamentos e 
sentimentos decorrentes de alterações 
na capacidade física, na auto estima, na 
imagem corporal e na realização de uma 
série de atividades da vida diária.

A Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) é um dos principais fatores de 
risco cardiovascular e de alta prevalência 
na maioria dos países. Estudos mostram 
o efeito negativo da HAS na qualidade 
de vida relacionada à saúde.

Carvalho et al, 2012 avaliaram 
333 pacientes de ambos os sexos, 
maiores que 18 anos, divididos em 
Grupo Estudo, composto por 246 
pacientes hipertensos sob tratamen-
to em serviço multiprofissional e Grupo 
Controle, formado por 87 indivíduos da 
comunidade, comparando a qualidade 
de vida desses dois grupos. O autor 
obteve como resultado que os grupos 
foram homogêneos em relação à idade, 
ao sexo, à etnia, à escolaridade e ao 
estado civil, sendo constatado que os 
indivíduos normotensos apresentaram 
melhor qualidade de vida relacionada à 
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saúde quando foram comparados aos 
hipertensos e concluiu que a hipertensão 
arterial, embora considerada entidade 
clínica, na maioria das vezes, silenciosa, 
interfere negativamente na qualidade 
de vida de seus portadores. (Arq Bras 
Cardiol. 2013;100(2):164-174).

Souza et al, 2015 publicou uma 
revisão sistemática com metánalise 
sobre qualidade vida e adesão ao 
tratamento em hipertensão. O objetivo 
foi verificar os efeitos do tratamento 
anti-hipertensivo (farmacológico e não 
farmacológico) na qualidade de vida 
relacionada à saúde de pessoas com 
hipertensão artéria. Chegaram aos 
resultados que a sumarização do efeito 
mostrou incremento de 2,45 pontos na 
média (IC95% 1,02–3,87; p < 0,0008) 
da qualidade de vida em pessoas com 
adesão ao tratamento não farmacológico 
para hipertensão arterial. A adesão 
ao tratamento farmacológico indicou 
aumento de 9,24 pontos na média (IC95% 
8,16–10,33; p < 0,00001) da qualidade 
de vida em pessoas com hipertensão 
arterial, concluindo que o tratamento 
não-farmacológico melhora a qualidade 
de vida global e o domínio físico de 
pessoas com hipertensão arterial e a 
adesão ao tratamento farmacológico 
impacta positivamente nos domínios 
mental, físico e escore total da qualidade 
de vida.

A análise de desenvolvimento 
regional de determinado local pode ser 
realizada por diversos indicadores: nível 
de alfabetização, taxa de crianças na 
escola, renda percapita, taxa de emprego 
e índice de homicídios entre outros. 

Há que se destacar, no entanto, os 
indicadores e parâmetros relacionados a 
saúde da população, os quais também 
são capazes de refletir o desenvol-
vimento regional de determinado local 
de maneira fidedigna. Dentre os vários 
indicadores utilizados no âmbito da 
saúde, o gerenciamento de doenças 
crônicas é um grave problema enfrentado 
pelas equipes gestoras da saúde. Neste 
contexto, a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) assume relevância, não somente 
pela elevada prevalência na população, 
mas principalmente pela relação com as 
doenças cardiovasculares e o impacto 
na morbimortalidade e qualidade de vida 
promovendo desenvolvimento social.

No âmbito da cidade de Franca 
e região, são escassos os dados clínicos 
e epidemiológicos sobre a prevalência 
e controle da HAS. Isto pode se 
tornar um potente alvo de intervenção 
interdisciplinar, podendo contribuir de 
modo inegável para reduzir o drástico 
impacto da HAS na morbimortalidade 
das doenças cardiovasculares em 
nossa região. A MAPA é uma ferramenta 
diagnóstica dotada de prolongado 
período de monitorização da PA em 
relação aos métodos convencionais, 
permitindo assim a criação de um cenário 
ideal para a avaliação diagnóstica dos 
pacientes HAS e determinação a real 
taxa de controle pressórico nos mes-
mos.

Tendo em vista essas 
perspectivas, a absoluta falta de 
evidências sobre o diagnóstico e controle 
pressórico da população de Franca e 
região, foi planejado esse estudo.
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OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo deste trabalho é 
descrever o comportamento da PA em 
pacientes submetidos à MAPA e sua 
correlação com as variáveis clínicas, 
como idade, sexo, peso, altura, IMC e 
tabagismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, 
pretende-se:

• Descrever a taxa de HAS pela 
MAPA e suas classificações 
em normotensão, 
hipertensão verdadeira, 
hipertensão mascarada e do 
avental branco;

• Descrever a taxa de HAS 
controlada pela MAPA nos 
pacientes HAS;

• Avaliação do impacto na 
população local dos novos 
critérios diagnósticos da 
Hipertensão MAPA segundo 
a VI Diretriz Brasileira de 
MAPA;

• Avaliar influência do uso 
de medicamentos anti-
hipertensivos nos resultados 
do MAPA;

• Correlação de sintomas 
clínicos com alterações 
pressóricas;

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A análise de desenvolvimento 
regional de determinado local pode ser 

realizada por diversos indicadores: nível 
de alfabetização, taxa de crianças na 
escola, renda percapita, taxa de emprego 
e índice de homicídios entre outros. 
Há que se destacar, no entanto, os 
indicadores e parâmetros relacionados a 
saúde da população, os quais também 
são capazes de refletir o desenvol-
vimento regional de determinado local 
de maneira fidedigna. Dentre os vários 
indicadores utilizados no âmbito da 
saúde, o gerenciamento de doenças 
crônicas é um grave problema enfrentado 
pelas equipes gestoras da saúde. Neste 
contexto, a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) assume relevância, não somente 
pela elevada prevalência na população, 
mas principalmente pela relação com as 
doenças cardiovasculares e o impacto 
na morbimortalidade e qualidade de vida 
promovendo desenvolvimento social.

No âmbito da cidade de Franca 
e região, são escassos os dados clínicos 
e epidemiológicos sobre a prevalência 
e controle da HAS. Isto pode se 
tornar um potente alvo de intervenção 
interdisciplinar, podendo contribuir de 
modo inegável para reduzir o drástico 
impacto da HAS na morbimortalidade 
das doenças cardiovasculares em 
nossa região. A MAPA é uma ferramenta 
diagnóstica dotada de prolongado 
período de monitorização da PA em 
relação aos métodos convencionais, 
permitindo assim a criação de um cenário 
ideal para a avaliação diagnóstica dos 
pacientes com HAS e determinação 
da real taxa de controle pressórico nos 
mesmos.

Tendo em vista essas 
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perspectivas, a absoluta falta de 
evidências sobre o diagnóstico e controle 
pressórico da população de Franca e 
região, foi planejado esse estudo.  Reti-
rar mapa

2. Referencial Teórico

Neste capítulo é apresentado 
o referencial teórico utilizado como 
base para a execução deste estudo. Os 
tópicos a seguir referem-se, de acordo 
com a metodologia utilizada. O capítulo 
foi dividido em 7 partes: Qualidade 
de vida, Qualidade de vida e doença 
crônica, Qualidade de vida e hipertensão 
arterial sistêmica, Hipertensão arterial 
sistêmica, Monitorização ambulatorial da 
pressão arterial, Desenvolvimento social 
e Desenvolvimento local.

2.1. QUALIDADE DE VIDA

O processo de evolução do 
ser humano tem passado por diversos 
períodos, de acordo com sua necessidade 
e a adquire devido sua capacidade 
criativa e acúmulo de experiências, 
numa busca por melhores condições 
de sobrevivência. Antigamente o ho-
mem tirava seu sustento da sua própria 
produção. Com o passar dos anos, 
começou a estocar os alimentos e trocá-
los. Esta troca era realizada em vilarejos 
que posteriormente deram origem as 
cidades. Nesta época o homem do 
campo começa a migrar para as cidades 
(SINGER,1998).

No prefacio do livro Qualidade 
de Vida (ALMEIDA, GUTIERREZ, 

MARQUES, 2012) o professor LUIZ 
GONZAGA GODOI TRIGO relata:

Cada vez mais se fala sobre 
qualidade de vida. É uma 
concepção que envolve pa-
râmetros das áreas de saúde, 
arquitetura, urbanismo, lazer, 
gastronomia, esportes, educação, 
meio ambiente, segurança pú-
blica e privada, entretenimento, 
novas tecnologias e tudo o que se 
relacione com o ser humano, sua 
cultura e seu meio. 
Os conceitos e concepções 
referentes à qualidade de vida são 
bastante diversos. Por exemplo, 
no Dicionário Oxford de Filosofia 
(Rio de Janeiro: Zahar, 1997) 
a consulta ao vocábulo remete 
diretamente à outro vocábulo, 
Felicidade. É uma visão bastante 
específica do tema, apesar de 
fugir dos aspectos mais práticos 
do problema. Por outro lado, na 
década de 1990, o filósofo alemão 
Hans-Magnus Enzensberger, 
considerava que o luxo do futuro, 
um dos patamares mais elevados 
da qualidade de vida do ponto 
de vista do consumo capitalista, 
será menos supérfluo do que 
estritamente necessário. Os 
novos luxos, segundo ele, seriam: 
tempo, atenção, espaço, sossego, 
meio ambiente e segurança. 
Pode ser um paradoxo, mas 
em um mundo fragmentado 
e contraditório, envolvido em 
crises eco-nômicas, políticas e 
sociais cíclicas, os paradoxos são 
comuns. 
Mesmo as atividades ligadas ao 
prazer e às delícias da vida são 
comprometidas pelos limites e 
carências dos seres humanos. 
Gilles Lipovetsky pergunta 
como se explica que a melhoria 
contínua das condições de vida 
material não ocasione de modo 
algum a redução do mal-estar na 
civilização? O paradoxo maior, 
ei-lo: as satisfações vividas são 
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mais numerosas do que nunca, 
a alegria de viver fica estagnada 
ou até recua; a felicidade parece 
continuar inacessível enquanto te-
mos, ao menos aparentemente, 
mais oportunidades de lhe colher 
os frutos. Esse estado não nos 
aproxima nem do inferno nem do 
paraíso; define simplesmente o 
momento da felicidade paradoxal.

A compreensão sobre qualidade 
de vida lida com vários campos do 
conhecimento humano, biológico, social, 
político, econômico, médico numa 
constante interrelação. É uma área 
de pesquisa recente e em processo 
de afirmação de fronteiras e conceitos 
e devido a isso definições sobre o 
termo são comuns, mas nem sempre 
concordantes. 

ALMEIDA, GUTIERRES E 
MARQUES, 2012, fazem uma reflexão, 
que muitas vezes é sugerido como 
qualidade de vida:

(...) depende de ações individuais 
para que seja transformada, pois 
passa a ideia de que o sujeito 
pode mudar seus hábitos e, com 
isso, melhorar seu padrão de 
Qualidade de Vida bem-estar e 
viver melhor. Além disso, coloca 
que bem-estar e qualidade de 
vida são sinônimos ou que, pelo 
menos, um exerce interferência 
sobre o outro.

(...) essas orientações remetem 
a hábitos individuais e formas 
de lidar com alguns dos 
acontecimentos cotidianos, mas 
que nem sempre estão ao alcance 
do sujeito que procura melhoria 
de qualidade de vida.

Qualidade de vida tornou-se, 
em muitas circunstâncias, um 

jargão útil a promessas fáceis 
e propagandas enganosas. Is-
so ocorre devido a uma falta de 
compreensão específica sobre 
o termo, e sua consequente 
colonização por parte dos meios 
comerciais e de comunicação, 
que o utilizam como justificativa 
para tornar seus produtos úteis, 
ou para manipular a opinião 
pública.

Por essa falta de especificidade 
terminológica e de uma visão 
fragmentada sobre o tema, muitas 
vezes qualidade de vida passa a 
ser, de forma equivocada, um 
termo abordado como algo a 
ser alcançado e que depende 
unicamente da boa vontade e da 
atitude individual do sujeito em 
mudar seus hábitos.

[...] qualidade de vida não é algo a 
ser alcançado, um objeto de desejo 
da sociedade contemporânea 
que deve ser incorporado à vida 
a partir de esforço e dedicação 
individual.

[...] o interessante para a vida 
de cada um é buscar uma 
boa qualidade frente às suas 
possibilidades individuais de 
ação.

A definição de qualidade vida 
apresenta divergências sobre a ótica 
de diversos autores no livro Qualidade 
de Vida (ALMEIDA, GUTIERRES E 
MARQUES, 2012): 

De acordo com Minayo et al. 
(2000, p.10), qualidade de vida 
é uma noção eminentemente 
humana, que tem sido aproximada 
ao grau de satisfação encon-
trado na vida familiar, amorosa, 
social e ambiental e à própria 
estética existencial. Pressupõe 
a capacidade de efetuar uma 
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síntese cultural de todos os 
elementos que determinada 
sociedade considera seu padrão 
de conforto e bem-estar. O termo 
abrange muitos significados, 
que refletem conhecimentos, 
experiências e valores de 
indivíduos e coletividades que 
a ele se reportam em variadas 
épocas, espaços e histórias 
diferentes, sendo, portanto, uma 
construção social com a marca da 
relatividade cultural.

Essa abordagem considera 
questões subjetivas como bem estar, 
satisfação nas relações sociais e 
ambientais e cultural. Depende da carga 
de conhecimento do sujeito, do ambiente 
que ele vive, do seu grupo de convívio, 
da sua sociedade e das expectativas 
próprias em relação a conforto e bem 
estar.

Gonçalves e Vilarta (2004) 
abordam qualidade de vida pela 
maneira como as pessoas vivem, 
sentem e compreendem seu 
cotidiano, envolvendo, portanto, 
saúde, educação, transporte, 
moradia, trabalho e participação 
nas decisões que lhes dizem 
respeito.

Esta abordagem indica para 
as expectativas de um sujeito ou 
determinada sociedade em relação ao 
conforto e bem estar. O entendimento 
e a percepção sobre qualidade de vida, 
nessa perspectiva são relativos e vari-
áveis.

Para Nahas (2001, p. 5), 
qualidade de vida é a “condição 
humana resultante de um conjunto 
de parâmetros individuais e 
socioambientais, modificáveis 
ou não, que caracterizam as 

condições em que vive o ser 
humano¨.

Qualidade de vida, para a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) (1995), é “a percepção 
do indivíduo de sua inserção 
na vida no contexto da cultura e 
sistemas de valores nos quais 
ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações”.

Não é possível existir um conceito 
único e definitivo sobre qualidade 
de vida, mas se pode estabelecer 
elementos para pensar nessa 
noção enquanto fruto de indi-
cadores ou esferas objetivas 
(sociais) e subjetivas, a partir 
da percepção que os sujeitos 
constroem em seu meio. (BAR-
BOSA, 1998).

Segundo Vilarta e Gonçalves 
(2004, p. 33), essas esferas se 
caracterizam como:
Objetividade das condições 
materiais: interessa a posição do 
indivíduo na vida e as relações 
estabelecidas nessa sociedade;
Subjetividade: interessa o 
conhecimento sobre as condições 
físicas, emocionais e sociais 
relacionadas aos aspectos tem-
porais, culturais e sociais como 
são percebidas pelo indivíduo.

Segundo ALMEIDA, 
GUTIERRES E MARQUES (2014, 
p. 20), os pontos de vista objetivos 
buscam uma análise ou entendimento 
da realidade baseada em componentes 
quantificáveis e concretos, que podem 
ser modificados pela ação humana. Estes 
componentes são fatores como acesso 
saúde, emprego, moradia, educação, 
transporte, alimentação, saneamento 
básico, ou seja, necessidades básicas 
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de sobrevivência da sociedade 
contemporânea. Este tipo de ação torna 
possível identificar quadros de perfis 
socioeconômicos para estabelecer ações 
direcionadas à melhoria da qualidade 
vida dos sujeitos envolvidos. 

No entanto, em relação ao 
aspecto subjetivo leva em conta 
questões históricas, sociais, culturais 
e de interpretação individual sobre as 
condições de bens materiais e de servi-
ços do sujeito. Correlaciona-se com 
condições subjetivas e emocionais, 
expectativa e possibilidades dos 
indivíduos ou grupos em relação as suas 
realizações e a percepção que os atores 
tem de suas próprias vidas. Levam em 
consideração questões imensuráveis 
como prazer, felicidade, angustia e 
tristeza.

Essa divisão de esferas de 
percepção busca esclarecer 
a problemática da mul-
tidisciplinaridade presente em 
estudos sobre qualidade de 
vida, visto que esse é um tema 
de grande abrangência semânti-
ca. É importante considerar que, 
por existirem diversas formas 
de definição sobre o termo, a 
adoção de somente uma delas 
parece imprudente, pois esse 
ainda é um campo em formação 
e em processo de definição de 
conceitos e verdades. Logo, tais 
definições são aceitas e utilizadas, 
porém, devem ser analisadas com 
olhar crítico e de forma situada em 
relação aos aspectos objetivos 
e subjetivos de análise, além do 
fato de serem complementares 
entre si. Tanto aspectos objetivos 
quanto subjetivos devem ser 
considera-dos numa análise 
sobre o tema. (Almeida, Gutierres 
e Marques 2014, p. 22).

2.2. QUALIDADE DE VIDA E DOÊNÇA 
CRÔNICA

O interesse pelo conceito 
qualidade de vida, na área da saúde, é 
recente e decorre dos novos modelos 
que tem influenciado as políticas e as 
práticas do setor nas últimas décadas. 

Nas últimas décadas devido as 
possibilidades de maior intervenção sobre 
o meio ambiente, reduzindo as doenças 
infecto contagiosas e aumentando as 
doenças crônico degenerativas, bem 
como o avanço tecnológico na área da 
saúde, tem proporcionado uma maior 
expectativa de vida e um aumento das 
doenças crônico degenerativas.

MARTINS et al., (1996, p. 6), 
relatam a definição de doença crônica 
a proposta em 1957 pela Comissão de 
Doenças Crônicas de Cambridge:

[...] todos os desvios do normal 
que tinham uma ou mais das 
seguintes características: 
permanência, presença de inca-
pacidade residual, mudança 
patológica não reversível no 
sistema corporal, necessidade de 
treinamento especial do paciente 
para a reabilitação e previsão de 
um longo período de supervisão, 
observação e cuidados.

As autoras dizem que as doenças 
crônicas degenerativas relacionam-se às 
condições de vida, trabalho e consumo 
da população e que diante deste cenário, 
um número cada vez cada vez maior de 
indivíduos com este perfil de patologias 
tendem a fazer parte da clientela dos 
serviços de saúde.
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A atenção primaria à saúde é 
uma estratégia do sistema de saúde para 
realizar ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento dos problemas de saúde 
mais prevalentes e reabilitação individual 
e coletiva. As doenças crônicas tem sido 
muito estudadas devido a necessidade 
de estratégias para a redução dos 
fatores de risco envolvidos, que estão 
relacionados às mudanças de estilo de 
vida e à qualidade de vida.

Azevedo et al. (2013, p.1775) 
cita a definição de doença crônica mais 
amplamente aceita é a proposta pela 
Comissão de Doenças Crônicas de 
Cambridge:

[...] na qual se incluíam todos os 
desvios do normal que tinham 
uma ou mais das seguintes 
características: permanência, 
presença de incapacidade 
residual, mudança patológica não 
reversível no sistema corporal, 
necessidade de treinamen-
to especial do paciente para a 
reabilitação e previsão de um 
longo período de supervisão, 
observação e cuidados.

Segundo Azevedo et al. (2013, 
p. 1775) a avaliação de qualidade vida é 
bastante complicada: 

Qualidade de vida pode ser 
definida como a percepção do 
indivíduo de sua posição na 
vida, no contexto de sua cultura, 
no sistema de valores em 
que vive e em relação a suas 
expectativas, seus padrões e 
suas preocupações.
O conceito incorpora a saúde 
física, o estado psicológico, o nível 
de independência, as relações 

sociais, as crenças pessoais e a 
relação com aspectos significa-
tivos do meio ambiente.

Assim, ainda existe necessidade 
de continuar pesquisando esse 
tema, sobretudo associado a 
doenças crônicas a fim de que se 
obtenham melhores resultados na 
prática clínica diária. Informações 
sobre a qualidade de vida de um 
indivíduo podem ser usadas para 
monitorar o seu processo de 
tratamento, comparar diferentes 
estágios da doença e facilitar 
a tomada de decisão clínica e 
cuidados em saúde. 

A autora realizou uma 
pesquisa avaliando a qualidade de 
vida entre os portadores de doença 
crônica (cardiovascular, respiratórias, 
endócrinas, mentais e osteometabóli-
cas), que buscaram atendimentos nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel). Foram incluídos 920 sujeitos e 
chegaram as seguintes conclusões:

O presente estudo encontrou que, 
na amostra analisada, a percepção 
da qualidade de vida foi inferior 
em mulheres; pessoas mais 
velhas, de classe social baixa, 
que não viviam com companheiro 
e com alguma doença crônica. Em 
todos os domínios da qualidade 
de vida, as médias mais baixas 
foram em pacientes com doenças 
do sistema nervoso, exceto no 
domínio ambiente,
que foi em pacientes com doenças 
mentais. As pessoas que sofrem 
de diferentes doenças crônicas 
têm de aprender a conviver 
com várias limitações em seu 
cotidiano, uma vez que a doença 
exige adaptação do paciente 
e dos familiares em diferentes 
aspectos da vida, e geralmente 
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tais mudanças se desdobram com 
o tempo 19. Esse ajustamento 
implica, possivelmente, uma 
marcada diminuição da qualidade 
de vida.

Estudos sobre qualidade de 
vida em pacientes com doenças 
crônicas demonstram que as 
mulheres em geral as percebem 
de forma pior que os homens 
24,25; essa relação se evidenciou 
no presente estudo.

Em relação à idade, pacientes 
mais velhos apresentaram médias 
inferiores de qualidade de vida no 
aspecto físico. 

Verificou-se também que 
pacientes de classes sociais 
mais baixas demonstraram pior 
qualidade de vida.

Os sujeitos que não viviam com 
companheiro(a) também tiveram 
percepções de qualidade de vida 
inferior.

De acordo com o relatado acima 
fica bem evidente a presença de doença 
crônica e diminuição da qualidade de 
vida.

2.3. QUALIDADE DE VIDA E 
HIPERTENSÃO ARTERIAL

A Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) é um dos principais fatores de 
risco cardiovascular e de alta prevalência 
na maioria dos países. Estudos mostram 
o efeito negativo da HAS na qualidade 
de vida relacionada à saúde.

Carvalho et al, 2012 avaliaram 
333 pacientes de ambos os sexos, 
maiores que 18 anos, divididos em 
Grupo Estudo, composto 246 pacientes 

hipertensos sob tratamento em serviço 
multiprofissional e Grupo Controle, 
formado por 87 indivíduos da comuni-
dade, comparando a qualidade de vida 
desses dois grupos.

Resultados: Os grupos foram 
homogêneos em relação à idade, 
ao sexo, à etnia, à escolaridade 
e ao estado civil. Observou-se 
que os indivíduos normotensos 
apresentaram melhor qualidade 
de vida relacionada à saúde 
quando foram comparados aos 
hipertensos.

Conclusão: A hipertensão arterial, 
embora considerada entidade 
clínica, na maioria das vezes, 
silenciosa, interfere negativa-
mente na qualidade de vida 
de seus portadores. (Arq.Bras.
Cardiol. 2013;100(2):164-174).

Atualmente com o maior acesso 
aos serviços de saúde, melhoria do 
saneamento básico e hábitos de vida a 
longevidade tem aumentado, tendo como 
consequência o aumento de indivíduos 
com hipertensão artéria sistêmica no 
Brasil, já que o aumento da idade é um 
dos fatores para o aumento da pressão 
arterial.

Na presença de tal problema 
muitas pesquisas sobre incidência, 
prevalência, prevenção e fatores de 
risco para hipertensão arterial tem sido 
desenvolvidos.

Conforme OLIVEIRA et.al. 
(2008, p. 10) essa visão diversa outras 
dimensões como:  ecológicas, sociais, 
culturais, religiosas, psicológicas da 
mesma maneira importantes no processo 
que implicam adoecimento e melhoria da 
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saúde dos indivíduos. Segundo a autora 
a alta prevalência de hipertensão arterial 
e sua relação com morbimortalidade 
fazem dela um problema de Saúde 
Pública e que quando não tratada 
corretamente, diminui a expectativa de 
vida e a qualidade de vida das pessoas. 

2.4. HIPERTENSÃO ARTERIAL

A hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) é uma síndrome multifatorial 
caracterizada por elevações persistentes 
da pressão arterial (PA) associada a 
lesões de órgãos alvo (cérebro, coração, 
rins e vasos sanguíneos) e alterações 
metabólicas, com consequente aumento 
do risco de eventos cardiovasculares 
fatais e não fatais.

A HAS é um grave problema 
de saúde pública, sendo considerada 
um dos principais fatores de risco (FR) 
modificáveis na prevenção de eventos 
cardiovasculares. Estudos populacionais 
demonstram que aproximadamente 
30% da população brasileira tenham 
o diagnóstico de HAS, com taxas de 
controles variáveis, mas que de maneira 
geral não ultrapassam 19%.A elevada 
prevalência e o baixo controle pressórico 
tem reflexo direto no impacto provocado 
pela HAS na saúde pública. Em 2001, 
cerca de 7,6 milhões de mortes no 
mundo foram atribuídas HAS, a maioria 
em países subdesenvolvidos e em 
indivíduos ativos economicamente, e 
decorrente principalmente de acidente 
vascular encefálico e doença isquêmica 
do coração. A HAS também interfere 
negativamente na qualidade de vida de 

seus portadores e melhor controle da 
mesma é muito importante para melhoria 
na qualidade de vida e desenvolvimento 
social.

Dados recentes do Ministério 
da Saúde (DATASUS) demonstram que 
o diagnóstico de HAS na população do 
estado de São Paulo tem crescido nas 
últimas décadas, acometendo 22,7% e 
24,6% da população, respectivamente 
nos anos de 2006 e 2010. 

2.4.1 DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DIAG-
NÓSTICOS

Normotensão: Caracterizada 
por valores normais de PA medida no 
consultório (< 140/90 mmHg) e na MAPA 
de 24 horas (≤ 125/75 mmHg).

Hipertensão Arterial Sistêmica: 
Caracterizada por valores anormais da 
PA no consultório (≥140/90 mmHg) e na 
MAPA (≥ 130/85 mmHg). 

Hipertensão do avental branco 
(HAB): Ocorre quando há valores 
anormais na medida da PA no consultório 
(≥ 140/90 mmHg) e valores normais de 
pressão arterial pela MAPA durante o 
período de vigília (≤ 130/85 mmHg). É 
importante observar que nessa condição 
ocorre mudança de diagnóstico de 
normotensão fora do consultório para 
hipertensão no consultório.

Hipertensão mascarada (HM): 
Ocorre quando há valores normais na 
medida da PA no consultório (<140/90 
mmHg) e valores anormais de pressão 
arterial pela MAPA durante o período 
de vigília (> 130/85 mmHg). A medida 
manual da MAPA realizada no momento 
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da instalação do aparelho será 
considerada como a medida realizada 
no ambiente do consultório.

2.5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O Direito ao desenvolvimento 
é uma forma de proporcionar o acesso 
`a dignidade do ser humano a partir do 
trabalho e destacar que o Estado deve 
agir junto com a sociedade, a fim de 
banir restrições de liberdade de atuação 
e acesso aos meios de produção. 

Quando falamos em 
desenvolvimento social sempre 
devemos pensar em risco social. O risco 
social vai acontecer devido aspectos do 
desenvolvimento da sociedade e que 
conduzem à sua formação. Quando con-
versamos sobre risco, pensamos em algo 
que pode trazer um problema no futuro, 
ou seja, o risco, impreterivelmente, causa 
prejuízo para aquele que foi atingido por 
ele, causando um dano individual ou 
coletivo, dependo do tipo de risco.

Os riscos podem acontecer 
ou não. Acontecendo, devera existir o 
meio necessário para proporcionar a 
cobertura. Se ele não acontecer é um 
ponto favorável ao desenvolvimento 
social. Devido a isso é importante a 
implementação de políticas de preven-
ção de determinados riscos, com o 
objetivo de evitar o acontecimento dos 
mesmos.

Segundo TELES et al, (2014, p. 
133), a preocupação posterior contra os 
riscos sociais, não tem tanto efeito quanto 
a atuação anterior, pois a consequência 
já aconteceu. Ainda segundo a autora 

não se pode deixar a cobertura dos 
riscos somente para as pessoas mais 
abastadas, mas também para o Estado.

Não se pode deixar somente 
para as classes mais abastadas 
a possibilidade de cobertura dos 
riscos, visto que o fazem de forma 
particular, sem necessitarem que 
o Estado promova a respectiva 
proteção. Os menos favorecidos 
– pobres, excluídos ou marginali-
zados – merecem a garantia da 
efetiva atuação do Estado uma 
vez que não conseguem, por 
sua conta, sustentar as situações 
que os fazem vulneráveis na 
sociedade.
O risco social, portanto, será 
responsável pelo desenvolvimento 
social a partir do momento que é 
detectado e, por consequência, 
banido.(TELES, 2014, p. 134).

Os riscos são detectados 
através da análise dos indicadores 
sociais. No Brasil é algo recente o uso 
de indicadores sociais ferramenta de 
planejamento pois o propósito de criar 
os indicadores sócias só aconteceu 
em 1975. O crescimento econômico 
brasileiro foi bastante significativo no 
início dos anos 70, porém não levou a 
uma distribuição de renda e diminuição 
da pobreza. 

Segundo SANTAGADA:

O Governo brasileiro, no 
período entre 1975 e 1979, 
através do II Plano Nacional 
de Desenvolvimento (PND), 
reconhece o agravamento da 
problemática social e propõe 
uma política de redução das de-
sigualdades socioeconômicas 
(SUDENE; 1980).
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Em 1974, havia sido criado o 
Conselho de Desenvolvimento 
Social (CDS) para conduzir a 
política social e, em 19.06.75, em 
cumprimento às diretrizes do II 
PND, o CDS propôs a:
“(...) construção de um sistema 
de indicadores sociais e de 
produção periódica da informação 
necessária â sua alimentação, 
[tentando] consolidar e àrticular 
diversas metodologias, entres as 
quais aquela recomendada pela 
ONU, na série de documentos 
sob o título geral de A System 
of Demographic and Social Sta-
tistics and íts Link With the System 
of National Economie Accounts 
(Conselho De-senv. Social, 1975, 
p.98).
O objetivo dos indicadores sociais 
era o de fornecer elementos para a 
elaboração e o acompanhamento 
do planejamento social, sendo 
que a prioridade seria dada aos 
indicadores destinados a medir 
as variações nos níveis de bem-
estar material, em especial dos 
grupos que estavam em situação 
de “pobreza absoluta” (Conselho 
Desenv. Social, 1975). Com esse 
documento, pela primeira vez o 
termo indicadores sociais aparece 
de forma oficial no Brasil.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística ficou responsável 
pela coordenação e criação desses 
indicadores. Posteriormente foram 
sendo criados os indicadores regionais 
para melhor atender necessidades lo-
cais.

Conforme ESPIRITOSANTO 
(2008, p.1) desenvolvimento social é um 
tema de difícil definição por ser muito 
complexa sua análise. Segundo a autora 
desenvolvimento social é um conceito 
em construção.

A mesma relata que 

desenvolvimento social seria, assim, 
um conceito redefinido a cada situação, 
onde os índices sociais e econômicos 
seriam mais um meio de compreensão da 
realidade, mas não o único instrumento 
levado em conta ao se analisar uma 
situação social. Propõe-se, ainda, que 
soluções criativas sejam coletivamente 
buscadas, com a certeza de que serão 
sempre provisórias, mesmo que eficazes 
em um determinado tempo e espaço. 
Reafirma-se, dessa forma, uma visão de 
mundo em movimento, onde a incerteza 
e a imprevisibilidade jamais poderiam ser 
desconsideradas. (ESPIRITO-SANTO, 
2008, p. 13).

CARRIJO et al., (2014) fazem 
um análise sobre os condicionantes 
sociais da hipertensão arterial. Neste 
artigo comentam que a Hipertensão 
Arterial Sistêmica é uma doença crônica 
que leva grande número de pessoas à 
morte e, quando isto não ocorre, muitas 
se tornam portadoras de sequelas, 
devido às suas consequências. 
Atinge a todas as classes sociais e as 
diversas consequências atribuem a 
esta caracterizando-a como uma das 
causas de maior redução da qualidade 
e expectativa de vida dos indivíduos. As 
autoras afirmam que:

Diante da problemática da 
hipertensão arterial, julgamos 
ser pertinente uma inves-
tigação na qual fosse possível 
conhecer o universo dos seus 
portadores, seu ponto de vista e 
os aspectos que para os mesmos 
estivessem dificultando o con-
trole da doença. Entendemos 
que as representações pessoais 
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sobre uma determinada doença 
demonstram a realidade 
vivenciada pelos portadores 
de uma forma mais concreta, 
caracterizando a leitura que 
fazem de sua morbidade, sendo 
esta uma possível influenciadora 
do controle a ser realizado, caso 
seja equivocada.
A identificação dos aspectos 
mencionados anteriormente 
poderá auxiliar na busca de 
alternativas preventivas, ao ofere-
cer subsídios para a formulação 
de novas propostas na área da 
HAS.

Realizaram um trabalho na 
Santa Casa de Misericórdia de Franca 
e analisaram através de uma pesquisa 
qualitativa, quatro grupos, com média de 
dez participantes, os seguintes aspectos: 
idade, sexo, grau de instrução, emprego, 
condições emocionais, questões 
familiares, limites impostos por outras 
doenças situação socioeconômica, 
situação laborativa ou de inserção no 
mercado de trabalho, dificuldade de 
agendamento de consultas médicas 
pelo Sistema único de Saúde (SUS), 
tabagismo, falta de aderência ao 
tratamento.

Em relação a faixa etária 
predominante foi a denominada terceira 
idade. Quanto ao gênero não houve 
diferença. Quanto ao grau de instrução, 
a maior incidência foi a de 1ª a 4ª 
series, atualmente ensino fundamental 
incompleto. Comentam que o baixo nível 
de educação pode estar relacionado com 
a dificuldade no controle da doença, pois 
pode haver um distanciamento entre 
os meios de comunicação científica e o 
acesso a informações, levando assim a 

uma compreensão da HAS de maneira 
insuficiente. Com relação ao emprego 
verificou-se uma considerável   situação 
de desemprego, sendo significativo 
ressaltar que, no universo pesquisado, 
foi observado, que após a instalação 
da doença, deixaram o trabalho por 
falta de condições físicas e, por não 
serem vinculados à Previdência Social, 
não foi possível pleitear um benefício, 
ou este lhes foi negado. Em relação 
as condições emocionais nos quatro 
grupos o nervosismo e ansiedade foram 
os responsáveis pela elevação da 
pressão arterial. Já quanto as questões 
familiares foram relatados problemas 
de relacionamento com cônjuges ou 
companheiro, filhos. As dificuldades 
no enfretamento dos limites impostos 
por outras doenças evidenciaram 
um sentimento de impotência e uma 
persistente auto avaliação de menos 
valia, gerando uma percepção de 
si mesmo como imprestável, como 
algo a ser descartado. A situação 
socioeconômica que muitas pessoas 
após adoecerem e, que tinham dividas 
e sem condições de continuidade de 
pagamento das prestações de produtos 
já adquiridos, têm seus nomes inclusos 
em serviços de proteção ao crédito, o 
que lhes impede de adquirir novos produ-
tos necessários a sua manutenção, 
como por exemplo, medicamentos.  No 
que se refere a situação laborativa ou 
de inserção no mercado de trabalho 
um fato observado se refere à condição 
daqueles usuários afastados do trabalho 
por motivos de saúde, que são os 
beneficiários do auxíliodoença ou 
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aposentados por invalidez poderá levar 
a um percepção de “inutilidade” por parte 
dos doentes. Os encontram também uma 
grande dificuldade de agendamento de 
consulta pelo SUS, e estas ocorrem com 
um longo intervalo e parece não haver 
a possibilidade de atendimento antes 
da data pré-estabelecida. Finalmente 
quanto a aderência ao tratamento 
relatam: 

[...]quanto a este aspecto, 
verificou-se que não há queixas 
por parte dos sujeitos quanto 
à aquisição dos medicamen-
tos para o controle da HAS. Na 
realidade estudada, foram raros 
os relatos daqueles que não 
conseguiam gratuitamente pela 
rede pública.
Dentre as dificuldades 
identificadas para o controle da 
doença, o fato da HAS muitas 
vezes ser assintomática também 
deverá ser considerado um 
agravante. Há grande número 
de portadores que abandonam o 
tratamento por se considerarem 
curados.
Foram frequentes no grupo 
relatos nos quais usuários, após 
serem questionados sobre o fato 
de serem ou não hipertensos, 
dizerem “eu era e agora não sou 
mais” e sobre o uso da medicação 
comentários que ainda utilizavam, 
mas que “acho que já devo 
parar”. Neste aspecto, também 
constatamos a importância 
das orientações e informações 
pertinentes referentes ao controle 
desta doença. Diante de tais 
dados, parece não haver falta 
de medicamentos na realidade 
pesquisada para o controle da 
hipertensão arterial, mas falta 
consciência da necessidade de 
utilizá-los. A pouca informação 
sobre as causas da HAS, 
direcionada aos seus portadores, 

deve-se também ao fato des-
ta ser de natureza multifatorial, 
assim, os próprios médicos têm 
a dificuldade em estabelecer uma 
causa única para cada paciente 
e neste aspecto identificamos a 
relevância da existência de um 
trabalho interdisciplinar.

CARRIJO et al (2014) concluem:

As condições reais de existência 
de uma determinada população 
constroem a compreensão das 
definições ou conceitos referentes 
à saúde e à doença. Assim 
defendemos que os conceitos são 
socioculturais, que se modificam 
dependendo das características 
do universo pesquisado.
A concepção da doença muda 
de acordo com o tempo histórico 
e é condicionada e influenciada 
por vários fatores. Não se pode 
compreender ou transformar a 
situação de saúde de um indivíduo 
ou de uma coletividade sem levar 
em conta que ela é produzida nas 
relações com o meio físico, social 
e cultural.
Deste modo, conhecermos a visão 
de mundo, crenças e percepções 
dos doentes é algo fundamental no 
aperfeiçoamento dos programas 
e práticas de saúde. Observamos, 
durante a investigação realizada, 
a importância de o paciente ser 
participante de seu processo 
de tratamento, e de que ocorra 
uma conscientização, na qual o 
hipertenso tenha a oportunidade 
de conhecer a sua morbidade, 
suas reais causas e, assim, 
identificar o seu papel como o 
principal sujeito para o controle.
Consideramos que não basta 
a distribuição de folhetos 
explicativos, a abordagem 
direcionada à população deve 
ser clara e realizada de diversas 
maneiras, como por exemplo, por 
meio dos grupos educativos de 
apoio. A educação para a saúde 
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possui uma função destacada, a 
qual colabora para a consciência 
do direito à saúde e ins-
trumentaliza para a intervenção 
individual e coletiva sobre os 
determinantes do processo de 
saúde.
Podemos recomendar que os 
trabalhos preventivos priorizem 
locais onde haja prevalência da 
hipertensão arterial, nos quais as 
informações acerca do problema 
ainda não estejam disponíveis, 
e enfocar globalmente todos os 
fatores de risco para doenças 
cardiovasculares.
Não obstante termos identificado 
no discurso dos sujeitos a 
interpretação da origem da 
HAS relacionada a um contexto 
emocional, não podemos nos 
restringir somente a ele na 
explicação da doença, pois é 
necessária uma análise mais 
completa e crítica de tal elemento 
e, no universo pesquisado, 
observamos estar oculto no 
discurso dos sujeitos que as 
condições emocionais são 
ocasionadas por problemas 
sociais diversos, dentre eles: 
familiares, econômicos e 
referentes ao trabalho.

Finalizam que de acordo com as 
reflexões acima o foco foi a hipertensão 
arterial, mas que muitas das reflexões 
apresentadas também são válidas para 
grande parte das morbidades existentes.

2.6. DESENVOLVIMENTO LOCAL

O assunto desenvolvimento 
local origina muito debate e sobre o 
qual é difícil reunir consensos, tanto 
internacionalmente como no Brasil. 

(...)tentativas de avaliar ou medir 
o desenvolvimento econômico 
produzido pelas intervenções 
locais tornam-se uma tarefa, no 
mínimo, difícil (Maluf, 2000 apud 
MARTINS 2010).

Segundo MARTINS (2008, p. 
6) estamos frente a um novo conceito 
de desenvolvimento local que chama de 
DLIS (Desenvolvimento Local Integrado 
e Sustentável):

DLIS é uma sigla. Significa: 
Desenvolvimento Local Integrado 
e Sustentável. Pretende 
representar um novo conceito 
de desenvolvimento e uma nova 
estratégia para sua implantação. 
O conceito de DLIS parte do 
pressuposto de que o crescimento 
econômico é necessário, 
mas não é suficiente para 
promover o desenvolvimento. O 
desenvolvimento é um fenômeno 
que ultrapassa o econômico. 
O sentido do desenvolvimento 
deve ser o de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas 
(desenvolvimento humano), todas 
as pessoas (desenvolvimento so-
cial), as pessoas que estão vivas 
hoje e as que viverão no futuro 
(desenvolvimento sustentável) 
Fazer o desenvolvimento humano, 
social e sustentável, nos desafia 
a pensar um novo conceito de 
desenvolvimento que articula 
a dinamização do crescimento 
econômico com outros fatores 
como o capital humano, o capital 
social, o capital empresarial e o 
capital natural. (MARTINS,2008, 
p. 6).

O desenvolvimento requer 
o crescimento dos conhecimentos, 
habilidades e competências das 
pessoas, o que tem sido conceituado 
como ¨capital humano¨. Quanto maior o 
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capital humano mais conhecimento. Em 
sendo assim investir em capital humano 
significa investir principalmente em 
educação. No entanto, investir somente 
em educação não é o suficiente para 
aumentar o capital humano, sendo 
também necessário investir em fatores 
relacionados à qualidade de vida 
como saúde, alimentação, habitação, 
saneamento, transporte, segurança, 
etc., sem os quais a educação, somente, 
não consegue atingir seus objetivos.

O autor relata que baixos índices 
de capital humano levam a menores 
oportunidades de desenvolvimento.

Não é possível existir 
desenvolvimento sem que as 
pessoas desenvolvam suas 
potencialidades. Hoje em dia fala-
se muito em valores intangíveis, em 
Formas de riqueza imaterial. Não 
compramos apenas produtos. Na 
verdade, compramos conceitos. 
Não compramos apenas uma 
roupa. Compramos um modo 
de vestir, um estilo, uma atitude. 
Tudo isso depende diretamente 
da criatividade humana, da nossa 
capacidade de atribuir valor 
simbólico e subjetivo às coisas, 
de atribuir-lhes um novo sentido, 
que vai além da sua simples 
representação material. Também 
fala-se muito do capital humano 
como principal fonte do valor. O 
valor não está apenas nos bens 
físicos, mas sobretudo nos bens 
intelectuais, nas tecnologias, 
no conhecimento aplicado, 
nos softwares, no design, no 
marketing etc. (MARTINS,2008, 
p.7).

O desenvolvimento regional 
pode ser aplicado em diferentes 
conjunturas, ou seja, pode abranger uma 

pequena comunidade ou até uma grande 
metrópole.  

O desenvolvimento local pode ser 
conceituado como um processo 
endógeno de mudanças, que 
leva ao dinamismo econômico e à 
melhoria da qualidade de vida da 
população em pequenas unida-
des territoriais e agrupamentos 
humanos. Para ser consistente e 
sustentável, o desenvolvimento 
local deve mobilizar e ex-plorar as 
potencialidades locais e contribuir 
para elevar as oportunidades 
sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local; 
ao mesmo tempo deve assegurar 
a conservação dos recursos 
naturais locais, que são a base 
mesma das suas potencialidades 
e condição para a qualidade de 
vida da população local. Esse 
empreendimento endógeno 
demanda, normalmente, um 
movimento de organização e 
mobilização da sociedade local, 
explorando suas capacidades 
e potencialidades próprias, de 
modo a criar raízes efetivas na 
matriz socioeconômica e cultural 
da localidade (BUARQUE, 2002, 
p. 25-26).

Conforme o exposto acima é de 
suma importância o conhecimento dos 
problemas locais e das características 
da população da região, através 
de indicadores para traçar políticas 
especificas.

GADELHA et.al.(2013, p. 105) 
ressalta a necessidade de partir de 
conceituações mais abrangentes, tanto 
no que diz respeito ao “desenvolvimento”, 
como à “saúde. Em relação ao primeiro, 
é reconhecida a inadequação do uso dos 
conceitos de “crescimento econômico” e 
“desenvolvimento” como sinônimos. O 
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mero crescimento da economia não pode 
ser considerado como um processo de 
desenvolvimento pois isso não suscita 
nenhum fenômeno qualitativamente 
novo.

Segundo GADELHA et.al. (2013, 
p. 106) as seguintes considerações são 
importantes: 

Compreende-se, ademais, o 
desenvolvimento “em termos da 
universalização e do exercício 
efetivo de todos os direitos 
humanos: políticos, civis e 
cívicos; econômicos, sociais e 
culturais; bem como os direitos 
coletivos ao desenvolvimento, 
ao ambiente etc.” (Sachs, 2004: 
37). O desenvolvimento deve 
contemplar, portanto, vertentes 
sociais e ambientais, além das 
econômicas, e, no caso brasi-
leiro — país com dimensões 
continentais e marcado por 
iniquidades regionais —, também 
territoriais, de modo a garantir 
a sustentabilidade do exercício 
da potencialidade e bem-estar 
humanos.
Já em relação à saúde, destaca-
se sua importância social (com 
forte impacto sobre as condições 
de vida e bem-estar da população) 
dado que é um bem público, um 
direito social e elemento estrutu-
rante do Estado de Bem-Estar 
Social brasileiro — uma vez que 
universalização desses direitos, 
marcando a desmercantilização 
do acesso, foi determinada na 
Constituição de 1988.
Entretanto, e de forma análoga 
a uma conceituação mais 
abrangente de desenvolvimento, 
a importância da saúde não se 
restringe aqui à sua função social. 
Deve-se considerar também a 
participação da saúde na geração 
de demanda efetiva para o 
sistema produtivo nacional, perfa-
zendo 9% do PIB, observada no 

consumo final de bens e serviços. 
Além disto, de acordo com 
Gadelha e Costa (2010), no que 
tange ao seu impacto no empre-
go, não somente as ocupações 
diretas em saúde cresceram 
22% no período entre 2003 e 
2007 — chegando a 4,2 milhões, 
enquanto as ocupações totais 
da economia cresceram 12% no 
mesmo período (IBGE, 2009); 
como também 10% do total de 
empregos qualificados estão 
ocupados pelo sistema produtivo 
da saúde.

Sob este ângulo, é importante 
destacar a particular relevância da saúde 
para a geração de inovação, dado ser 
um dos maiores focos de investimento 
no mundo, em um contexto em que a 
inovação configura-se como grande 
diferencial na capacidade competitiva 
nacional em ambiente globalizado.

3. Procedimentos Metodológicos
. 
A análise de desenvolvimento 

regional de determinado local pode ser 
realizada por diversos indicadores: nível 
de alfabetização, taxa de crianças na 
escola, renda percapita, taxa de emprego 
e índice de homicídios entre outros. 
Há que se destacar, no entanto, os 
indicadores e parâmetros relacionados a 
saúde da população, os quais também 
são capazes de refletir o desenvol-
vimento regional de determinado local 
de maneira fidedigna. Dentre os vários 
indicadores utilizados no âmbito da 
saúde, o gerenciamento de doenças 
crônicas é um grave problema enfrentado 
pelas equipes gestoras da saúde. Neste 
contexto, a hipertensão arterial sistêmica 
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(HAS) assume relevância, não somente 
pela elevada prevalência na população, 
mas principalmente pela relação com as 
doenças cardiovasculares e o impacto 
na morbimortalidade e qualidade de vida 
promovendo desenvolvimento social.

No âmbito da cidade de Franca 
e região, são escassos os dados clínicos 
e epidemiológicos sobre a prevalência 
e controle da HAS. Isto pode se 
tornar um potente alvo de intervenção 
interdisciplinar, podendo contribuir de 
modo inegável para reduzir o drástico 
impacto da HAS na morbimortalidade 
das doenças cardiovasculares em 
nossa região. A MAPA é uma ferramenta 
diagnóstica dotada de prolongado 
período de monitorização da PA em 
relação aos métodos convencionais, 
permitindo assim a criação de um cenário 
ideal para a avaliação diagnóstica dos 
pacientes com HAS e determinação 
da real taxa de controle pressórico nos 
mesmos.

Tendo em vista essas 
perspectivas, a absoluta falta de 
evidências sobre o diagnóstico e controle 
pressórico da população de Franca e 
região, foi planejado esse estudo.  Reti-
rar mapa

MÉTODO DE PESQUISA PROCEDI-
MENTO METOLOGICO

Trata-se de um estudo clínico, 
observacional, descritivo e retrospectivo 
realizado com pacientes submetidos a 
MAPA atendidos no Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) e em uma 

clínica privada da cidade de Franca. 
Serão analisados todos os exames 
realizados no período fevereiro de 2011 
a dezembro de 2016.

MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA 
PRESSÃO ARTERIAL (MAPA).

A definição de MAPA segundo 
a VI Diretriz de MAPA da sociedade 
Brasileia de Cardiologia é o método 
que permite o registro indireto e 
intermitente da PA durante 24 horas, ou 
mais, enquanto o paciente realiza suas 
atividades habituais na vigília e durante o 
sono. A MAPA deve fazer parte do fluxo-
grama para identificação das quatro 
categorias possíveis de comportamento 
da PA: normotensão, hipertensão 
arterial, HAB e HM.

São considerados valores 
anormais de PA pelo MAPA os contantes 
na tabela abaixo:

Tabela 3 – Valores anormais de PA 
pela MAPA (mmHg) 

PA: pressão arterial; MAPA: monitorização 
ambulatorial da pressão arterial

Variáveis de análise

• As variáveis de interesse são 
idade, sexo, peso, altura, 
IMC, tabagismo, medicação 
anti-hipertensiva, plano 
médico, HAS no consultório, 
HAS na vigília, HAS pelo 
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MAPA e HAS do avental 
branco.

• As associações entre as 
variáveis de interesse e os 
desfechos serão realizadas 
através do teste qui-
quadrado.

• Para analisar os fatores 
preditores de cada desfecho 
de HAS serão calculados 
odds ratio através da 
regressão logística. 

• Farse-á uma modelagem 
com cada variável de 
interesse separadamente (re-
gressão bruta) e em seguida 
com todas em conjunto 
(regressão ajustada), a fim 
de eliminar possíveis efeitos 
confundidores.

4. Resultados Parcial/Final

O estudo incluiu 1823 exames, 
sendo a co-orte de pacientes com idade 
55,2±14,7 anos, feminino (63,3%), 
tabagistas (8,4%), obesidade (53,2% 
<60 anos e 72,1% ≥60 anos), uso de 
antihipertensivos (76,3). O restante dos 
dados estão em processo de análise 
estatística.

5. Considerações Parcial/Final

A hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) é um grave problema de saúde 
pública, sendo um dos principais fatores 
de risco para eventos cardiovasculares. 
O não controle da pressão arterial 
está diretamente relacionado com 

piora da qualidade de vida e desenvol-
vimento social. Estudos populacionais 
demonstram que 30% da população 
brasileira têm HAS, com taxas de controle 
<19%. Em Franca não há dados clínicos 
e epidemiológicos sobre prevalência 
e controle da HAS. O objetivo deste 
estudo é descrever o comportamento 
da pressão arterial em portadores de 
hipertensão em uso de medicamentos.
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