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Apresentação

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

A disciplina tem como objetivo apresentar e discutir temas relacionados à área de 
concentração e linhas de pesquisa do programa de Pós-Graduação stricto sensu. 
Apresenta e adequa os projetos de pesquisa à área de concentração.

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

Assim, este livro apresenta capítulos que discutem a linha de dinâmicas territoriais e 
desenvolvimento regional, tais como: as energias renováveis, a economia institucional, 
a agricultura 4.0, a prospecção de cenários na área farmacêutica, o desenvolvimento 
e a educação, a produção de café e o desenvolvimento sustentável, a cidadania 
organizacional e a perspectiva da cultura organizacional, as políticas de Pork Barrel 
e o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida em pacientes em hemodiálise, e 
finalmente a governança do território e o saneamento ecológico.

Esta obra contém ainda reflexões sobre a linha de desenvolvimento social e políticas 
públicas: uso e abuso de drogas em dependentes químicos, a agenda 2030 e o 
desenvolvimento sustentável, o auxílio de autistas e familiares, a nova maneira de 
formar médicos, as políticas públicas de inserção de jovens no mercado de trabalho, 
a dicotomia capital/social na formação do administrador, o terceiro setor e as políticas 
sociais, a violência e a convivência no ensino fundamental, a prevenção e combate 
violência contra a mulher, a docência no ensino superior, as famílias dos encarcerados 
e o desenvolvimento como liberdade e finalmente a implantação de residência médica 
em medicina da família e comunidade.

Boa leitura. 

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
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 “O CORPO E A LEI: DISSONÂNCIAS ENTRE O USO E ABUSO 
DE DROGAS, A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS 
DO DEPENDENTE QUÍMICO, E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

SEU ENFRENTAMENTO.”    

Ana Carolina Zanin Sacoman Kurihara

Manoel Jorge Nobre do Espírito Santo

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Este projeto tem como foco uma análise sobre 
os processos de criação de políticas públicas 
direcionadas ao controle e/ou tratamento da 
dependência e abstinência de drogas, e se, de 
fato, estas promovem saúde ao dependente.
Palavras-Chave: Abuso de drogas, 
dependência química, criminali-zação, redução 
de danos, comportamento.  

centros, em número de seis, adotaram 
a influência do pensamento do médico 
alemão Claude Olievenstein. Seguindo a 
linha de outros países, no final dos anos 
oitenta, sob coordenação do Ministério 
da Saúde, mais especificamente do hoje 
Departamento de DST, AIDS e Hepatites 
Virais, começaram as primeiras reuniões 
motivadas pelo aumento da prevalência 
de HIV/AIDS entre usuários de drogas 
injetáveis — o que gerou, em 1989, a 
primeira tentativa brasileira de fazer 
funcionar um programa de trocas de 
seringas entre usuários de drogas 
injetáveis, em Santos-São Paulo, 
tentativa esta, rapidamente abortada pela 
autoridade jurídica local. Este episódio 

Abstract
This study sought to determine how the estab-
lishment of public policies (particularly the 
di-chotomic drug criminalization and harm 
reduc-tion approaches) aimed to coping with 
drug dependence and withdrawal are in line 
with health promotion considering the role of 
inherent changes induced by psychotropic 
drugs on the cognitive aspects and motivational 
control of drug abusers’ behavior.
Keywords: drug abuse, chemical 
dependency, criminalization, harm reduction, 
behavior. 

1. Introdução

A utilização de drogas com 
padrão de abuso na sociedade brasileira 
em nada destoa daquilo que se observou 
(e se observa) em outros países.

Como exemplo, nos Estados 
Unidos da América, há a adoção de uma 
política de drogas baseada na proibição 
e na vigorosa aplicação de sanções 
penais pelo uso e venda de drogas 
ilícitas. (DRUCKER, 1999). 

No Brasil, o olhar clínico para o 
uso de drogas na esfera pública até o início 
da década de 1990 do século passado, 
estava a cargo do que se chamava 
“Centros de Referência Nacional”. Estes 
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sinalizava, já naquele momento, a 
resistência do sistema jurídico brasileiro 
em travar qualquer tipo de abordagem 
que não privilegiasse a criminalização do 
usuário, em detrimento de seu bem estar, 
condição inversa daquela posteriormente 
observada com a política de redução de 
danos. Na primeira metade da década 
de noventa, entretanto, com a utilização 
de recursos da United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC), foram 
estabelecidos no Brasil, uma série de 
projetos de atenção ao uso de drogas 
injetáveis, incluindo trocas de seringas 
(DONEDA; GANDOLFI, 2006).

Iniciou-se, então, através da 
Coordenação Nacional DST/AIDS um 
conjunto de ações de redução de danos 
voltado para o controle do HIV e de outras 
infecções de transmissão parenteral 
entre estes usuários. A prosperidade do 
programa se revelou tanto pela própria 
multiplicação dos programas de redução 
de danos -  entre as décadas de 1995 
a 2003 foram abertos mais de 200, 
muitos deles incluindo troca de seringas 
- quanto pelo surgimento de associações 
organizadas como a ABORDA 
(Associação Brasileira de Redutores de 
Danos) em 1998, e outras associações 
estaduais (ANDRADE, 1998). 

Posteriormente, no Brasil, a 
Lei 12.401 de 28 de abril de 2011 surge 
com a pretensão de contribuir para a 
implementação da atenção integral em 
saúde para o tratamento da dependência 
química. 

As pesquisas atuais que 
envolvem o estudo de transtornos 
relacionados ao uso e abuso de 

substâncias enfocam particularmente os 
mecanismos motivacionais subjacentes 
ao seu uso. Esse é um tópico importante 
na pesquisa sobre a manutenção do 
uso de drogas, a despeito do desejo 
consciente de não fazê-lo, já que a 
maioria dos modelos psicobiológicos de 
dependência consideram os aspectos 
motivacionais ou reforçadores das 
drogas como o motor central neste 
processo (SKINNER; AUBIN, 2010). No 
entanto, apenas modelos motivacionais 
parecem não cobrir completamente a 
complexidade dos comportamentos 
obsessivos observados em humanos, 
especialmente em relação aos padrões 
mais crônicos e altamente recorrentes 
de dependência. Nos últimos anos, a 
teoria da formação de hábito tornou-se 
mais proeminente para explicar o padrão 
persistente de dependência, apesar de 
diminuir as propriedades de reforço da 
droga e aumentar as consequências 
negativas de seu uso continuado 
(SCHWABE et al., 2011; SJOERDS et 
al., 2014; WOOD; RÜNGER, 2016). De 
acordo com esse modelo, a utilização 
crônica de substâncias produz uma 
transição do controle e expressão do 
comportamento motivado por metas para 
um comportamento mais automático e 
habitual como resultado da utilização de 
drogas por longo prazo (RAHMAN et al., 
2001; KOOB et al., 2004; ROBINSON; 
KOLB, 2004; EVERITT; ROBBINS, 2016). 
Nesse contexto, derivado principalmente 
de estudos translacionais com animais 
de laboratório, hábitos e comportamentos 
orientados por metas (sendo este último 
motivado pela conveniência do objetivo) 
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são fins opostos do espectro. 
No entanto, o comportamento 

humano é bem mais complexo na sua 
constituição e expressão do que aquele 
observado em animais de laboratório; 
fato que é particularmente evidenciado 
por observações clínicas. Desta forma, 
a extrapolação do comportamento 
animal para o humano continua sendo 
um desafio. Além disso, motivações e 
hábitos podem estar mais interligados 
do que se supunha anteriormente. 
Portanto, algumas questões surgem 
considerando o constructo de hábitos, 
tais como: o comportamento habitual 
é completamente desprovido de 
fundamentos motivacionais (isto é, 
direcionamento ao objetivo) ou é possível 
que a motivação desempenhe um papel 
no comportamento habitual? Além disso, 
o hábito é um constructo unitário ou 
existem diferentes tipos de habituação?  

Tomando como base as 
informações acima, este projeto 
tem como objetivo geral, analisar os 
processos dicotômicos que surgem, 
a partir dos constructos teóricos que 
orientam a criação de políticas públicas 
direcionadas ao controle e/ou tratamento 
de dependentes químicos, levantando a 
questão de se, de fato, estas perspectivas 
se inserem dentro de um contexto de 
promoção de saúde ao dependente 
químico. Para isso, 3 pontos serão 
mais especificamente considerados: I) 
quais as alterações neuroanatômica e 
psicofisiológicas induzidas em sistemas 
neurais vinculados ao estresse, prazer e 
controle motivacional que determinam a 
relação do indivíduo com a droga, II) a 

eficácia da abstinência, criminalização 
e reclusão forçada como forma de deter 
a busca e o consumo de drogas em 
indivíduos dependentes químicos e, por 
fim, III) a política de redução de danos  
como forma de abordar o problema 
de dependência química levando em 
consideração as questões levantadas 
anteriormente.

2 Referencial Teórico

Dentre os posicionamentos 
políticos identificados no enfrentamento 
das questões relacionadas ao abuso e 
dependência de drogas, dois princípios 
norteadores se destacam: a abstinência 
(proibicionismo) e a política de redução 
de danos (CANTY et al., 2005; RIBEIRO, 
2006; TAMMI; HURME, 2007). De um 
lado, as primeiras concentram suas 
ações no controle (redução) da oferta e da 
demanda de drogas. Para isso se utilizam 
de estratégias que frequentemente 
envolvem a repressão e criminalização 
da produção, tráfico, porte e consumo 
de drogas ilícitas. As segundas, por 
sua vez, concentram suas ações na 
disseminação de formas de intervenção 
orientadas para a minimização dos 
danos à saúde, e dos prejuízos sociais 
e econômicos relacionados ao consumo 
de drogas, incluindo o álcool etílico e 
tabaco, sem necessariamente pregar a 
repressão de seu uso (TAMMI; HURME, 
2007; WODAK, 2009). 

Todos estes pressupostos, 
associados aos benefícios e danos 
decorrentes da manutenção de 
diferentes tônicas das políticas públicas 
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sobre drogas têm fomentado um profícuo 
debate (WEATHERBURN, 2009), 
particularmente no que concerne ao 
modelo de atenção à saúde de usuários 
de álcool e outras drogas (BALL, 2007; 
TAMMI; HURME, 2007). 

O proibicionismo constituiu-
se, ainda hoje, no alicerce ideológico 
da política pública norte-americana 
sobre drogas (CANTY et al., 2005; 
MACMASTER, 2004; PERDUCA, 
2005; WODAK, 2009), movimento 
particularmente decorrente de sua 
primeira investida contra o crescimento 
da industrialização e consumo de álcool, 
no início do século XIX (RIBEIRO; 
ARAÚJO, 2006), o que gerou inclusive a 
fundação do próprio Partido proibicionista 
e a consequente da chamada Lei Seca, 
que conferiu ao álcool o status de droga 
ilícita naquele país, entre os anos de 
1920 e 1932. Ao longo deste processo, 
e em função da grande influência norte-
americana na política mundial, um 
regime de proibição global começou a ser 
desenhado pelas Nações Unidas (The 
International Drug Control Conventions), 
culminando então com o estabelecimento 
da Single Convention on Drugs of the 
United Nations ratificada no ano de 1961, 
seguida pela primeira convenção sobre 
drogas psicotrópicas (Convention on 
Psychotropic Substances of 1971), e a 
denominada Convenção de Viena (United 
Nations Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic), de 
1988. Todas estas “referências”; fontes 
básicas para a adoção de marcos legais 
relevantes para a elaboração e aplicação 
de leis para o combate ao uso e abuso 

de drogas, foram ratificadas pelo Brasil, 
sendo profundamente influentes ainda 
hoje na legislação de políticas públicas 
nacionais relacionadas às drogas. 

A política de redução de 
danos, como definida pela Associação 
Internacional de Redução de Danos 
(International Harm Reduction Association 
- IHRA) diz respeito a um conjunto de 
direcionamentos, regras e práticas que 
tem como objetivo fundamental reduzir 
os danos associados ao abuso de 
substâncias psicoativas em indivíduos 
que, por razões diversas, tem dificuldade 
ou não conseguem interromper seu uso. 
Como a própria palavra informa, esta 
redução tem seu foco na prevenção aos 
danos relacionados à droga, mais do 
que a prevenção de sua utilização; além 
do que foca em usuários ativos. Este 
tipo de visão ganhou maior dimensão 
depois do reconhecimento da ameaça 
de disseminação do vírus do HIV entre 
usuários de drogas. Como um todo, 
a redução de danos não se sustenta 
como política única na abordagem 
da dependência química, mas, antes, 
complementa outras políticas que 
visam diminuir o consumo de drogas 
(ou minimizar seus efeitos) como um 
todo. Esta forma de abordagem se 
fundamenta na compreensão de que, 
apesar de seus esforços para minimizar 
ou mesmo abolir seu uso contínuo, 
muitas pessoas, em diversos lugares do 
mundo, seguem utilizando as drogas. 
Esta dificuldade revela certo tipo de 
descompasso entre o desejo voluntário, 
logo consciente, de evitar a substância 
em questão associado, por outro lado, 
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a uma incapacidade real de poder fazê-
lo. Este tipo de processo, comum a todo 
e qualquer indivíduo, que apresenta as 
caraterísticas inerentes que o qualificam 
como dependente químico, se apresenta 
como um estressor incondicionado para 
o qual abstinência resultante da ausência 
da substância surge como estressor 
incontrolável. 

Curiosamente, as políticas 
públicas existentes até há algum tempo 
em pouco ou nenhuma monta levavam 
este dado em consideração, condição 
de alguma forma atenuada com a Lei 
11.343, de agosto de 2006, mas ainda de 
forma incipiente. Entretanto, a despeito 
das críticas recebidas por pelo menos 
setenta entidades além do Ministério da 
Saúde, Ministério da Justiça e Secretaria 
de Direitos Humanos, a política de 
redução de danos foi colocada para trás 
como ferramenta para a abordagem e 
intervenção no plano do abuso de drogas 
em detrimento da política de abstinência 
e criminalização, como revelado pelo 
projeto de lei complementar nº 37/2013. 
Além da não liberação de qualquer 
droga no país e mais rigor na punição 
para pequenos traficantes, o projeto 
de lei complementar 37/2013 reinstitui 
a internação compulsória de usuários 
crônicos, acentuando o caos na política 
criminal brasileira, além de pôr um freio 
nos avanços conseguidos tanto nas 
questões relacionadas à saúde pública 
quanto a política antimanicomial. Desta 
forma, criou-se uma dissonância entre 
aquilo que é regido pela escritura legal 
e as possibilidades efetivas do sujeito 
dependente químico, para o qual a 

liberdade de escolha não se vincula 
à doutrina legal presente mas, antes, 
às alterações promovidas pela droga 
em sistemas corporais, psicológicos, 
cognitivos e motivacionais, estes últimos 
incondicionalmente aprendidos, coisa 
que se revela no vínculo inquestionável 
e indissociável do indivíduo com a droga 
e seus efeitos.  

Apesar de estabelecer regras 
e procedimentos para abordagem do 
problema da dependência de drogas, 
tais políticas públicas não consideram 
as características peculiares e a 
reorganização funcional que se 
desenvolve no sujeito dependente 
químico, e que resultam da experiência 
contínua deste com a droga e seus 
efeitos (KOOB, 1992; MARKOU et al., 
1998; JASON et al., 2001; LINGFORD-
HUGHES, 2005; ALI et al., 2011; NOBRE; 
CASTILHO, 2011). A apreciação de 
processos motivacionais e cognitivos 
alterados, de respostas aprendidas 
incondicionadas, de alterações 
estruturais e neuroquímicas promovidas 
pela exposição crônica, são fatores que 
orientam a relação do indivíduo com a 
droga e que definem sua capacidade 
de, voluntária e conscientemente, aderir 
ao tratamento, e se submeter a regras 
legais, que implicam necessariamente 
em abstinência forçada e irrestrita (KOOB 
et al., 1989; MUCHA, 1991; CHILDRESS 
et al., 1993; LESHNER;  KOOB, 1999; 
WEISS; KOOB, 2001; LINGFORD-
HUGHES et al., 2003; ROBINSON; 
KOLB, 2004; LITTLE et al., 2005; KOOB, 
2006). 
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3. Procedimentos Metodológicos

A presente pesquisa tem 
natureza exploratória, descritiva, 
com abordagem qualitativa, uma vez 
que, a partir da revisão bibliográfica, 
procura aprofundar os conhecimentos 
acerca dos constructos teóricos que 
orientam a criação de políticas públicas, 
direcionadas ao controle e/ou tratamento 
de dependentes químicos.

4. Resultados Parcial/Final

A partir da análise dos processos 
dicotômicos orientam a criação de políticas 
públicas direcionadas ao controle e/ou 
tratamento de dependentes químicos, 
pretende-se com a pesquisa, conhecer 
quais alterações neuroanatômica e 
psicofisiológicas determinam a relação 
do indivíduo com a droga e comparar a 
eficácia da abstinência, criminalização 
e reclusão forçada com a política de 
redução de danos, como forma de 
abordar o problema da dependência 
química.

5. Considerações Parcial/Final

Com a presente pesquisa, 
acredita-se que será possível analisar as 
formas de controle e/ou tratamento da 
dependência química e propor mudanças 
nas políticas públicas existentes visando 
melhores resultados no tratamento a 
longo prazo e melhora da qualidade 
de vida dos dependentes e de seus 
familiares.
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Resumo
Nota-se que com o crescimento populacional 
há maior demanda por energia, porém deve-
se atentar também para as consequências. 
O estudo tem objetivo abordar os impactos 
sociais e econômicos da energia renovável.
Palavras-Chave: Energia renovável; 
Impactos sociais; Impactos econômicos.

energia elétrica, que se apresenta como 
a principal energia para as indústrias de 
transformação.

Assim, a energia elétrica é 
totalmente essencial para a produção 
industrial, geração de serviços, emprego, 
renda e para toda a atividade humana, no 
mundo moderno. É impossível que haja 
desenvolvimento tecnológico sem que 
haja energia elétrica (VASCONCELOS, 
2017).

Para Alves Filho (2003), há uma 
grande demanda por água e energia 
elétrica que são indispensáveis para 
sobrevivência das pessoas e para o 
desenvolvimento das cidades e como 
não são recursos renováveis, se não 
houver o cuidado necessário as futuras 

Abstract
It is noted that with population growth there 
is greater demand for energy, but one must 
also pay attention to the consequences. The 
study aims to address the social and economic 
impacts of renewable energy.
Keywords: Renewable Energy; Social 
impacts; Economic impacts.

1. Introdução

Notadamente a raça humana é 
dependente da geração de energia, tanto 
para as suas atividades físicas como 
para a geração de alimento e itens para 
a sua sobrevivência. Desde a descoberta 
do fogo, o humano se tornou totalmente 
dependente do uso de qualquer energia 
que tenha a sua disposição.

De acordo com Alves Filho 
(2003), a matriz enérgica mudou muito 
no decorrer do tempo, principalmente 
após a Revolução Industrial, no período 
do final do século XIX e iniciando o 
século XX, quando se buscavam meios 
eficientes de produtividade. O carvão 
mineral, por exemplo, foi dando espaço a 
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gerações que sofrerão as consequências.
Não existe nenhuma atividade, 

doméstica ou empresarial que não utilize 
a energia elétrica. Assim, a demanda por 
este tipo de energia é muito alta, fazendo 
com que se tenha que produzir cada vez 
mais. Entretanto, além da produção ser 
eficiente, o seu uso deve ser consciente, 
e assim, deve-se buscar a eficiência 
energética (SANTOS, 2015).

O estudo se justifica pelo fato 
de que, com o crescimento populacional 
e com o desenvolvimento de novos 
produtos tecnológicos, a demanda 
por energia tem aumentado cada vez 
mais. Assim, é imprescindível que 
se desenvolvam meios de geração e 
distribuição de energia para todo o país 
visando seus impactos e sua eficiência.

Deste modo, eficiência 
energética é sinônimo de utilização 
racional de energia, ou seja, usar a 
energia de modo consciente, sem 
desperdício, obtendo-se os resultados 
esperados. Quanto mais eficiente for 
o uso, maior será a redução de custo, 
contribuindo assim para que haja melhor 
aproveitamento de recursos (ALVES 
FILHO, 2003). 

No entanto, além de haver 
desenvolvimento tecnológico na geração 
de energia, deve haver também o 
desenvolvimento de meios de reuso ou 
melhor aproveitamento energético. Isso 
leva os pesquisadores a buscarem meios 
alternativos de produção energética.

Deste modo, o presente trabalho 
tem como pergunta problema: Como as 
fontes de energias renováveis podem 
contribuir para a sociedade e para a 

economia do país?
O trabalho tem como objetivo 

geral identificar e discutir os impactos 
econômicos e sociais da energia 
renovável.

No que se refere aos objetivos 
específicos, o trabalho pretende:

1. Discorrer sobre a matriz 
energética;

2. Abordar as principais fontes 
de energia renovável;

3. Analisar a energia eólica e 
suas características.

4. Identificar exemplos de 
cidades e regiões que usam 
energia renovável no Brasil 
e discutir seus impactos 
sociais e econômicos.

2. Referencial Teórico

De acordo com Bresser-
Pereira (2008), pode-se conceituar 
desenvolvimento econômico como um 
processo de acúmulo de capital e de 
incorporação de progresso técnico, 
que leva os habitantes de determinada 
região a terem emprego e renda. Assim, 
o desenvolvimento econômico é um 
fenômeno que ocorre em países que 
realizam o regime capitalista e só pode 
existir se o acúmulo ou ganho de capital 
estiver alinhado com o aumento da 
produtividade.

O desenvolvimento social 
consiste na evolução, tanto do capital 
humano como do capital social de uma 
sociedade. Tal desenvolvimento se refere 
a mudanças positivas no relacionamento 
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entre indivíduos, grupos e instituições 
de uma comunidade ou região, gerando 
um bem-estar social, com projetos e 
aspirações futuras (REZENDE, 2013).

De acordo com Midgley, 
(2007, p. 226), “como abordagem 
para promover o bem-estar social, o 
desenvolvimento social procura desfazer 
a bifurcação entre bem-estar social e 
desenvolvimento econômico”

No que se refere a matriz 
energético, pode-se conceitua-la como 
um conjunto de fontes de energia 
disponíveis para as devidas demandas 
de manutenção de vida, como uso de 
veículos, atividades culinárias, geração, 
eletricidade e outros. Assim, o Brasil, 
possui uma infinidade de fontes de 
energia, na sua grande maioria, não 
renováveis, como o carvão, petróleo e 
gás natural (VASCONCELOS, 2017). 
Pode-se observar tais fontes na Figura 
1.

Figura 1. Fontes de energia no Brasil.

Fonte: EPE (2015).

Nota-se que neste quesito, 

a energia advinda do petróleo é 
responsável por 36,5%. Assim, esta 
fonte tem uma importância fundamental 
para a matriz energética brasileira.

Há também as fontes 
renováveis, embora estas estejam ainda 
em desenvolvimento e estudo. Estas 
são: energia solar, eólica, geotérmica 
e outras. Embora o consumo no Brasil 
seja, em maior número de energia 
não renovável, usa-se mais energias 
renováveis do que em qualquer outro 
lugar no mundo (RODRIGUES, 2011).

No mundo todo, usa-se 89,9% de 
energia não renovável em comparação 
com 11,1% de energia renovável. No 
Brasil, usa-se 54,7% de energia não 
renovável em comparação com 45,3% 
de energia renovável. Assim, o Brasil usa 
quase 30% a mais de energia renovável, 
do que o restante do planeta (EPE, 
2015).

A matriz energética mais 
utilizada no Brasil é a energia elétrica, 
por meio das hidroelétricas. Tal geração 
é responsável por 66,6% de toda 
energia gerada no país. Embora haja 
um crescimento na produção de energia 
eólica e sola, a infraestrutura brasileira 
para a produção de energia elétrica por 
meio de usinas hidroelétricas é muito 
grande (VASCONCELOS, 2017).

No que se refere a produção de 
energia elétrica, pode-se perceber que 
que a utilização de fontes renováveis está 
em crescimento. Esse fator é positivo, 
pois reduz-se o custo de operação, além 
de emitir menos gases poluentes. Assim, 
torna-se interessante analisar de forma 
constante as matrizes energéticas. 
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O Brasil possui uma grande 
variedade de fontes de energia e a 
possiblidade de geração de energia 
elétrica sem a dependência total das 
hidroelétricas, porém, precisa de 
maior organização para não atuar 
de modo desconexo e atrasar o seu 
desenvolvimento. Assim, a iniciativa 
privada juntamente com o poder 
público deve criar infraestrutura para 
que a geração de energias alternativas 
possa se tornar uma realidade e evoluir 
a patamares que contribuam para o 
desenvolvimento do setor (GEDRA, et 
al, 2014).

Pode-se dizer que quase todas 
as fontes de energia como a hidráulica, 
biomassa, eólica, combustíveis fosseis 
e energia dos oceanos, são possíveis 
devido a ação indireta da energia solar. 
A radiação solar pode ser utilizada 
diretamente como fonte de energia 
térmica, atuando como aquecedor de 
fluidos, ou gerando energia mecânica ou 
elétrica (ATLAS ANEEL, 2002).

Conceitua-se energia solar 
aquela obtida a partir da captação da 
luz do sol, chegando à terra por meio de 
ondas eletromagnéticas ou fótons. Da 
fusão atômica ocorrida realiza a liberação 
desta energia, fazendo a conversão de 
650 milhões de toneladas de gás hélio 
por segundo (BROWN, 1988).

No planeta terra, a energia do 
sol é responsável pelo ciclo d’água, do 
vento e da fotossíntese que age nos 
vegetais, transformando-se em alimento 
para algumas espécies de animais 
(DIENSTMANN, 2009).

A energia solar fotovoltaica 

tem sido muito utilizada, pois os seus 
métodos de captação, diferentes dos 
convencionais não agridem a natureza 
e muito menos, esgotam os recursos 
naturais. Assim, a energia elétrica 
por meios tradicionais tem se tornado 
instável em relação a harmonia do 
sistema ecológico e, ocorrendo esse 
fato, é pouco provável que se consiga 
recuperar este sistema (DEMONTI, 
1998).

De acordo com ANEEL (2002), 
pode-se conceituar a energia eólica como 
a energia cinética contida nas massas de 
ar em movimento, transformando-se em 
vento. O aproveitamento ocorre quando 
se realiza a conversão da energia cinética 
de rotação de hélices, que empregam 
força a turbinas ou aerogeradores, 
gerando assim energia.

A energia eólica consiste em 
transformar a energia do vento em 
energia útil, gerando tanto energia 
mecânica como energia elétrica por 
meio de aerogeradores. Trata-se de 
uma energia renovável, extremamente 
importante para a sustentabilidade.

De acordo com Pinho e Galdino 
(2015) a preocupação com o meio 
ambiente e com a sustentabilidade é 
um assunto recorrente, principalmente 
devido ao consumo generalizado e a 
grande produção industrial que utiliza os 
recursos naturais, muitas vezes, sem a 
devida conscientização. 

Além disso, o descarte de 
resíduos também é um assunto de 
séria preocupação, onde uma grande 
quantidade de entulhos se acumula, 
trazendo assim consequências 
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desastrosas para o planeta.

3. Procedimentos Metodológicos

Para a elaboração do presente 
trabalho, está se realizando uma revisão 
de literatura, onde se busca em livros, site 
e em artigos, informações que dessem 
base ao tema. A revisão de literatura 
consiste na busca por informações 
publicadas por estudiosos, em livros 
e artigos, informações compiladas de 
pesquisa qualitativa e descritiva. Tais 
informações são fontes de autores de 
fontes primárias como Rodrigues (2011), 
Vasconcelos (2017), Brown (2008) e 
outros (CARDOSO, 2000).

Quanto ao grupo estudo ou 
amostra, buscou-se informações de 
2010 a 2017.  Encontrou-se muito 
material, porém, aproveitou-se apenas 
20 compêndios, entre livros, artigos 
e informações de internet de sites 
confiáveis como o da ANEEL.

4. Resultados Parcial

O presente trabalho teve como 
objetivo analisar o cenário atual das 
matrizes energéticas no Brasil, onde 
se dividiu em discorrer sobre objetivos 
específicos que foram, conceituar 
a matriz energética, apresentar as 
principais fontes de energia e discorrer 
sobre a responsabilidade sócio ambiental 
da matriz energética, apontando seu 
impacto, tanto nas questões climáticas, 
como na preservação ambiental e na 
sustentabilidade.

5. Considerações Parcial

Conclui-se então que o 
Brasil pode aproveitar melhor fontes 
alternativas de geração de energia limpa, 
como a eólica e a solar. Isso se torna 
relevante, principalmente por questões 
ambientais e de sustentabilidade, porém, 
ainda há necessidade de investimentos 
em infraestrutura e maios incentivo por 
parte do Poder Público.

Como sequência do trabalho 
deseja-se identificar exemplos de cidades 
e regiões que usam energia renováveis 
no brasil e discutir seus impactos sociais 
e econômicas. Comparar os resultados e 
avaliar o real impacto econômico e social 
do uso das energias renováveis.
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Resumo
Análise descritiva das relações interindustriais 
no Setor Calçadista de Franca/SP, com foco 
no “encadeamento para trás”, ou seja, nas 
relações negociais entre as principais indústrias 
e as fornecedoras de insumos.
Palavras-Chave: relações contratuais; 
linkage effects; enca-deamento; economia 
institucional.

do objeto de estudo; 
b) contribuir com uma melhor 

compreensão do papel dos contratos na 
vida da economia desta localidade; 

c) ainda, há a possibilidade de 
que ao final surjam conclusões passíveis 
de confrontar teoria com prática, 
considerando a matéria analisada e 
também servir como fonte de consulta e 
orientações para os empresários locais.

O objetivo geral pretendido é 
examinar as relações compradores-
vendedores ao longo da cadeia 
produtiva de calçados da cidade de 
Franca/SP, em uma tentativa de, na 
análise dessas relações, associar a 
Teoria da Nova Economia Institucional 
à ideia de encadeamento (linkage 

Abstract
Descriptive analysis of the interindustrial 
relations of the Footwear Industry of Fran-ca/
SP, focusing on the “backward linkage”, that 
is, in the business relations between the main 
industries and suppliers of inputs.
Keywords: contractual relationships; linkage 
effects; institutional economy.;

1. Introdução

A presente pesquisa visa a 
realizar uma análise descritiva das 
interindustriais existentes entre as 
principais indústrias de calçados e seus 
fornecedores (“encadeamento para 
trás”) na cidade de Franca/SP. Assim, 
busca-se estudar como são as relações 
nesse setor produtivo, levando em conta 
tanto os “produtores principais” quanto 
seus fornecedores de insumos.  

 A pesquisa justifica-se porque: 
a) Do ponto de vista teórico, é 

uma análise interdisciplinar, com foco 
nos aspectos sociais, econômicos e 
jurídicos dessas relações, podendo 
revelar, assim, uma nova e realista visão 
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effects), e, eventualmente, a depender 
dos resultados obtidos, verificar em qual 
medida o desenvolvimento preconizado 
por autores dessas teorias pode ser 
encontrado na prática. 

O objetivo específico é a 
análise dessas relações em si, que 
buscará elucidar, dentre outros, se há 
planejamento das transações; se são 
utilizados meios legais de execução 
dos contratos, bem como se isto é 
economicamente viável, considerando 
os custos envolvidos e benefícios, 
especialmente sob dois pontos de vista:

 
i. da indústria calçadista 

(atividade econômica não-
primária)

ii. dos fornecedores 
e empresários no 
“encadeamento para trás” 
dessa indústria.

Deste modo, não obstante 
a pesquisa possua um viés teórico, 
indubitavelmente terá também um 
viés de ordem prática, já que poderá, 
eventualmente, servir como fonte de 
referências para empresários locais.

Por fim, impende destacar que 
a pesquisa está inserida na grande área 
humanas e sociais (interdisciplinar), 
dentro da subárea Desenvolvimento 
Econômico, e tem como delimitação 
territorial a cidade de Franca/SP.

2. Referencial Teórico

Em sua obra “Estratégia do 
Desenvolvimento Econômico”, ALBERT 

O. HIRSCHMAN concebeu o “efeito 
em cadeia“ (linkage effect) como um 
processo de incentivo atuante no setor 
ADP (atividades diretamente produtivas), 
que pode ser retrospectivo (backward) 
ou prospectivo (forward).

Considerando o escopo do 
presente estudo, cite-se o encadeamento 
retrospectivo como definido pelo autor:

“O input-provisão procura 
derivada, ou efeito em cadeia 
retrospectiva, isto é, cada 
atividade econômica não-primária 
induzirá alternativas para suprir, 
através da produção interna, os 
inputs indispensáveis àquela 
atividade” (HIRSCHMAN, A. O., 
1961, p. 153).

Tendo em vista este conceito, 
vale destacar que é notória a presença da 
indústria calçadista na cidade de Franca/
SP. Esta indústria, por sua vez, acabou 
por induzir a formação de fornecedores 
de insumos, tais como, formas, cortume, 
solados, dentre outros, sendo inegável 
que esta indução de fornecedores traduz, 
na prática, o conceito de backward 
linkage effect, tal como concebido por 
HIRSCHMAN. Assim, algumas ideias 
desse autor servirão como baldrame 
para a presente pesquisa.

Por outro lado, impende destacar 
que o presente estudo será feito não só 
no âmbito teórico do desenvolvimento 
econômico, mas também terá um viés 
jurídico, sendo conveniente, desta 
forma, utilizar também como alicerce 
da pesquisa as escolas da Economia 
Institucional, tanto da Velha Economia 
Institucional quanto da Nova Economia 
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Institucional.
Neste sentido, ressalte-se que, 

de comum, tanto a Velha quanto a Nova 
Economia Institucional preocupam-
se não só com a ciência dogmática 
e conceitos puramente teóricos, mas 
também com “o que concretamente 
acontece no mundo real” 6, o que muito 
interessa e se assemelha ao viés prático 
almejado pelo trabalho.

Sob um prisma os autores da 
“Velha” Economia Institucional¹ como 
por exemplo, JOHN R. COMMONS, 
defendem instituições (ex: Estado – e 
aqui, o Direito; família; corporações, 
sindicatos, etc) como ações coletivas 
de controle², ou seja, mecanismos de 
resolução de conflitos decorrente da  
escassez de recursos. 

 Porém, sob outra ótica, autores 
da “Nova” Economia Institucional³, v.g., 
DOUGLASS C. NORTH trazem à baila 
o conceito de “custos de transação”, e 
identificam instituições como restrições 
de comportamento, informais (costumes, 
moral) ou formais (lei, propriedade).4 
Estas restrições dão-se porque as 
pessoas obedecem deveres, caso 
contrario haverá consequências. 5

De acordo com este autor, os 
custos de produção “são a soma dos 
custos de transformação e dos custos 
de transação” (NORTH, D. C., 1990, 
p. 28). Assim, sob o ponto de vista da 
Nova Economia Institucional, indo além 
dos conceitos teóricos clássicos da 
economia, como escassez de recursos, 
o autor reconhece que há outros custos 
de produção além daqueles diretamente 

relacionados com a transformação dos 
atributos físicos de um bem, a saber, 
os custos de transação (NORTH, D. C., 
1990, p 28). 

Segundo tal autor, os custos de 
transação são aqueles relativos a:

“delimitar, proteger e fazer valer 
os direitos de propriedade sobre bens 
(direitos de usar, fruir, excluir e livremente 
dispor do bem)” (NORTH, D. C., 1990, p 
28, traduzido livremente).

Ainda, em seu trabalho, o autor 
relaciona o papel de instituições (formais, 
ou informais, como anteriormente citado) 
em assegurar esses direitos, podendo 
ser eficientes (ocasionando menores 
custos de transação) ou ineficientes 
(ocasionando maiores custos). 

Nesta toada, vale destacar que o 
autor traça uma paralelo entre a eficiência 
das instituições e o desenvolvimento 
econômico, ao afirmar, categoricamente, 
que os custos por transação de países 
de terceiro mundo são tão mais elevados 
do que aqueles de economia industrial 
avançada, de modo que, por vezes, 
sequer há negócio porque os custos de 
transação são elevadíssimos (NORTH, 
D. C., 1990, p 67). 

Desse modo, partindo dos 
conceitos da Economia acima, de 
mecanismos de administração da 
escassez de recursos, de custos de 
transação e restrições de comportamento, 
o presente estudo dirigir-se-á no sentido 
de relacioná-los com conceitos do 
Direito (contratos, Estado, direitos e 
deveres, obrigações etc), por meio da 
análise das relações existentes entre a 
indústria transformadora calçadista e 
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seus fornecedores de insumos.
Finalmente, o estudo se 

espelha e busca inspiração, tanto no 
conteúdo quanto no método, no trabalho 
realizado por STEWART MACAULAY7, 
denominado “Non-contractual Relations 
in Business: A preliminary Study”, em que 
foi feito um estudo científico semelhante 
ao que será aqui desenvolvido, porém 
realizado nos Estados Unidos na década 
de 1960.

Anote-se que, este estudo de 
MACAULAY foi inovador não só na 
pesquisa realizada, mas também pela 
forma de observação interdisciplinar 
por ele realizada, que de acordo com 
comentário constante ao final de citado 
artigo, feito por William M. Evan é 
“relativamente raro que acadêmicos 
da área do direito complementem sua 
abordagem doutrinária do Direito com a 
chamada abordagem comportamental. 
O artigo de Macaulay mostra a sabedoria 
indo além de uma exegese de doutrinar 
jurídicas para um estudo de como a lei 
afeta e é afetada pelas relações sociais”. 
(1963, p. 67, tradução livre). 

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa é de natureza 
exploratória e descritiva, na medida 
em que busca conhecer, estudar e, 
principalmente, descrever como se dão 
as relações interindustriais no setor 
calçadista e respectivos fornecedores 
de Franca/SP, sendo este o universo de 
pesquisa.

A cidade de Franca/SP foi 
escolhida por ser um notório polo 

industrial do setor industrial de calçados 
e despertou interesse por ser um ramo 
da indústria de transformação que se 
enquadra no conceito de “encadeamento 
retrospectivo” de Hirschman, 
anteriormente mencionado. Ainda, a 
escolha desta cidade também limita o 
objeto estudado, em virtude da extensão 
da cadeia produtiva ser longa..

A modalidade de pesquisa se 
baseará em questionários, que serão 
encaminhados a empresas associadas 
ao sindicato patronal e ainda, serão 
realizadas entrevistas, em diferentes 
setores e ramos, tantos dos “produtores 
principais” quanto dos fornecedores 
de insumos (borracha, couro, etc) do 
“encadeamento” relacionado à indústria 
calçadista.

Pretende-se, igualmente, 
realizar entrevistas também com 
representantes de entidades relativas à 
área, tais como Associações Comerciais 
e Sindicato Patronal. 

Todas entrevistas serão, a 
princípio, realizadas presencialmente.

Além disso, pretende-se 
analisar os documentos, tais como 
formulários ou outros, que formalizam as 
negociações envolvidas nessas relações 
interindustriais. 

Após, como a pesquisa visa a 
descrever essas relações, pretende-
se organizar os resultados de forma 
qualitativa, obtendo-se os resultados e 
conclusões.

Finalmente, vale mencionar 
que apesar de ter natureza 
predominantemente qualitativa, não se 
dispensa de, no decorrer do estudo, 
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a depender de quantas empresas e 
pessoas forem encontradas, o autor 
deparar-se com a possibilidade de se 
realizar uma abordagem e coleta de 
dados também com um viés quantitativo. 

4. Resultados Parciais.

Com o presente estudo 
pretende-se a realizar a análise em si, 
ou seja, descrever como se dão relações 
envolvendo a Indústria Calçadista de 
Franca/SP, realizadas entre as principais 
empresas e seus fornecedores. São 
realizadas principalmente por meio 
formal ou informal? Como se dão as 
compras e vendas, são realizadas por 
meio de formulários? Estas e outras 
questões são exemplos do rumo em que 
a pesquisa está direcionada.

Além disso, busca-se também 
pesquisar quais são consequências 
dessas formas de contratar, como por 
exemplo, há instauração de conflitos? 
Esses conflitos são judicializados? 
Como ficam os custos neste caso? Há 
segurança que permita um aumento 
das negociações e consequente 
prosperidade? Estas indagações 
também são exemplos para ilustrar quais 
resultados poderão ser obtidos.

No mais, ressalte-se que esses 
resultados poderão fornecer uma visão e 
análise do desenvolvimento econômico 
do setor, a depender do conteúdo dos 
dados encontrados.

Igualmente, como mencionado 
na introdução, busca-se além do viés 
teórico também um viés de ordem prática 
para o estudo. 

5. Considerações Parciais.

A cidade de Franca/SP é 
marcada pela presença da Indústria 
Calçadista. Como previsto por 
Hirschman, no fenômeno que chamou de 
“encadeamento retrospectivo” , ou ainda, 
“para trás”, esta atividade comercial 
induziu o surgimento de muitos outros 
fornecedores e empresários locais, de 
forma a suprir sua demanda de insumos 
relacionados ao produto final – calçados.

Como exemplos de produtores 
do setor calçadista, impulsionados por 
este fenômeno do “encadeamento para 
trás” podem ser citados os produtores e 
fornecedores de couro, plástico, tecidos, 
borrachas (natural ou sintética)

Na concepção do autor, o 
encadeamento para trás é importante 
para o desenvolvimento pois evita 
importações (substitui importação por 
produto interno, aliviando o balanço de 
pagamento), gera emprego e renda, 
diversifica a produção industrial e 
cria interdependência tecnológica, 
e todos esses ensinamentos podem 
ser empiricamente percebidos neste 
específico setor e encadeamento 
existente na cidade de Franca/SP. 

Por outro lado, todos esses 
fatores são operacionalizados e derivam 
de contratos (formais ou informais) 
celebrados entre as empresas principais 
e seus fornecedores.  

Ressalte-se que o contrato 
é um “mútuo consenso de duas ou 
mais pessoas sobre o mesmo objeto 
(BARROS, WASHINGTON MONTEIRO 
DE. 2003, P.4) e, via de regra, de acordo 



26

BORDINI, C. A. C.; FILHO, H. B. Relações interindustriais no Setor Calçadista de Franca/SP: 
um estudo na perspectiva da Economia Institucional. In: Pires, D. F. (Org.). 11º Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 21-28p.; 227p.

com o Código Civil Brasileiro (Art. 104) é 
de forma livre.

 Assim, ainda que não haja 
instrumentalização, assinatura, ou 
outra formalidade, havendo o acordo 
de vontades, manifestada por qualquer 
modo, verbalmente ou até mesmo 
tacitamente, por meio das atitudes das 
partes, haverá um contrato, e, desse 
modo, é possível afirmar que todas as 
relações acima mencionadas têm como 
base um contrato.8

Por isto, investigar a forma 
como essas relações interindustriais 
são concretizadas mostra-se uma 
abordagem interessante da matéria sob 
a ótica do desenvolvimento econômico. 

Isto porque, procurar-se-á 
entender se há uma prevalência de 
qual tipo de contratos (informais ou 
formais), bem como investigar o porquê 
desta situação (quais as perdas e quais 
os ganhos? Qual o motivo de uma 
ou outra forma predominar?), sempre 
reportando-se o estudo aos conceitos de 
North, da Nova Economia Institucional, 
especialmente relativos aos custos de 
transação e suas consequências para o 
desenvolvimento econômico, sob a ótica 
de sua teoria.

Além disso, pela investigação 
de algumas cláusulas específicas nesta 
relação, como por exemplo, cláusulas de 
exclusividade de fornecimento, e quais 
seus efeitos para a economia do setor 

Por exemplo, para melhor ilustrar 
o que fora colocado no parágrafo anterior, 
havendo cláusula de exclusividade 
em um contrato informal, pode ser 
desvantajoso para o fornecedor, afinal, 

o que o assegurará contra uma variação 
de preços de seus próprios insumos, 
já que não poderá buscar no mercado 
outros compradores de seu produto?

Outra consideração que vale 
mencionar é a de que o trabalho buscará 
também obter diferentes visões do 
assunto, como por exemplo, quais são 
as implicações da (in)formalidade das 
contratações para o setor, tanto sob 
uma ótica do Presidente do Sindicato 
local, quanto sob a ótica de principais 
Empresários e Associações Comerciais. 

Além destas, outra questão 
que pode ser elucidada, por meio de 
uma análise evolutiva das relações, é 
a de como esta (in)formalidade gera 
ou retira segurança de estabilidade de 
relações, e, ainda, se criam um ambiente 
favorável ou desfavorável ao progresso 
do desenvolvimento. 

Como exemplo de ambiente 
favorável ou desfavorável mencionado, 
indaga-se, será que o setor seria mais 
desenvolvido se fosse possível adotar 
uma forma segura e sem maiores 
custos de transação? Ou, por outro 
lado, será que os custos envolvidos para 
obtenção de uma maior segurança são 
um empecilho para o desenvolvimento 
econômico local? 

Outra reflexão que deve ser 
feita, e o estudo buscará elucidar, é a 
de situação de litígio. Como os litígios 
são resolvidos, em que base, se há 
judicialização dos conflitos e, nestas 
hipóteses, se é feito um planejamento 
dos custos, como por exemplo, seria 
melhor haver um custo um pouco maior 
de contratação, porém com maior 



27

BORDINI, C. A. C.; FILHO, H. B. Relações interindustriais no Setor Calçadista de Franca/SP: 
um estudo na perspectiva da Economia Institucional. In: Pires, D. F. (Org.). 11º Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 21-28p.; 227p.

segurança, evitando-se assim litígios, ou 
seria mais vantajoso contratar da forma 
que já se tem feito, ainda que eventuais 
litígios ocasionem um grande custo 
futuramente?

Por fim, será relevante analisar 
se esta situação, ou ainda, se as visões 
do Sindicato e dos Comerciantes, estão 
ou não de acordo com o que é teorizado 
pelos autores da Economia Institucional.

6. Notas e Citações

1. Uma das referências mais 
notáveis da Velha Economia Institucional 
é THORSTEIN VEBLEN, em obra datada 
de 1898, denominada Why is Economics 
not an Evolutionary Science, em que o 
autor inicia uma abordagem que pode 
ser chamada de “interdisciplinar” à 
economia, de modo que os conceitos 
econômicos clássicos deveriam ser 
analisados também sob uma perspectiva 
humana, como por exemplo, sob a ótica 
dos hábitos humanos. 

A este respeito, vale citar trecho 
de sua obra:

 (...) as propriedades físicas dos 
materiais acessíveis ao homem 
são constantes; é o agente 
humano que muda - sua visão 
e sua apreciação do que estas 
coisas podem ser usadas para o 
que se desenvolve” (T. VEBLEN, 
1898, p. 387-388, em tradução 
livre)

2. COMMONS, JOHN R. 
“Institutional Economics”. American 
Economic Review, vol. 21, p. 648-657, 
1931.

3. Além de Douglas North, 
outra referência notável desta escola 
é RONALD COASE, que, inclusive, 
menciona que ele Coase é “comumente 
tido (e talvez seja verdade) de que a Nova 
Economia Institucional começou com seu 
artigo “The Nature of the Firm (1937)”, 
porém ressalta que quem realmente 
cunhou a frase “a Nova Economia 
Institucional” é Oliver Williamsom, sendo 
esta uma outra referência teórica da 
Nova Economia Institucional. (COASE, 
1998, P. 72)

4. NORTH, DOUGLASS C. 
Institutions. The Journal of Economics 
Perspectives, v. 5, nº 1 (Winter), 1991. 
p.97

5. C A V A L C A N T E , 
CAROLINA MIRANDA. . A economia 
institucional e as três dimensões das 
Instituições. Revista de Economia 
Contemporânea (2014) 18(3): p. 380.

6. COASE, RONALD. 
The New Institutional Economics. The 
American Economic Review, Vol. 88, 
No. 2, Papers and Proceedings of the 
Hundred and Tenth Annual Meeting of 
the American Economic Association 
(1998), p. 72.

7. MACAULAY, STEWART. 
Non-Contractual Relations in Business: A 
Preliminary Study. American Sociological 
Review, Vol. 28, No. 1 (Feb., 1963), pp. 
55-67

8. Uma situação curiosa 
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observada por STEWART MACAULAY 
(1963, P. 59) foi a de que foram 
constatadas, no estudo, que por vezes 
a rigor as negociações eram realmente 
feitas sem contratos (mesmo informais): 
O vendedor entregava um formulário 
de venda para o comprador preencher, 
e o comprador também entregava ao 
vendedor o seu próprio formulário de 
compra para o vendedor preencher. 

Cada formulário possuía suas 
próprias cláusulas e condições, que 
eram conflitantes entre si, criando 
uma situação inusitada de que, nesta 
específica hipótese, como cada uma das 
partes “concordou” com apenas um dos 
formulários, que eram distintos entre si, 
a rigor não haveria acordo de vontades, 
e, portanto, contrato.
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Resumo
Os ODSs são um guia de ação estratégica para 
o alcance do desenvolvimento sustentável. 
Este trabalho analisa a implementação do 
ODS 3.8 na cidade Franca - SP. 
Palavras-Chave: Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável; Políticas 
Públicas; Agenda 2030; Indicadores de Saúde;  
Saúde Pública.

dos ODS estão implementadas e são 
monitoradas. No entanto, muito ainda 
deve ser feito para atingir cada uma 
das metas até 2030. Esse propósito 
exigirá do governo, da sociedade civil, 
da academia e da iniciativa privada que 
trabalhem e pensem a Agenda 2030 de 
forma “integrada e indivisível” (PNUD, 
2017).

O Relatório Luz 2018 (BRASIL, 
2017a) foi construído a partir dos 
dados oficiais disponíveis, analisando 
121 (das 169) metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e aponta 
que o caminho trilhado nos últimos três 
anos pelo Brasil é incoerente com a 
Agenda 2030. As evidências trazidas 
por este Relatório, portanto, tornam 

Abstract
The SDGs are strategic guides for the 
achievement of sustainable development. This 
paper analyses the implementation of SDG 3.8 
in the city of Franca - SP.
Keywords: Sustainable Development 
Goals; Public Policies; Agenda 2030; Health 
Indicators; Public Health.

1. Introdução

A Agenda 2030, que inclui os 
dezessete Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e suas 169 metas, 
foi aprovada em 2015 pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas juntamente 
com 193 países que a subscrevem. Para 
a implementação da Agenda 2030, os 
ODS propõem reforçar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável, 
com ênfase nas parcerias multissetoriais 
que mobilizem e compartilhem 
conhecimento, tecnologia e recursos 
financeiros, sobretudo para os países 
em desenvolvimento (SILVA, 2018).

Diversas políticas públicas e 
ações que contribuem para o alcance 
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frágil o discurso dos poderes executivo 
e legislativo de adesão aos ODS. A 
flexibilização das leis trabalhistas e a 
aprovação da Emenda Constitucional 
95/2016 (que congela gastos de saúde 
e educação por 20 anos) são símbolos 
irrefutáveis do descompromisso atual.

Para a Agenda 2030 e os 
ODS não é mais possível falar em 
desenvolvimento sustentável sem 
planejamento, informações qualificadas, 
e todo um ecossistema de dados 
estatísticos fortalecidos (BRASIL, 
2017b). 

O Relatório Luz da Agenda 
2030 de Desenvolvimento Sustentável 
traz que a implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), via Constituição 
Federal de 1988, representou por si só 
um avanço e colocou o Brasil entre o 
reduzido grupo de países que possuem 
um sistema de saúde pública universal. 
Apesar dos grandes avanços em saúde 
no Brasil, o SUS vem sendo esvaziado 
por ineficiência administrativa e política 
em benefício de empresas financeiras 
da saúde e em detrimento dos direitos 
humanos, o que cria barreiras para o 
alcance do ODS 3 (2017a).

O ODS 3.8 da Agenda 2030 
refere-se a “atingir a cobertura universal 
de saúde, incluindo a proteção do risco 
financeiro, o acesso a serviços de saúde 
essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais, 
seguros, eficazes, de qualidade e a 
preço acessíveis para todos” (NAÇÕES 
UNIDAS, 2015).

Diante do exposto, nossa 
questão problema é como está sendo 

implementada a meta 3.8 do ODS 3 da 
Agenda 2030 no município de Franca – 
SP, de 2016 a 2018?

2. Referencial Teórico

Os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e suas 
169 metas anunciadas no documento 
“Transformando nosso Mundo a 
Agenda 2030” demonstram a escala e a 
ambição desta nova Agenda universal. 
Eles se constroem sobre o legado 
dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio e propõem concluir o que estes 
não conseguiram alcançar. Eles buscam 
principalmente a concretização dos 
direitos humanos de todos. Os ODS são 
integrados e indivisíveis, e equilibram 
as três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: a econômica, a social e a 
ambiental.

A fundamentação teórica 
está baseada nas teorias de autores 
que abordam as dimensões do 
Desenvolvimento Sustentável 
mencionada na Agenda 2030. 

O Desenvolvimento 
Sustentável, para Foster (2005) é 
definido a partir da comissão Brundtland 
como “desenvolvimento que satisfaz 
as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as 
suas necessidades”.

Amartya Sen (2010) se aproxima 
do conceito de Desenvolvimento 
Sustentável contemplado nos ODS ao 
afirmar que a base de desenvolvimento 
de uma região não deve estar apenas 
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na busca pela dimensão econômica, 
mas na dimensão sociocultural, 
em cujo contexto os valores e as 
instituições são fundamentais. Há uma 
grande convergência com a noção 
de desenvolvimento como liberdade 
proposta por ele, na qual a liberdade 
supõe não apenas um rigoroso respeito 
aos direitos dos indivíduos, mas 
também o acesso a meios materiais e 
intelectuais que possibilitem a expressão 
das suas potencialidades. Além disso, 
a liberdade substantiva também 
pressupõe capacidade de ação política 
que possibilite uma efetiva participação 
de toda a população nos processos 
decisórios da sociedade. 

Para Oliveira (2002) a história 
do pensamento sobre Desenvolvimento 
Sustentável está diretamente ligada à 
história do pensamento ambiental. O 
conceito de Desenvolvimento Sustentável 
é parte inextrincável do movimento 
ambientalista que surgiu na Europa e 
nos Estados Unidos nas décadas de 
1960 e 1970. Basicamente, podemos 
dividir a evolução da preocupação com o 
Desenvolvimento Sustentável em cinco 
temas:

1. preservação da natureza;
2. desenvolvimento da administração 

(gerenciamento) e da ciência 
ecológica nos trópicos;

3. ambientalismo e crise global;
4. ecologia global, conservação e meio 

ambiente;
5. ambientalismo global.

O desenvolvimento com 

sustentabilidade ambiental é, de acordo 
com a Agenda 2030, economicamente 
viável, pois se baseia no princípio da 
eficiência na utilização de recursos, o 
que reforça o crescimento econômico 
e contribui para criação de empregos, 
erradicação da pobreza e proteção 
ambiental (NAÇÕES UNIDAS, 2015).

O desenvolvimento econômico 
é um fenômeno histórico, de um lado 
relacionado com o surgimento das 
nações e a formação dos estados 
nacionais ou estados nação e, de 
outro, com a acumulação de capital e 
a incorporação de progresso técnico 
ao trabalho e ao próprio capital, 
que ocorrem sob a coordenação 
das instituições e principalmente de 
mercados relativamente competitivos. 
O desenvolvimento é, portanto, um 
fenômeno relacionado com o surgimento 
das duas instituições fundamentais do 
novo sistema capitalista: o estado e os 
mercados. (BRESSER-PEREIRA, 2006).

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa 
documental por adotar o procedimento 
de coleta de dados através de fontes 
primárias; quantitativa por considerar 
os dados quantificados, que traduziram 
em números as informações que estão 
sendo classificadas e analisadas, a partir 
de recursos e técnicas estatísticas; e 
qualitativa, devido às suas características 
de investigação exploratória e descritiva, 
já que permitirá o aprofundamento 
necessário na busca do conhecimento 
para avaliar e monitorar as políticas de 
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saúde implementadas para atingir o 
ODS 3.8 da Agenda 2030 no município 
de Franca – SP.

O estudo está fundamentado em 
documentos oficias sobre os ODS e a 
Agenda 2030, elaborados pelas Nações 
Unidas, pelo Governo Brasileiro e pela 
sociedade civil. 

O período pesquisado abordará 
os anos de 2016 a 2018. Serão utilizadas 
as bases de dados do Governo Federal 
referentes ao município de Franca – SP.

Para análise das bases de 
dados, foi necessária, inicialmente, 
a organização dos dados segundo 
indicadores e ano, gerando planilhas. 
Prosseguimos com a análise de cada 
resultado obtido, para posteriormente 
determinar uma linha de base, referente 
a Agenda 2030 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável Meta 3.8.

Foram utilizados os indicadores 
propostos pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento PNUD 
(2015): 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento PNUD (2015).

4. Resultados Preliminares

Até o presente momento, foram 
analisados os dados referentes ao 
percentual de cobertura populacional 
por equipes de Saúde da Família e ao 
percentual de cobertura de vacinas, do 
município de Franca –SP, nos anos de 
2016 a 2018, que são apresentados nos 
Gráficos 1 e 2. 
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5. Considerações Preliminares

Agenda 2030 da ONU é uma 
oportunidade para que os governos 
nacionais avaliem a própria atuação em 
relação ao Desenvolvimento Sustentável, 
considerando a necessidade de maior 
integração e coordenação dos atores 
envolvidos, de políticas públicas 
coerentes e de uma visão nacional de 
longo prazo.

As questões de governança 
pública dizem respeito, em última análise, 
à efetividade das políticas públicas e 
aos resultados entregues à sociedade, 
em nome dos direitos fundamentais dos 
cidadãos.

A análise preliminar documental 
e bibliográfica sugere dificuldades na 
implementação do ODS 3.8 em Franca 
- SP, tais como:

• Fragilidades nos processos de 
institucionalização e internalização da 
Agenda 2030;

• Dificuldade de acesso a 
informação sobre os dados referentes 
aos indicadores;

• Ausência de instrumentos 
de planejamento nacional, estadual e 
municipal a longo prazo;

• Ausência de conhecimento 
sobre implementação da Agenda 2030 
pelos governantes;

• Falta de coerência entre 
as legislações vigente no país e o 
recurso financeiro necessário para 
implementação da Agenda; 

• Fragilidades nos processos de 
monitoramento e avaliação dos ODS no 
país e no município analisado.
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7. Anexo I - Resultados Parciais

Gráfico 1: Percentual de 
cobertura populacional pela Estratégia 
de Saúde da Família – Franca – SP, nos 
anos de 2016 a 2018.

Fonte: MS/SAS/Departamento de Atenção Básica – 
DAB

Gráfico 2: Percentual de 
cobertura de vacinas – Franca – SP.

Fonte: Programa Nacional de Imunizações 



35

LUCAS, Cecy de S.; MACHADO NETO, Alfredo José. PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS NO SETOR 
DE VAREJO FARMACÊUTICO NA CIDADE DE FRANCA/SP NO PERIODO DE 2019 - 2023. In: 
Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 35-48p.; 227p.

 PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS DO VAREJO FARMACÊUTICO 
NA CIDADE DE FRANCA/SP NO PERÍODO DE 2019- 2023  

Cecy de Sousa Lucas

Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
O setor farmacêutico se transformou, nos últi-
mos anos, inclusive em Franca, com a entrada 
das grandes redes varejistas. A prospecção de 
cenários dá mais segurança, no planejamento 
estratégico, pelas diferentes visões de futuro.
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políticas públicas.

avanços notáveis neste segmento 
(ORTIZ, 2003).

É um setor com ampla 
abrangência, tem atividades licenciadas 
para pesquisar, desenvolver, 
comercializar e distribuir drogas 
farmacêuticas. Envolve as indústrias, 
laboratórios, distribuidores, drogarias e 
farmácias de manipulação, ou seja, ele 
se caracteriza pela dinâmica de pesquisa 
e desenvolvimento nas indústrias e 
comercialização dos diferentes produtos, 
sendo de fundamental importância para 
a saúde da sociedade.

A estrutura do mercado 
farmacêutico mundial pode ser definida 
como oligopolista, devido à presença 
de multinacionais de grande porte que 

Abstract
The pharmaceutical sector has become, in re-
cent years, even in France, with the entry of 
large retail chains. The prospection of security 
regions, without strategic planning, the visions 
of the future.
Keywords: scenarios prospection, strategic 
planning; pharma-ceutical retail; public policy.

1. Introdução

Na metade do século XIX, 
o setor farmacêutico começou se a 
desenvolver na Europa e, atualmente, é 
considerado um dos setores industriais 
que mais se sustenta com base em 
pesquisa e desenvolvimento. Muitas 
das companhias farmacêuticas surgiram 
entre o final do século XIX e o início do 
século XX. As principais descobertas 
aconteceram em torno das décadas de 
1920 a 1930 (GDI MATA, 2013).

No Brasil, o desenvolvimento 
da indústria farmacêutica foi mais tardío, 
ocorrendo no período de 1890 e 1950, do 
que o observado nos países europeus, 
que já no século XIX observavam 
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influenciam o comportamento do setor. 
O mercado de varejo farmacêutico 
é tão atraente que grandes redes 
internacionais de farmácias entraram 
e se estabeleceram no país, gerando 
fusões de grandes drogarias, como 
as que ocorreram, entre Droga Raia e 
Drogasil e as Drogarias Pacheco e São 
Paulo, resultando em grandes gigantes 
do setor (Pinto e Barreto, 2013).

O mercado varejista de 
medicamentos e o número de instituições 
de ensino superior de Farmácia no Brasil 
crescem em ritmo chinês. O Brasil é 
considerado atualmente o sexto maior 
mercado farmacêutico do mundo, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos, 
China, Japão, Alemanha e França. Em 
2017, o faturamento do setor, no Brasil, 
foi estimado em U$$ 33,1 bilhões de 
dólares (GUIA DA FARMACIA, 2018).

Segundo a Associação Brasileira 
de Distribuição e Logística de Produtos 
Farmacêuticos (Abradilan), nos primeiros 
onze meses de 2018, as vendas de 
medicamentos e não medicamentos, no 
Brasil, contabilizaram R$ 5,2 bilhões, alta 
de 11,8% em relação ao mesmo período 
de 2017, quando geraram R$ 4,6 bilhões 
(GUIA DA FARMACIA, 2019). 

Segundo relatório do IQVIA  - 
“The Global Use of Medicine in 2019 and 
Outlook to 2023″, o mercado farmacêutico 
global deve movimentar US$ 1,5 trilhão 
até 2023, crescendo a uma taxa de 
anual de 3% a 6% nos próximos cinco 
anos. No Brasil, a  projeção é de que 
setor movimente de US$ 39 a 43 bilhões 
no mesmo período. De acordo com o 
relatório, os principais impulsionadores 

de crescimento continuarão sendo 
os Estados Unidos e os mercados 
farmacêuticos emergentes, com 4% a 
7%; e 5% a 8% de crescimento anual 
composto, respectivamente (GUIA DA 
FARMACIA, 2019).

Com este cenário, o varejo 
farmacéutico, atualmente, esta fora dos 
padrões normais, uma vez que o ramo 
vem crescendo de forma acelerada, 
devido ao envelhecimento e ao aumento 
da expectativa de vida da população, 
além da maior incidência e diagnóstico 
de doenças crônicas.

Diante disso, esses dados 
assumem uma significante relevância 
para o desenvolvimento desta pesquisa. 
Ela pretende responder à seguinte 
pergunta: de que forma a prospecção de 
cenários no setor varejista farmacêutico 
poderá contribuir para o desenvolvimento 
regional e as Políticas Públicas?

Assim, o estudo da prospecção 
de cenários consiste em vislumbrar os 
possíveis cenários em que as empresas 
poderão estar inseridas no futuro. Isto irá 
permitir que elas se planejem, de forma 
mais segura, acerca do que poderá vir 
a ocorrer no mercado em que estão 
competindo. A prospecção propicia mais 
segurança na tomada de decisões, 
contribui na superação dos desafios e 
dificuldades e possibilita encontrar as 
melhores soluções no planejamento 
estratégico.

Neste contexto, o objetivo geral 
desta pesquisa é elaborar cenários 
prospectivos para o setor farmacéutico, 
na cidade de Franca do estado de São 
Paulo, no horizonte temporal de cinco 
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anos (2019 – 2023), a fim de sistematizar 
contribuições para o planejamento do 
desenvolvimiento regional.

Os objetivos específicos são os 
seguintes:

• pesquisar e analisar a 
literatura sobre quebra 
de tendências, rupturas e 
planejamento estratégico, 
bem como prospecção de 
cenários;

• levantar práticas de 
prospecção de cenários no 
ambiente de negócios;

• analisar o contexto do setor 
de varejo farmacêutico como 
foco do presente estudo;

• identificar as tendências para 
o ambiente pesquisado, bem 
como as rupturas, por meio 
da prospecção.

• verificar as metodologias 
utilizadas na prospecção de 
cenários.

• efetuar a prospecção de 
cenários para o setor do 
varejo farmacêutico na 
cidade de Franca/SP

• apresentar as diversas 
possibilidades de futuros 
de forma a subsidiar o 
planejamento estratégico 
das empresas

• detectar no setor 
farmacêutico, as forças 
motrizes, as possíveis 
ameaças e as oportunidades 
para as empresas do 
segmento. 

Portanto, a utilização da técnica 
de prospecção de cenários, em conjunto 
com as políticas públicas de saúde, 
poderá vir a promover o desenvolvimento 
regional no setor de varejo farmacéutico. 
Considerando que o setor farmacêutico 
se articula entre as diversas escalas, 
local, regional, nacional e mesmo 
global, a prospecção poderá propiciar 
mais segurança no desenvolvimento do 
planejamento estratégico e na tomada 
de decisões. Além disso, através dessa 
pesquisa será possível estudar as 
questões de saúde e economia das 
micro e pequenas empresas do setor.

2. Referencial Teórico

Neste tópico apresenta-se 
como se deu o desenvolvimento do 
planejamento estratégico a partir dos 
pontos de ruptura e das quebras de 
tendências. Posteriormente, aborda 
a prospecção de cenarios como uma 
ferramenta do planejamento estratégico 
e analisa o varejo farmacêutico e as 
políticas públicas para o setor.

2.1 Quebras de tendências, rupturas e o 
planejamento estratégico

Entramos em um novo 
milênio, uma nova era, chamada “Era 
da Turbulencia”, na qual devem ser 
consideradas os novos paradigmas 
e variáveis, como: a globalização; 
tecnologias mais desenvolvidas, 
acessíveis a um custo menor; 
informações disponíveis em grande 
escala e em tempo real; ciclo de vida 
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de produtos menores; clientes mais 
informados, exigentes e mutantes. Essas 
turbulências fazem com que empresas 
fiquem mais vulneráveis ao caos presente 
no ambiente de negócios. Assim,  elas 
podem gerar tanto oportunidades, como 
grandes riscos, e as empresas precisam 
saber como enfrenta-las, utilizando 
ferramentas que permitam prever e 
explorar as forças de turbulência em 
proveito próprio (KOTLER; CASLIONE, 
2009).

Schwartz (2003) menciona que 
caos e confusão não são novidades. 
Diante deste cenário turbulento, 
podemos contar com três coisas 
em nossa mente: sempre teremos 
surpresas; conseguiremos lidar com 
elas; e muitas podem ser previstas.  
Entender essas surpresas inevitáveis 
em nosso futuro é essencial para 
as decisões que devemos tomar no 
presente. Não importando se somos 
líderes governantes ou simplesmente 
indivíduos que se preocupam com o 
futuro de suas famílias, empresas ou sua 
comunidade. 

Strebel (1993) cita que lidar de 
maneira eficaz com essas mudanças no 
ambiente de negócios é uma das tarefas 
mais difíceis que os gerentes enfrentam, 
porque toda vez que ocorre um ponto 
de ruptura, seja, uma guerra de preço, 
uma nova abordagem competitiva, 
uma reorganização radical na própria 
empresa, uma nova política econômica, 
as tendências e os padrões são 
atropelados e as previsões fracassam.

Diante desse ritmo acelerado de 
mudanças no mundo e nas organizações, 

o planejamento estratégico, tem que 
partir do principio de que o futuro não 
representa mais uma mera repetição 
pasado. Deve partir de uma análise das 
perspectivas da empresa, identificando 
tendências, ameaças, oportunidades 
e descontinuidades singulares, que 
possam alterar as tendências históricas.  
Substitui a extrapolação por uma análise 
prospectiva estratégica e detalhada, 
analisando as diversas posibilidades de 
futuros, com o objetivo para gerar uma 
estratégia mais segura (BOFF, 2003). 

Os autores Moritz, Nuner e 
Pereira (2008), dizem que para reduzir 
essas mudanças, elaborar e implantar 
estratégias nas organizações, a 
prospecção de cenários representa um 
recurso significativo para visualizar e 
formular situações futuras.

Para Kotler e Caslione (2009), 
a construção dos cenários é o método 
de planejamento estratégico adotado 
pelas organizações para flexibilizar os 
planos de longo prazo. É uma adaptação 
dos métodos utilizados pela inteligência 
militar nos “jogos de guerra”. Além 
disso, a construção de cenários é uma 
ferramenta que possibilita à empresa 
uma capacidade de detectar sinais de 
rupturas de tendências, de se antecipar 
ao caos e de gerenciar riscos previstos, 
estimulando novos comportamentos.

Portanto, o planejamento 
estratégico resulta de uma evolução 
decorrente de mudanças que ocorreram 
no processo de gestão das organizações, 
devido as constantes alterações do 
ambiente de negócios e ao aumento da 
competitividade (MUNDSTOCK, 2008).
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2.2 Prospecção de Cenários Futuros

Para os autores Moritz e Pereira 
(2005) até a década de 1920, não se tinha 
notícias a respeito de qualquer estudo 
sistemático sobre cenários. Somente 
após a Segunda Guerra Mundial, surgem 
pela primeira vez os cenários como um 
método de planejamento militar. A Força 
Aérea dos Estados Unidos, contratou 
um grupo de profissionais peritos 
em análises, para que estudassem e 
elaborassem os objetivos e estratégias 
que deveriam ser adotados com relação 
ao futuro (SCHWARTZ, 2006; MARCIAL 
e GRUMBACH, 2006).

Alguns autores atribuem a 
introdução das noções de cenários 
prospectivos e seu desenvolvimento a 
Herman Kahn. Ele, que atuou durante os 
anos 1950 na Rand e nos anos 60 fez 
parte da Força Aérea norte americana 
(SCHWARTZ, 2006).

Vários outros estudos foram 
sendo desenvolvidos, como na França, 
onde a metodologia de cenários foi 
aplicada pela primeira vez num estudo 
de prospectiva geográfica, realizado pelo 
Datar em 1970, denominada “Une image 
de la France em l’année 2000. (GODET, 
2007).

Dentro da visão prospectiva, 
encontram-se diversas definições 
de cenários que diferem na forma e 
na amplitude, mas obedecem aos 
fundamentos básicos da prospectiva, de 
que os futuros são múltiplos e incertos, 
e não devem ser tomados como uma 
linha única e predeterminada (MARCIAL 
e COSTA, 2001; BODINI, 2001). A 

Tabela 1, apresenta algumas definições 
sobre cenários com e os seus principais 
autores.

Tabela 1: Definições de Cenários

Fonte: autoria própria

Portanto, de acordo com as 
definições apresentadas pelos autores, 
pode-se dizer que os cenários são 
ferramentas fundamentais para auxiliar 
no processo de gestão, favorecendo a 
obtenção de informações importantes, 
que possibilitarão uma melhor tomada 
de decisão. Eles tratam da descrição 
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de futuros possíveis, imagináveis ou 
desejáveis.

Os cenários apresentam 
diversas características como: visão 
plural do futuro; ênfase no aspecto 
qualitativo; capacidade de quebra de 
modelos mentais; foco na incerteza; 
devem ser desenvolvidos dentro da 
organização; e possuírem consistência 
(coerência interna entre a filosofia, a 
trajetória e as cenas que o integram) 
(MARCIAL e GRUMBACH, 2002). 

Quanto aos objetivos pode-
se mencionar ações como: estudar 
as inúmeras possibilidades de futuros 
plausíveis e preparar as organizações 
para enfrentar qualquer uma delas; 
promover a flexibilidade e capacidade 
de reação; identificar ameaças e 
oportunidades; estimular a criatividade; 
maior segurança na tomada de decisões; 
e contribuir para elaboração do Plano 
Estratégico   (MARCIAL e GRUMBACH, 
2002).

Diversas técnicas podem ser 
utilizadas para realçar o pensamento 
estratégico por meio da elaboração 
de uma visão de futuro, mas para 
Schoemaker (1993), somente a análise 
de múltiplos cenários é a ferramenta mais 
indicada para examinar as incertezas e 
expandir o pensamento das pessoas, 
uma vez que ela promove a comunicação 
interna na empresa e trata de questões 
estratégicas. 

No estudo de cenários 
prospectivos, podem-se observar a 
existência de diversas metodologias.  
As principais são as apresentadas 
por Michel Godet; General Electric; 

Schwartz e Global Business Network 
(GBN); Michael Porter, e seus cenários 
industriais; Raul Grumbach, Metódos 
dos Impactos Cruzados, Método de 
Blaining e Reining. Esses métodos 
procuram destacar e analisar o macro-
ambiente, a organização, o indivíduo e 
suas visões de futuro (MORITZ, NUNER 
e PEREIRA, 2008).

2.3 Varejo Farmacêutico

O varejo no Brasil, teve início 
no final do século XIX, com o início 
do processo da industrialização e 
o surgimento dos meios e vias de 
transporte (CHIAVENATO, 2011). 

Esse segmento do varejo, 
segundo Kotler (2000) engloba todas 
as atividades relacionadas à venda 
direta de produtos e serviços aos 
consumidores finais, para uso pessoal 
ou familiar não relacionada a negócios.  
Portanto, qualquer empresa que forneça 
um produto ou serviço para o consumidor 
final está praticando varejo.

Parente (2000, p.22) define 
varejo como sendo composto por “todas 
as atividades que englobam o processo 
de venda de produtos e serviços para 
atender a uma necessidade pessoal 
do consumidor”. Não esta relacionado 
somente a uma loja física, mas podem 
ser aquelas que vem sendo exercidas 
através dos meios de comunicação, 
como correio e telefone, em vendas por 
catálogos ou contato direto, e por meio 
da venda em domicílio.

O varejo farmacêutico surgiu 
com as primeiras boticas, em um 
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passado distante, onde as farmácias 
sempre foram o mais importante canal 
de distribuição de medicamentos. 
Segundo Callegari (2004), este varejo 
de medicamentos, é responsável 
por mais de 80% das vendas de 
remédios, ou seja, é o principal canal de 
distribuição de medicamentos no Brasil. 
Ele complementa dizendo que existe 
um numero exagerado de farmácias e 
drogarias, o que tem provocado uma 
alta competição entre as empresas, 
gerando redução do faturamento e 
das margens de lucro. Dias (2003) cita 
que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) considera ideal a proporção de 
6 mil habitantes por estabelecimento 
varejista, ou seja, a realidade esta fora 
dos padrões normais. 

Este setor, tem passado por 
grandes mudanças nas duas últimas 
décadas, Antes predominavam os 
pequenos estabelecimentos, com gestão 
familiar e um modelo tradicional, onde as 
prateleiras  eram de madeira e fechadas 
por vidro. Atualmente muitas mudanças 
de perfil, estrutura e estratégia têm 
ocorrido. No atual conceito de farmácias 
prevalecem as grandes lojas, com 
espaços muito bem estruturados, layouts 
atrativos e um mix de produtos cada vez 
mais diversificado para conquistar o 
cliente (MOREIRA, SILVA, 2015; SILVA; 
SAMPAIO, 2016).

Essa transformação se acentuou 
com o crescimento e a entrada das 
grandes redes de drogarias, na década 
de 80, que adotaram novos modelos 
de negócios, a partir da informatização 
dos estoques dos pontos-de-venda  e 

da diminuição no número médio de 
funcionários por loja, ganhando força 
e provocando a concentração de 
mercado.   Nos próximos anos, o Brasil 
deve continuar a vivenciar o crescimento 
intenso no mercado de consumo de 
medicamentos, acompanhando o cenário 
mundial. O fato é que a farmácia não é 
mais a mesma, porque o consumidor 
mudou também. Hoje, além de ser 
muito mais exigente, está disposto a 
experimentar, é menos fiel às marcas 
(MOREIRA, SILVA, 2015).

Gráfico 1: Distribuição das farmácias e 
drogarias no Brasil

 Fonte: CFF, 2018.

Atualmente, segundo dados 
do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) do ano de 2018, existem no 
Brasil, 87.794 unidades de farmácias 
e drogarias distribuídas conforme o 
Gráfico 1. A Região Sudeste apresenta 
37.432 unidades, representando 43% 
das existentes no Brasil. A distribuição, 
na região Sudeste, é apresentada no 
Gráfico 2.
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Gráfico 2 : Distribuição das farmácias e 
drogarias na Região Sudeste

Fonte: CFF, 2018.

No Gráfico 2, pode-se observar 
que das 37.432 unidades existentes na 
Região Sudeste, a maior concentração 
se dá no Estado de São Paulo com 
18.200 unidades (49%). Na cidade de 
Franca, foco do nosso estudo, existem, 
aproximadamente, 170 drogarias e 
farmácias que, de acordo com o órgão 
da Vigilância Sanitária de Franca, 
representa quase 1% das existentes no 
Estado de São Paulo. 

Diante dessas características do 
varejo e do crescimento do segmento, se 
vê a importância do estudo deste setor 
de varejo na cidade de Franca.

2.4 Políticas Públicas e o Varejo 
Farmacêutico

Em 1946, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) apud BRASIL (2007, 
p. 24) definiu que saúde é “o estado 
de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não meramente a ausência de 
doença ou incapacidade, assim esta 
deve ser entendida em sentido mais 
amplo, como componente da qualidade 
de vida”.

No contexto brasileiro, o direito 
à saúde se deu a partir dos anos 1980, 
com a promulgação da Constituição 
Federal (1988), que através do art. 196 
definiu que: 

A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação.

 
A partir de 1988, de acordo com 

a Constituição Federal, e com criação do 
SUS, este deverá garantir à população, 
o acesso universal e eqüitativo às ações 
e serviços de saúde por meio de políticas 
sociais e econômicas (PORTELA, 2010, 
p. 10).

O acesso a medicamentos, 
segundo a OMS, é o objetivo central 
da política de medicamentos, ou seja, 
eles são imprescindíveis no contexto da 
saúde pública e à melhoria da qualidade 
de vida da população. Os medicamentos 
essenciais satisfazem as necessidades 
prioritárias de cuidados de saúde da 
população. Com isso, garantir o acesso 
a medicamentos tornou-se uma das 
prioridades nacionais de saúde e tem 
se consti¬tuído como um norteador para 
formular as políticas públicas. 

No Brasil, nos últimos anos, 
diversas políticas públicas vem 
sendo desenvolvidas, no sentido de 
melhorar a disponibilização e o acesso 
a medicamentos em quantidades 
adequadas às necessidades da 
população, sendo um dos poucos países 
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onde o acesso gratuito a medicamentos 
essenciais é direito de todos os cidadãos 
(KATREN, 2015, p.1417). Entre elas 
podemos citar: Política Nacional de 
Medicamentos, Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica (PNAF) e 
outros programas como: Programa 
Farmácia Popular do Brasil.

Políticas implementadas no final 
dos anos 90, como a Política Nacional 
de Medicamentos e a Politica Nacional 
de Assistência Farmacêutica visavam 
melhorar o acesso e o uso racional de 
me¬dicamentos, dentro do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Apresentaram, 
no entanto, algumas falhas, com casos 
de falta ou excesso de medicamentos, 
em alguns postos de saúde, entre outros 
problemas, como ações judiciais contra 
o governo para obter os medicamentos. 
(PAULA, 2009, p.1120; SILVA e 
CAETANO, 2015, p. 2944). 

Na tentativa de melhorar o 
acesso, o governo criou, no ano de 
2004, criou o Programa Farmácia 
Popular (PFP), que representa a 
primeira experiência de co-pagamento 
por medicamentos em geral no país, 
no mesmo ano da criação da PNAF 
(PAULA, 2009).

Este programa objetiva dar 
um tratamento igualitário às pessoas, 
usuárias ou não dos serviços públicos de 
saúde, mas principalmente àquelas que 
utilizam os serviços privados de saúde, 
e que tem dificuldades em adquirir 
medicamentos de que necessitam 
em estabelecimentos farmacêuticos 
privados (BRASIL, 2005).

O Programa se desenvolve 

por meio de duas modalidades: a 
Rede Própria do Programa Farmácia 
Popular do Brasil, que é promovido em 
parceria com estados, municípios e 
instituições, criando unidades próprias; 
e o Sistema de Co-Pagamento, que 
tem parceria com farmácias e drogarias 
privadas credenciadas, criado em 2006 
(FARMÁCIA POPULAR, 2018). 

A parceria entre as redes 
privadas de farmácias credenciadas 
teve o intuito de permitir que um grande 
número de pessoas pudessem adquirir 
medicamentos essenciais a um baixo 
custo (BRASIL, 2018).

Atualmente, após 14 anos de 
implantação do Programa Farmácia 
Popular e a expansão do Programa 
“Aqui tem Farmácia Popular” - O 
Programa atende cerca de 10 milhões 
de usuários por mês, através de 31.081 
estabelecimentos credenciados, com 
conexão de vendas ativa, em 4.381 
municípios brasileiros (FARMÁCIA 
POPULAR, 2018). 

Assim como milhões de 
usuários brasileiros, as farmácias e 
drogarias conveniadas também são 
beneficiadas com o Programa. Pode-
se dizer que muitas delas têm seu 
faturamento atrelado a esse sistema de 
co-participação do Programa, ou seja, o 
programa paga quase que integralmente 
pelo medicamento adquirido pelo usuário 
(MASSI, 2018).

Não existem dados oficiais sobre 
esse pagamento, mas existem estudos, 
de especialistas do ambiente regulatório, 
que mostram que o Programa Farmácia 
Popular em cidades menores, com 
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poucas farmácias e com rede pública de 
assistência farmácia precária, chega a 
representar 50% do faturamento mensal. 
Em cidades grandes e com concorrência 
maior, esse percentual chega a 12% 
(MASSI, 2018).

Em 2018, o Ministério da Saúde 
anunciou uma atualização nos valores de 
referencia dos medicamentos reduzindo 
o valor de repasse – pagamento.  Essa 
redução de valores para as farmácias 
credenciadas provocou conflitos com 
o mercado farmacêutico e provocou 
alvoroço e preocupação no setor varejista 
farmacêutico Ela representa uma 
ameaça à continuidade do programa, 
pois farmácias e drogarias receberiam 
menos, frente aos custos fixos dos 
estabelecimentos, que não param de 
crescer (ALENCAR et al, 2018).

Portanto, tais fatos demonstram 
que a intensa disputa do mercado 
farmacêutico com o Estado brasileiro, 
seja indústria, seja rede varejista, 
mesmo porque o Programa Farmácia 
Popular do Brasil tem representado 
um forte impulsionador das vendas de 
medicamentos no Brasil (ALENCAR et 
al, 2018).

3. Procedimentos Metodológicos

Para alcançar os objetivos 
realizou-se uma pesquisa exploratória 
e descritiva, inicialmente bibliográfica e 
documental em livros, sites, portarias, 
resoluções, artigos acadêmicos, teses 
e monografias com dados secundários 
que abordam o tema. Será realizada, 
ainda, uma pesquisa de campo, através 

de observação direta e aplicação de 
questionário por meio de entrevista. 

A entrevista será feita com 
profissionais responsáveis pelos 
estabelecimentos farmacêuticos, 
localizados na cidade de Franca/SP., 
proprietários e gerentes, e com outros 
profissionais envolvidos no setor de 
varejo farmacêutico de forma indireta, 
como método de coleta de dados.  

Após a coleta, os dados serão 
trabalhados de forma quantitativa, em 
sua compilação e tabulação, e de forma 
qualitativa, na sua análise, ou seja, na 
prospecção de cenários futuros. 

No processo da construção 
dos cenários utiliza-se da metodologia 
sugerida por Blanning e Reinig (1998).  
Esses autores, citados por Almeida, 
Onusic e Machado Neto (2005, p. 5) 
propõem: “um método estruturado 
de avaliação das variáveis nos 
cenários esboçados e discutem sua 
implementação através de um caso”. 

Essa metodologia parte do 
princípio de levantar uma série de 
eventos que, na opinião de um grupo 
de especialistas, poderão impactar o 
setor objeto da análise, num horizonte 
temporal determinado. Nesta pesquisa, 
serão consultados pelo menos vinte 
especialistas do setor, que orientarão na 
construção e análise dos eventos.

Depois de elaborada a listagem 
dos eventos mais importantes, os 
especialistas são novamente consultados, 
para se determinar a probabilidade de 
cada evento vir a ocorrer e, ocorrendo 
ou não, como cada evento irá impactar 
positiva ou negativamente no setor. 
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Tanto na elaboração da lista dos eventos, 
quanto com relação à probabilidade de 
ocorrência e ao grau de favorabilidade, a 
consulta aos especialistas será realizada 
com a utilização do Método Delphi.

Com as informações obtidas 
dos entrevistados, relativas às 
probabilidades e favorabilidades, é 
possível avaliar o impacto de cada evento 
no desenvolvimento do setor varejista 
farmacêutico, e construir, pelo menos, 
três cenários para o setor: otimista; 
pessimista; e realista (ALMEIDA, 
ONUSIC, MACHADO NETO, 2005).

Outra ferramenta a ser usada 
neste estudo é o Método de Impactos 
Cruzados. Através dele é possível 
se determinar quais são as “forças 
motrizes do sistema”, ou seja, quais 
são os eventos que irão impactar os 
demais.  Estes eventos devem merecer 
uma atenção especial da organização, 
durante o processo de planejamento 
estratégico.

Para Marçal e Grumbach (2005, 
p. 64), o Método de Impactos Cruzados 
tem como objetivo “estabelecer a 
interdependência existente entre todos 
os aspectos de um problema, verificando-
se como a ocorrência ou não de um 
determinado evento pode aumentar ou 
diminuir a probabilidade de ocorrência 
de outros”. 

Assim, em termos de 
metodologia, serão utilizadas abordagens 
tanto quantitativas quanto qualitativas, 
uma vez que, após a sua coleta, os 
dados serão tabulados para a construção 
das matrizes de probabilidades e 
favorabilidade e de impactos cruzados, 

bem como analisados para a construção 
dos cenários futuros.

4. Resultados Parcial/Final

A pesquisa pretende ao final dos 
estudos, elaborar cenários prospectivos 
para o setor varejista farmacêutico na 
cidade de Franca- SP.

5. Considerações Parcial/Final

Diante deste estudo, observa-
se que até a década de 50 usava-se o 
planejamento a longo prazo acreditando 
que o futuro poderia ser previsto a partir 
da extrapolação de dados do passado. 
As técnicas se baseavam unicamente 
na projeção, para o futuro, do que havia 
ocorrido no passado.

Ocorre que as turbulências e 
descontinuidades políticas e econômicas, 
a velocidade das transformações e 
da evolução tecnológica no mundo, 
mostraram que esse método do 
planejamento estratégico é inviavel, 
atualmente, pois esta técnica funciona 
apenas quando o ambiente de negócios 
se apresenta constante e estável.

Para realizar o planejamento 
estratégico da organização, num 
ambiente turbulento e instável, se faz 
necessário a utilização da prospecção de 
cenários futuros. Trata-se, portanto, de 
uma ferramenta que permite identificar 
tendências, ameaças, oportunidades 
e descontinuidades singulares que 
possam alterar as tendências históricas. 
Substitui a extrapolação por uma análise 
estratégica detalhada, comparando as 
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perspectivas com os objetivos para gerar 
uma estratégia.

O que se observa, que mesmo 
com o planejamento estratégico, 
ainda existem muitas organizações 
que utilizam os modelos de previsão 
baseados somente nas projeções de 
tendências, e sabe-se que esta não é a 
melhor forma de enfrentar o futuro.  O 
ideal seria, ao invés de elaborar somente 
projeções de tendências futuras, que 
são as previsões, buscar construir uma 
visão estratégica do futuro, utilizando o 
processo prospectivo.

A prospecção de cenários futuros 
proporciona às organizações maior 
segurança para planejar a longo prazo e 
formular estratégias diante de ambientes 
turbulentos e em constante mutação. 
Além disso, promove predisposição para 
fazer mudanças e rupturas para inovação 
da gestão, prepara as pessoas e adapta 
os recursos para enfrentar prováveis 
adversidades e para aproveitar melhor 
as possíveis oportunidades.

6. Referências

ALENCAR, T.O. S., et al. Programa 
Farmácia Popular do Brasil: uma 
análise política de sua origem, seus 
desdobramentos e inflexões. Saúde 
Debate, v. 42, n. 2, p. 159-172, out. 2018.

ALMEIDA, F. C. de; ONUSIC, L. M.; 
MACHADO NETO, A. J. Proposições e 
experimentos sobre o método de análise 
de cenários no varejo brasileiro. Anais 
Cladea Asamblea Anual, 2005.

BLANNING, R. W.; REINIG, B. A. Building 
scenarios for Hong Kong using EMS. Long 
Rang Planning, v. 31, n. 6, p. 900-910, 
1986.

BODINI, V. L.; SANTANA, E. A. e ROCHA 

JUNIOR, W. F. Uso da análise estrutural 
prospectiva para a identificação de fatores 
condicionantes de um setor produtivo. XXII 
Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção. Curitiba, 8 p., out. 2002.

BOFF, R. J. Planejamento estratégico: 
um estudo em empresas e instituições 
do Distrito Federal. 2003. 160 f. 
Dissertação (Mestrado) (Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção) 
– Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. 
Assistência Farmacêutica no SUS: 
20 anos de políticas e propostas para 
desenvolvimento e qualificação: 
relatório com análise e recomendações 
de gestores, especialistas e 
representantes da sociedade civil 
organizada. Brasília: Ministério da Saúde, 
2018. 

BRASIL. Caderno do professor – Projeto 
educação e promoção da saúde no 
contexto escolar: o contributo da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária para o 
uso racional de medicamentos. Anvisa. 
Brasília, 2007. 

_______. Constituição da República 
Federativa do Brasil 1988. Brasília: 
Senado Federal; 1988.

CALLEGARI, Lucas. Análise Setorial 
A Indústria Farmacêutica. São Paulo: 
Panorama Setorial Gazeta Mercantil, 
maio de 2000.

CFF. Conselho Federal de Farmácia. Dados 
2018. Disponível em :< http://www.cff.org.
br/pagina.php?id=801&menu=801&titulo 
=Dados+2018>. Acesso em: 15 jun. 2019.
CHIAVENATO, I. Administração nos novos 
tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.

DIAS, L. J.; MADURA, J. Administração 
financeira: uma abordagem gerencial. 
São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2003.

FARMÁCIA POPULAR. Ministério da 
Saúde. Disponível em:< http://portalms.
saude .gov.b r /acoes -e -p rog ramas /
farmacia-popular>. Acesso em 15 set. 
2018.



47

LUCAS, Cecy de S.; MACHADO NETO, Alfredo José. PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS NO SETOR 
DE VAREJO FARMACÊUTICO NA CIDADE DE FRANCA/SP NO PERIODO DE 2019 - 2023. In: 
Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 35-48p.; 227p.

GDIMATA. Estudo setorial farmacêutico. 
2013. Disponível em:<http://www.gdimata.
com.br/wp-content/uploads/2016/04/
Estudo-setorial-Farmac%C3%AAutico.
pdf>. Acesso em: 13 jun. 2019.

GUIA DA FARMACIA. Brasil é o sexto 
maior mercado farmacêutico do 
mundo. 2019.  Disponível em: < https://
guiadafarmacia.com.br/materia/brasil-e-
o-sexto-maior-mercado-farmaceutico-do-
mundo/>. Acesso em: 15 jun. 2019.

GUIA DA FARMÁCIA. Mercado 
farmacêutico global deve movimentar 
US$ 1,5 trilhão até 2023. 2019. Disponível 
em: < https://guiadafarmacia.com.br/
estudo-iqvia-mercado-farmaceutico-
global/>. Acesso em: 15 jun. 2019.

GUIA DA FARMACIA. Vendas de 
medicamentos crescem 11,7% em um 
ano. Jan. 2018. Disponível em: < https://
gu iadafarmacia.com.br /vendas-de-
medicamentos-crescem/>. Acesso em: 15 
jun. 2019.

GODET, M. Manuel de prospective 
stratégique. Tome 2: L’Art et la méthode:  
Cap. 4: La méthode des scénarios (109 
– 153p). 3 ed. Dunod, Paris, 2007. 427p.

KATREN, F. et al. Desigualdade no acesso 
a medicamentos para doenças crônicas 
em mulheres brasileiras. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, jul., 2015.

KOTLER, P. Administração de 
Marketing: a edição do novo milênio. 
10 ed. Tradução de Bazán Tecnologia e 
Lingüística. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

KOTLER, P.; CASLIONE, J. A. Vencer no 
caos: lições do guru de administração 
e marketing para uma gestão eficaz 
em tempos de turbulência. (Tradução) 
Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009.

MARCIAL, E. C. e COSTA, A. J. L. O uso 
de cenários prospectivos na estratégia 
empresarial: vidência especulativa ou 
inteligência competitiva? In: Anais do 25º 
Encontro da ANPAD, Campinas, p. 1-16, 
2001.

MARCIAL, E.  C. e GRUMBACH, R. S. 

Cenários prospectivos: como construir 
um futuro melhor. Rio de Janeiro: FGV, 
2002.

_________________ . Cenários 
prospectivos: como construir um futuro 
melhor.3 ed . Editora FGV, Rio de Janeiro, 
2005.148p. 

_________________ . Cenários 
prospectivos: como construir um futuro 
melhor. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2006.

MASSI, V. O Programa Farmácia Popular 
e o Farmacêutico. 2018. Disponível 
em: https://www.ictq.com.br/varejo-
farmaceutico/822-o-programa-farmacia-
popular-e-o-farmaceutico>. Acesso em: 14 
jun. 2019.

MOREIRA, F. S. A.; SILVA, M. A. 
Planejamento tributário: estudo de caso 
em empresa do setor farmacêutico. I 
Congresso UFU de Contabilidade. 16 p. 
out. 2015. 

MORITZ, G. de O. e PEREIRA. M. F. 
Planejamento de cenários: a evolução do 
pensamento prospectivo. 20 p. Revista 
de Ciências da Administração. v.7, n.13, 
jan./jul. 2005.

MORITZ, G. de O., NUNER, R. e PEREIRA, 
M. F. Os métodos de prospecção de 
cenários e sua aplicação nas organizações: 
um estudo de caso no período 1998-2008. 
FACES R. Adm. v. 7, n. 2, p. 68-83, abr./
jun. 2008.

MUNDSTOCK, P. Relação entre 
planejamento estratégico e 
desempenho superior. 115 f. Dissertação 
(Mestrado) - Programa Pós-Graduação 
em administração. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - Escola de 
Administração. Porto Alegre, 2008.

ORTIZ, A. O uso de medidas de extensão 
e intensidade no intercâmbio de 
informações na cadeia de suprimentos 
do setor farmacêutico brasileiro. 
Dissertação (mestrado) Departamento 
de Engenharia Industrial – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
PUC. Rio de Janeiro, 2003.

PARENTE, J. Varejo no Brasil. São Paulo: 



48

LUCAS, Cecy de S.; MACHADO NETO, Alfredo José. PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS NO SETOR 
DE VAREJO FARMACÊUTICO NA CIDADE DE FRANCA/SP NO PERIODO DE 2019 - 2023. In: 
Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 35-48p.; 227p.

Atlas, 2000.

PAULA, P. A. B. de, ALVES, T. N. P., VIEIRA, 
R. de C. P. A., e SOUZA, A. I. S. de. Política 
de medicamentos: da universalidade de 
direitos aos limites da operacionalidade. 
Physis Revista de Saúde Coletiva, v. 19, 
v. 4. p. 1111-1125, 2009.

PINTO, A. C.; BARREIRO, E. J. Desafios 
da indústria farmacêutica brasileira. Quim. 
Nova, São Paulo, v. 36, n. 10, p. 1557-
1560, 2013.

PORTER, M. E. Estratégia competitiva: 
técnicas para análise da indústria e da 
concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 
1989.

PORTELA, A.S. et al.  Políticas públicas de 
medicamentos: trajetória e desafios. Rev. 
Ciênc. Farm. Básica Apl., abr. 2010.

SCHWARTZ, P. Cenários: as surpresas 
inevitáveis. Rio de Janeiro: Campus, 
2003.

___________ . A arte da visão de 
longo prazo: caminho para um insight 
estratégico para você e sua empresa. 
Trad. Luiz F. M. Esteves. 4 ed. Ed. Best 
Seller: Rio de janeiro, 2006.

SCHOEMAKER, P. J. H.. Multiple 
Scenario Development: Its Conceptual 
and Behavioral Foundation. Revista de 
Gestão Estratégica, v. 14, p. 193-213, 
1993.

SCHOEMAKER, P. J. H. e VAN DER 
HEIJDEN, C. A. J. M. Integrating Scenarios 
into Strategic Planning at Royal Dutch/
Shell.  Strategy & Leadership. v. 20 n. 3 . 
pp. 41 -46. Maio/Jun. 1992.

SILVA, R. M.; CAETANO, R. Programa 
“Farmácia Popular do Brasil”: 
caracterização e evolução entre 2004-
2012. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 
10. p. 2943-2956, 2015. 

SILVA, N. C. S.; SAMPAIO, L. Planejamento 
estratégico e controle gerencial no varejo 
farmacêutico: o papel do farmacêutico 
diante de um mercado mais competitivo. 
Única Cadernos Acadêmicos. v. 3, n.2, 
2016.

STREBEL, P. Breakpoints: como as 
empresas exploram mudanças radicais 
nos negócios. (Tradução) Vidal Varella 
Filho.São Paulo: Atlas, 1993. 249 p. 



49

Silva, Clevelandio.; Neto, Silvio. Predição do valor futuro do café arábica como ferramenta da 
Agricultura 4.0. In: Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 49-
54p.; 227p.

Predição do valor futuro do café arábica como ferramenta da
Agricultura 4.0 

Clevelandio Margio da Silva

Silvio Carvalho Neto

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Com o objetivo de estudar os benefícios de 
ferramentas de auxílio à tomada de decisão
na atividade produtora de café, será implantado 
um modelo de predição do valor futuro da 
cotação do café arábica na bolsa de Nova York. 
Palavras-Chave: Indústria 4.0; Adoção de 
tecnologias; Desenvolvimento Regional.

as cadeias produtivas estão cada 
vez mais integradas e sem barreiras 
entre o mundo físico das máquinas 
e das lavouras e o mundo virtual da 
informação. Conceitos como smart 
farming utilizam-se massivamente de 
coleta e processamento de dados em 
tempo real (Big Data) para gerar ganho 
de produtividade e melhores valores de 
venda de produtos.

Com o objetivo de estudar os 
benefícios de ferramentas de auxílio 
à tomada de decisão na atividade 
produtora de café, este trabalho irá 
selecionar e implementar um modelo 
de predição do valor futuro da cotação 
do café arábica na bolsa de Nova York. 
Ao regressar o modelo ao passado se 

Abstract
In order to study the benefits of decision 
support tools in the coffee producing activity, a 
model that predicts the future price of arabica 
coffee in the New York Stock Exchange will be 
implanted.
Keywords: Industry 4.0; Adoption of 
technologies; Regional development.

1. Introdução

O Brasil é o maior produtor e 
exportador mundial de café, em 2016 
mais de 46 milhões de sacas de café 
arábica foram produzidas em todo o 
território nacional. O estado de São 
Paulo foi responsável por 8 milhões de 
sacas e a região compreendida pela Alta 
Mogiana correspondeu por 29% do total 
produzido no estado.

Assim como os demais setores 
da economia, o agronegócio compete em 
escala global e para sua sobrevivência 
os ganhos de produtividade devem 
estar associados ao controle de custo, 
qualidade do produto e preço.

No contexto da Indústria 4.0 
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espera confirmar a hipótese de que se 
o produtor conseguir prever a tendência 
de crescimento do preço futuro poderá 
tomar uma decisão mais eficiente sobre 
o aumento da produtividade.

Esse trabalho se justifica 
pela necessidade de se manter fortes 
setores chave, como o cafeeiro, ao 
desenvolvimento regional.

2. Referencial Teórico

Em 2000 todos os membros das 
Nações Unidas se comprometeram com 
os oito objetivos de desenvolvimento 
do milênio, nos quais fazem parte a 
erradicação da fome e da pobreza 
extrema, a sustentabilidade e o 
estabelecimento de uma parceria global 
pelo desenvolvimento (ONU (2000)). 

Cerca de 70% da população 
atingida por esses objetivos se encontram 
em áreas rurais, particularmente da ásia 
e da áfrica. O estudo World Bank IFPRI 
et al. (2006) apresenta caminhos nos 
quais a agricultura pode percorrer:

1. Erradicar a pobreza extrema 
e da fome: O aumento da 
produtividade no campo 
trará ganhos imediatos, 
principalmente se houver 
um foco maior na agricultura 
familiar.

2. Alcançar a educação primária 
universal: Investimentos 
em agricultura possibilitam 
avanços indiretos nesse 
objetivo, na medida em 
que avanços tecnológicos 

diminuírem a necessidade 
do emprego da mão de obra 
infantil.

3. Promover a igualdade de 
gênero: Em algumas regiões 
do globo, como na África 
subsariana a agricultura, as 
mulheres são importantes 
como fazendeiras, então 
aumentar a dinâmica do 
setor irá contribuir ao 
empoderamento feminino.

4. Reduzir a mortalidade 
infantil: A contribuição é 
indireta via melhora no 
acesso a um alimento de 
qualidade e ao não emprego 
da mão de obra infantil 
predatória na infância.

5. Melhorar a saúde da 
gestante: A contribuição 
também é indireta pela 
melhora do acesso a um 
alimento de qualidade  e 
diversificado.

6. Combater a AIDS, a malária 
e outras doenças: A melhora 
na dinâmica econômica irá 
proporcionar ganhos amplos 
nos sistemas de promoção 
da saúde e no combate a 
essas doenças.

7. Garantir a sustentabilidade: 
Ao se obter constantes 
ganhos de produtividade no 
setor será permitido produzir 
mais alimentos em uma 
mesma área de exploração.

8. Estabelecer uma rede global 
para o desenvolvimento: 
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É possível criar canais 
de financiamento e de 
disseminação de boas 
práticas e de tecnologias 
mais eficientes.

A agricultura está sendo 
apontada como um dos motores do 
desenvolvimento, principalmente após 
o que foi observado com a chamada 
Revolução Verde na Ásia. Nos anos 
60 aquela região sofreu com uma crise 
alimentar que foi suplantada após o 
emprego de um conjunto de ferramentas 
destinadas a aumentar a produção 
de alimentos conseguiu reverter esse 
quadro (Peter Hazell (2009)).

A agricultura pode ser um fator 
contribuidor para o desenvolvimento 
regional e também para o ganho 
de produtividade como indicam os 
estudos de Lena Schaller et al. (2018). 
É possível  destacar que a agricultura 
pode proporcionar um desenvolvimento 
mais amplo principalmente nas regiões 
onde há uma maior concentração de 
atividades nesse setor, as quais podem 
ser denominadas de clusters (N Guiomar 
et al. (2018)).

A ocupação do solo para prática 
da atividade rural pode também gerar 
impactos negativos, principalmente ao 
meio ambiente e a biodiversidade. Entre 
2004 e 2012 houve uma redução de 80% 
no índice de desmatamento da Amazônia 
brasileira, isso se deu em decorrência 
do fortalecimento de políticas públicas 
destinadas a esse fim. Porém, a fronteira 
agrícola voltou a se expandir com o 
aumento de desmatamento de média 

a pequena escala para um uso variado 
do solo (Johannes Schielein;Jan Börner 
(2018)). 

Existem linhas globais de 
financiamento que podem ser utilizadas 
em associação com políticas públicas 
locais para que a ocupação do solo, 
principalmente para agricultura, tenha 
mais peso em trazer resultados positivos 
para o desenvolvimento (Robyn Clark et 
al. (2018)).

A cultura do café é uma 
atividade econômica importante capaz 
de impulsionar o desenvolvimento 
regional, a Associação dos Produtores 
de Cafés Especiais da Alta Mogiana 
obteve em 2013 do Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual - INPI o registro 
da Alta Mogiana, selo de Indicação de 
Procedência do Café produzido nos 
municípios de: Altinópolis; Batatais; 
Buritizal; Cajuru; Cristais Paulista; 
Franca; Itirapina; Jeriquara; Nuporanga; 
Patrocínio Paulista; Pedregulho; 
Restinga; Ribeirão Corrente; Santo 
Antônio da Alegria e São José da Bela 
Vista (Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual - INPI (2013)) .

A região Mogiana possui um 
peso importante na produção mundial 
de café, em 2016 o  Brasil produziu 
cerca de 42 milhões de sacas de café 
arábica, desse total 8 milhões foram  
produzidas no estado de São Paulo. 
A região da Mogiana foi responsável 
por 29% do total da produção paulista 
(IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (2016))  daquele ano, essa 
proporção na participação no mercado 
mostra a importância dessa região para 
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a produção do café  de qualidade no 
Brasil.

Sendo o Brasil o maior  produtor 
e o maior exportador mundial de café 
(United States Department of Agriculture 
(2017)) faz com que os produtores locais 
estejam imersos em uma dinâmica global 
de competição pela qualidade, preço e 
custo.

A maneira como a fazenda é 
gerenciada deve buscar a melhor relação 
de qualidade, preço e custo aplicando 
racionalmente os recursos disponíveis, 
para isso quatro tarefas precisam 
ser executadas: Planejar, Organizar, 
Direcionar e Controlar (Freddie Barnard 
et al. (2012)) .

Os desafios à gestão são ainda 
maiores se o escopo for expandido para 
Indústria 4.0, pois quebra a separação 
entre físico e digital centrando seu 
paradigma na união entre esses dois 
mundos (Anja-Tatjana Braun et al. 
(2018))

Na era da Agricultura 4.0 (leia-
se Indústria 4.0 para agricultura) três 
conceitos se destacam:

• O conceito smart farming 
(agricultura inteligente) está 
inserido na Indústria 4.0, 
foca no desenvolvimento da 
aplicação da tecnologia da 
informação e comunicação 
em um ciclo de gestão físico 
e virtual, faz uso de recursos 
de Big Data (uso massivo 
de dados para tomada de 
decisão) e internet das coisas 
(emprego de sensores para 

coleta de dados e execução 
de comandos) (Sjaak Wolfert 
et al. (2017)) .

• O conceito IOT - Internet 
of things (internet das  
coisas) está relacionado a 
uma rede de objetos que  
possuem a capacidade 
de organização, produção 
e compartilhamento de 
informação e que podem 
tomar decisões em resposta 
a mudanças no ambiente 
(Somayya Madakam et al. 
(2015)).

• A agricultura de precisão está 
relacionado a um conjunto 
de tecnologias capazes 
de melhor a eficiência das 
operações na fazenda ao 
reduzir o desperdício de 
insumos (Michael H Castle 
et al. (2016)).

A cotação do futuro do café 
arábica atingiu o menor valor dos 
últimos 13 anos na bolsa de Nova York, 
analistas especializados creditam ao 
crescimento da oferta (produção recorde 
no Brasil) sobre a demanda (estável) 
(Aine Quinn (10/04/2019)). Produtores 
da América central e de regiões do Brasil 
com pouca mecanização foram os mais 
negativamente impactados, pois o preço 
pago pela saca no mercado livre deixou 
de cobrir os custos de produção.

Como esse trabalho tem como 
um dos seus objetivos apresentar 
ferramentas para que a indústria do 
café da região continue existindo e 
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contribuindo positivamente para o 
desenvolvimento regional é necessário 
entender como é a dinâmica de formação 
do preço da saca de café e apresentar 
mecanismos de predição do valor futuro.

Sendo o café uma cultura 
perene são necessários investimentos 
a longo prazo (de 2 a 5 anos) para se 
ter algum aumento de produção, então 
a hipótese desse trabalho é que se o 
produtor conseguir prever a tendência 
de crescimento do preço futuro poderá 
tomar uma decisão mais eficiente sobre 
o aumento da produtividade.

Diversos trabalhos ao longo 
dos últimos 20 anos apresentaram 
modelos de predição da cotação do café 
no mercado futuro, como por exemplo: 
Integração e Transmissão de Preços no 
Mercado Internacional de Café Arábica 
(Dênis Antônio da Cunha et al. (2011)); 
The Reaction of Coffee Futures Price 
Volatility to Crop Reports (Rodrigo Lanna 
F.da Silveira et al. (2017)); Modelagem 
e Previsão do Preço do Café Brasileiro 
(Carlos Enrique Carrasco-gutierrez et al. 
(2009)). Com o advento da Indústria 4.0 
novos recursos estão disponíveis para 
construção de modelos que apresentem 
dados em tempo real e contribuir para 
ganhos de eficiência.

3. Procedimentos Metodológicos

Será feita uma pesquisa 
bibliográfica em repositórios brasileiros e 
internacionais para coletar livros, artigos, 
teses e dissertações relacionados as 
dinâmicas territoriais e desenvolvimento 
regional, produção de café arábica, 

gestão do agronegócio e aplicação da 
tecnologia da informação e comunicação 
no escopo do estudo.

Um modelo de predição do valor 
futuro do café arábica será construído 
com ferramentas disponíveis ao 
ecossistema Python.

4. Resultados Parcial/Final

Até o presente momento deste 
estudo se espera confirmar a hipótese 
de que a predição do valor futuro do 
café, pelo menos a sua tendência 
poderá contribuir para ganhos de 
eficiência resultando a longo prazo em 
contribuições para o desenvolvimento 
regional.
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Resumo
Este estudo visa analisar atividades desenvol-
vidas pela ONG Laço Azul, voltadas para autis-
tas e familiares, que visam proporcionar melho-
ria na qualidade de vida, e avalia possíveis 
con-tribuições para o desenvolvimento social.
Palavras-Chave: transtorno autístico; 
dificuldades; família

campos do desenvolvimento normal: a 
interação social e a comunicação, com 
manifestações de comportamentos 
atípicos, que provocam diversos efeitos 
negativos na vida dos familiares. Além 
da dificuldade no diagnóstico precoce, 
faltam políticas públicas para atendimento 
desse grupo. Diante da dificuldade do 
Estado em atender adequadamente 
as necessidades de cunho social, a 
sociedade civil, na busca por alternativas 
que supram total ou parcialmente 
a falta de atuação estatal, têm se 
organizado, por meio de entidades sem 
fins lucrativos, para atuar em paralelo, 
oferecendo um serviço de natureza 
pública. Assim é o caso do Laço Azul, 
uma organização não governamental 

Abstract
This study analyzes activities developed by the 
NGO Laço Azul, aimed at autistic and family 
members, aiming at improving the quality of 
life, and assesses possible contributions to 
social development.
Keywords: autistic disorder; difficulties; 
family. 

1. Introdução

Conforme se verifica nos dados 
da ONU, 70 milhões de pessoas sofrem 
do Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), o que corresponde a cerca de 
1% da população mundial (ONU, 2015, 
online). Essa estimativa, por si só, já 
é suficiente para incentivar estudos 
nessa área. Pesquisas feitas até hoje 
não foram suficientes para desvendar 
esse transtorno completamente. Uma 
vez que suas causas ainda não foram 
identificadas, o autismo não pode ser 
prevenido, nem existe cura ou mesmo 
tratamentos particularmente eficazes. 
O Transtorno do Espectro Autista é um 
disturbio que acomete dois principais 
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(ONG),  que atende autistas e familiares 
no municipio de Uberaba, MG, com o 
propósito de acolher, orientar e atender 
estas famílias, através de atividades e 
projetos que promovem. Este estudo, 
portanto, investigará se estas atividades 
desenvolvidas proporcionam melhoria 
na qualidade de vida desses envolvidos, 
e suas possíveis contribuições para a 
promoção do desenvolvimento social, na 
concepção de seus atores. Para tanto, 
tem como objetivos gerais compreender 
as estratégias adotadas pela ONG Laço 
Azul em relação aos portadores de TEA 
e seus familiares, que os permitem 
gozar de melhores condições de vida no 
cotidiano, e analizar possíveis resultados 
no incremento do desenvolvimento 
social, este entendido sob a ótica da 
concepção de Desenvolvimento como 
Liberdade, de Amartya Sen. Para trilhar 
o caminho da pesquisa, firmam-se 
como objetivos específicos: 1 Descrever 
o Transtorno do Espectro Autista, 
seu diagnóstico e características, 
na literatura especializada atual; 2 
Identificar as dificuldades enfrentadas 
pela família e os efeitos produzidos 
nas relações internas em consequência 
desta condição; 3 Apresentar a ONG 
Laço Azul e levantar as atividades 
promovidas por ela, voltadas ao público 
portador de TEA e seus familiares, que 
permitem modificar a qualidade de vida 
desse grupo; 5 Examinar a extensão 
do conceito de Desenvolvimento Social 
formulado por Amarthya Sen; 6 Descrever 
as atividades e projetos desenvolvidos 
e suas possíveis contribuições para a 
promoção do desenvolvimento social, na 

concepção de seus atores.

2. Referencial Teórico

2.1 O Transtorno do Espectro Autista.

O Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) ou Autismo é um distúrbio cujos 
sintomas estão presentes desde a primeira 
infância e tem efeitos extremamente 
desfavoráveis ao desenvolvimento social 
e à comunicação. (SIGMAN; SPENCE, 
2005). É diagnosticado quatro vezes 
mais frequentemente no sexo masculino 
do que no feminino. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014)

Apresenta, como características 
essenciais, prejuízo na comunicação 
e interação social, muitas vezes com 
dificuldades com a linguagem verbal 
e não verbal e incapacidade de 
estabelecer e manter relacionamentos. 
Os portadores desenvolvem 
também estereotipias verbais e de 
comportamento, têm aderência a rotinas, 
padrões de comportamentos ritualizados 
e interesses resumidos. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014)

As crianças com TEA, portanto, 
apresentam comportamentos atípicos, 
manifestados frequentemente por 
isolamento, agressividade, tendências 
para autoagressão, irritabilidade, assim 
como hiperatividade e comportamento 
errático (VAZ ET. AL., 2015). Em 
outras palavras, no convívio diário, a 
condição autística pode ser perceptível 
porque o portador de TEA não se 
envolve com outras crianças; resiste 
ao contato físico, à mudança de rotina 
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e ao aprendizado; pode apresentar 
acentuada hiperatividade física ou 
comportamento indiferente ou arredio;  
pode ser agressivo e destrutivo; não 
mantém contato visual e age como se 
fosse surdo; pode praticar movimentos 
inapropriados; demonstra apego não 
adequado a objetos e ausência de medo 
de perigos reais; gira objetos de forma 
bizarra e peculiar; apresenta disturbios 
do sono e seletividade alimentar, dentre 
tantas outras manifestações.

Todavia, os sintomas do autismo 
são bastante heterogêneos. (SIGMAN; 
SPENCE, 2005; BAIO, WIGGINS, 
CHRISTENSEN, et al., 2014) Algumas 
crianças e adolescentes autistas, 
por exemplo, podem ser bastante 
interativos, ter habilidades linguísticas 
bem desenvolvidas e sair-se bem em 
sala de aula, mas, ainda assim, podem 
sofrer limitações sociais significativas e 
debilitantes. (MUNDY, 2005)

Neste contexto, as diferenças 
individuais nas manifestações do 
autismo constituem um elemento de 
complexidade, dificultando o completo 
conhecimento do distúrbio e do 
respectivo tratamento. (MUNDY, 2005)

O uso do termo espectro se 
justifica porque as manifestações do 
transtorno podem variar bastante, 
dependendo da gravidade da condição 
autista, do nível de desenvolvimento 
e da idade cronológica. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014) 

2.2. Reflexos da condição autística na 
família.

A definição biomédica do 
transtorno do espectro do autismo não 
inclui todos os aspectos sociais da 
condição. (AGUIAR, PONDE, 2019, 
online). O nascimento de um filho com 
autismo gera efeitos de diversas ordens 
na vida da família. 

De modo geral, promove um 
significativo direcionamento de seus 
membros para o cuidado, atenção e 
estímulo dessa criança. Ocorre, na 
prática, a plena dedicação do cuidador 
principal e a aceitação dos outros 
membros em deixarem em um segundo 
plano suas necessidades em detrimento 
às da criança. (MAPELLI et al., 2018, 
online).

Aguiar e Ponde (2019) 
examinaram esses efeitos e os 
classificaram em quatro categorias, 
sendo elas “efeitos emocionais e 
relacionados à saúde”, “efeitos na vida 
diária / profissional e acadêmica”, “efeitos 
na vida conjugal e / ou afetiva / sexual”, e 
“efeitos na vida social”. 

2.2.1. Efeitos emocionais e relacionados 
à saúde. 

Ao receber o diagnóstico de filho 
com autismo, é comum observar que 
os pais vivem uma experiência de luto 
pela criança ideal, que se personifica na 
criança saudável. (AGUIAR, PONDE, 
2019)

A maioria dos pais de autistas, 
principalmente as mães, relatam 
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sobrecarga emocional e física, estresse, 
e tempo insuficiente para o autocuidado 
em geral e para o cuidado com a 
própria saúde. Sofrem sentimentos 
de desamparo e tristeza, alcançando 
o estado de depressão, alguns com 
ideação suicida e homicida. (AGUIAR, 
PONDE, 2019)

2.2.2. Efeitos na vida cotidiana / 
profissional e acadêmica. 

Normalmente, as mães são 
as principais cuidadoras (MAPELLI ET 
AL., 2018). Dependendo do grau que o 
transtorno se manifesta, o autista, em 
geral, exige cuidado em tempo integral, 
inviabilizando outras atividades de cunho 
pessoal. A primeira abdicação é relativa 
à vida profissional e/ou acadêmica.  
(AGUIAR, PONDE, 2019).

2.2.3. Efeitos na vida conjugal e / ou 
afetiva / sexual. 

Ter uma criança autista muda o 
relacionamento de um casal, dificultando 
ou, até, obliterando completamente a 
vida conjugal, resultando em crise ou 
separação. É comum relatos de casos 
em que o casal desistiu de ter mais filhos, 
com medo de repetição da condição. 
(AGUIAR, PONDE, 2019).

2.2.4. Efeitos na vida social

Ter um membro autista na 
família dificulta e, muitas vezes, impede 
a vida social da família. Frequentemente 
se observa o isolamento social da família 

que possui um membro portador de TEA 
(MAPELLI ET AL., 2018, online).

É comum o relato de 
permanência constante do cuidador 
com o autista em residência. Duas 
razões são, normalmente, apontadas: A 
primeira se refere à dificuldade de conter 
ou controlar as próprias manifestações 
clínicas atípicas peculiares do autismo. 
O segundo motivo para reclusão é evitar 
o constrangimento e a angústia frente à 
discriminação da sociedade em relação 
ao portador do transtorno. (AGUIAR, 
PONDE, 2019).

Mapelli et al. (2018) também 
identifica outras possíveis razões para 
esse exílio: fase de descoberta da 
doença, adequação dos medicamentos, 
reconhecimento dos comportamentos, 
resiliência do funcionamento familiar, o 
medo do novo, enlaçado ao preconceito 
e à insegurança.

2.3 Organização não governamental

Atualmente, é possível a 
caracterização da sociedade em três 
amplos setores: o primeiro setor, 
representado pelo Estado; o segundo 
setor, composto pelas organizações do 
mercado privado; e, o terceiro setor, 
fundamentado na sociedade civil. 
(SANTOS; OLIVEIRA; ROCHA, 2013). 
O terceiro setor congrega diversas 
entidades que desempenham um papel 
complementar às ações do Estado 
na área social, como as ONGs e as 
OSCIPs. A sociedade civil se organiza 
principalmente por meio de instituições e 
entidades sem fins lucrativos, com vistas 
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ao bem-estar comum, dos quais um dos 
objetivos centrais é a transformação 
e a valorização do ser humano como 
cidadão. (CARA; LIMA, 2012) Em termos 
jurídicos, ONGs se constituem como 
associação ou fundação. “Pode-se definir 
as ONGs como organizações formais, 
privadas, porém com fins públicos, sem 
fins lucrativos, auto-governadas e com 
participação de parte de seus membros 
como voluntários, objetivando realizar 
mediações de caráter educacional, 
político, assessoria técnica, prestação 
de serviços e apoio material e logístico 
para populações-alvo específicas ou 
para segmentos da sociedade civil, 
tendo em vista expandir o poder de 
participação destas com o objetivo 
último de desencadear transformações 
sociais ao nível micro (do cotidiano e/ou 
local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou 
global)” (SCHERER-WARREN, 1995). 
Assim, ONGs são “grupos que buscam, 
por um lado, influenciar e democratizar 
políticas governamentais, para que 
estas supram da maneira mais extensa 
possível as necessidades da sociedade 
e de condições de vida iguais e justas 
no mundo todo, e, por outro lado, 
movimentar a sociedade em que estão 
inseridas, utilizando-se de suas relações 
de solidariedade, na busca dessa 
democratização e influência política”. 
(CAMBA, 2009, p. 24).  

2.3.1 O Grupo Laço Azul

A ONG Laço Azul é uma 
associação com sede em Uberaba, MG. 
É pessoa jurídica de direito privado, que 

presta serviços de caráter público e sem 
fins lucrativos, voltados ao atendimento 
de autistas e familiares. Especificamente 
em relação aos serviços prestados ao 
autista, oferecem consultas com médico 
neuropediatra, acompanhamento 
psicológico e de terapia ocupacional, 
aulas de judô e informática, e 
acompanhamento da motricidade. Para 
as famílias, oferece, dentre outros, 
acolhimento e aconselhamento familiar 
individualizado, oficinas de culinária, 
palestras, workshops, confraternizações. 
O objetivo final das atividades 
desenvolvidas por esta ONG é garantir a 
participação e a inclusão plenas desses 
indivíduos com autismo nas sociedades, 
contribuindo para o desenvolvimento 
social, buscando a igualdade e a 
efetivação dos direitos, a cidadania e a 
democracia.

2.4 O Desenvolvimento como Liberdade, 
de Amarthya Sen

Em breves linhas, o 
desenvolvimento preconizado por 
Amarthya Sen, em Desenvolvimento 
como Liberdade, está diretamente 
relacionado à expansão das liberdades 
humana e das possibilidades de escolha, 
com reflexos profundos na melhoria da 
qualidade de vida do indivíduo.

As liberdades e as capacidades 
(ou capabilities) são os elementos 
constitutivos básicos do desenvolvimento 
formulado por Sen. Enquanto liberdade é 
a possibilidade de as pessoas realizarem 
as escolhas segundo o que lhes aparenta 
mais adequado, as capacidades são os 
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meios, instrumentos, as opções, postos 
à disposição dos indivíduos, permitindo-
lhes que façam suas escolhas e levem o 
tipo de vida que valorizam (ou, que são 
levados a valorizar). 

As capacidades (meio, opções) 
podem ser aumentadas pelas políticas 
públicas ou por outras medidas que 
oportunize meios para que os indivíduos 
façam suas opções.

Neste conceito, a liberdade 
individual apresenta duas funções: 
a de avaliação e a de eficiência. 
Desempenhando o papel de avaliação, 
as liberdades individuais substanciais 
são consideradas essenciais, pois o êxito 
de uma sociedade deve ser avaliado, 
primordialmente, segundo as liberdades 
substantivas que os membros dessa 
sociedade desfrutam. (SEN, 2000)

Quanto à eficiência, a liberdade 
se refere à iniciativa individual e da 
eficácia social, fatores que constituem 
o denominado aspecto da condição de 
agente (agency aspect). A liberdade 
como eficiência é o requisito que permite 
ao indivíduo as escolhas que deseja, 
produzindo efeitos de transformação no 
meio social.

A condição de agente, basal na 
teoria de Sen, está atrelada à liberdade, 
significando que “ter mais liberdade 
melhora o potencial das pessoas para 
cuidar de si mesmas e para influenciar 
o mundo, questões centrais para o 
processo de desenvolvimento” (SEN, 
2000).

O termo agente deve ser 
compreendido como “alguém que age e 
ocasiona mudança e cujas realizações 

podem ser julgadas de acordo com 
seus próprios valores e objetivos, 
independentemente de as avaliarmos 
ou não também segundo algum critério 
externo” (SEN, 2000). Agente, portanto, 
é membro do povo, que atua como 
participante de ações econômicas, 
sociais e políticas.

Sen não nega que, 
evidentemente, a privação de 
capacidades individuais pode estar 
fortemente relacionada a um baixo nível 
de renda. 

O autor apenas atribui igual valor 
a outras influências sobre as capacidades 
básicas e liberdades efetivas que os 
indivíduos desfrutam. A preocupação 
com relação às privações de renda não 
deve sobrepor à relativas às privações 
de capacidades, que acarreta pobreza 
das vidas e das liberdades humanas. 

Neste sentido, ao analisar a 
relação entre rendas e realizações, 
entre mercadorias e capacidades, 
entre a riqueza econômica e a 
possibilidade de viver do modo como 
se gostaria, Sen defende que, embora 
haja uma relação entre disponibilidade 
financeira e realizações, existem outras 
circunstâncias (influências) que também 
se mostram essenciais e necessárias 
para o alcance da satisfação interna e o 
bem estar pessoal. 

Nota-se que o conceito de 
desenvolvimento de Amarthya Sen 
difere daquele voltado unicamente para 
as áreas econômicas e seus índices 
de medição (PIB, PNB...): Não se 
mede pelo acréscimo da renda ou pela 
movimentação do mercado. Na aferição, 
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segundo o desenvolvimento de Sen, não 
basta o crescimento econômico se não 
há melhora na qualidade de vida.

“A lacuna entre as duas 
perspectivas (ou seja, entre uma 
concentração exclusiva na riqueza 
econômica e um enfoque mais amplo 
sobre a vida que podemos levar) é uma 
questão fundamental na conceituação 
do desenvolvimento” (SEN, 2000).

Pelo que se depreende, o 
incremento da renda deve ter uma 
finalidade e uma destinação específica, 
voltada a concretização de planos e 
objetivos, que resulte em aumento no 
bem estar pessoal e social. Observa-
se, então, que, embora a riqueza integre 
o conceito de desenvolvimento, ela 
consiste apenas em um meio para atingir 
outras finalidades.

Amathya Sen reconhece o 
peso e a necessidade da renda e do 
crescimento econômico, mas atenta 
para a existência de outras influências 
cruciais para a melhoria das condições e 
da qualidade de vida.  

2.5 Possíveis contribuições do Laço Azul 
para o desenvolvimento.

Existem alguns aspectos 
que influenciam sistematicamente na 
qualidade de vida e estresse percebido 
por familiares e cuidadores de crianças 
com TEA, como a severidade do caso, 
depressão, ansiedade, otimismo, 
aceitação e estratégias de enfrentamento 
(MIELE;AMATO, 2016). Todos os 
artigos analisados relataram que pais 
de autistas sofrem forte estresse, 

depressão e ansiedade pela dificuldade 
de comunicação das crianças, do 
comportamento, do isolamento social 
nas atividades de vida diária e pela 
falta de entendimento pela comunidade 
(BARBOSA; FERNANDES, 2009). 
Estudos mostram que uma atuação 
integrada, coordenada e constante 
de profissionais como psicólogos, 
enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos 
e professores na dinâmica familiar 
proporciona uma melhoria na qualidade 
de vida e na capacidade dos cuidadores 
de lidarem melhor com os sintomas 
característicos do autismo. (GOMES et. 
Al., 2014). Ademais, o recebimento de 
suporte informal acaba por influenciar 
a qualidade de vida tanto do autista 
como de seus familiares. (BARBOSA; 
FERNANDES, 2009). Pesquisas 
revelam que, quando a criança tem 
atendimentos com especialistas e 
suporte apropriado, as oportunidades de 
viver independentemente são maiores, 
assim como as situações de trabalho e 
relações sociais, minimizando os níveis 
de sobrecarga dos pais (BARBOSA; 
FERNANDES, 2009). Com a diminuição 
dos efeitos negativos sobre a vida dos 
pais, é provável que haja uma expansão 
das liberdades humanas e das 
possibilidades de escolha, com reflexos 
profundos na melhoria da qualidade de 
vida desses indivíduos. Desse modo, “ter 
mais liberdade melhora o potencial das 
pessoas para cuidar de si mesmas e para 
influenciar o mundo, questões centrais 
para o processo de desenvolvimento” 
(SEN, 2000). Ademais, o enfrentamento 
proporciona ao indivíduo gozar da 
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condição de agente  transformador 
da sua própria vida, seguindo seus 
próprios valores e objetivos, servindo de 
motivador para pessoas que enfrentam 
situação semelhante.

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, já que investe 
nos significados das ações e relações 
humanas, e responde a questões muito 
particulares. O método qualitativo se 
preocupa, nas ciências sociais, com 
um nível de realidade que não pode 
ser quantificado. Por isso, não se 
fixa ao estabelecimento de médias 
ou estatísticas. A pesquisa qualitativa 
trabalha com um universo de significados 
motivos, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenómenos. (MINAYO, 
2002). A pesquisa possui natureza 
aplicada, já que visa gerar conhecimentos 
para aplicação prática, dirigidos à 
solução de problemas específicos, 
envolvendo verdades e interesses 
locais. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 
É classificada, quanto aos objetivos, 
como uma pesquisa exploratória. Este 
tipo de pesquisa visa proporcionar 
maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito 
ou a construir hipóteses. (GIL, 2002). 
Quanto aos procedimentos, consiste 
em um estudo de caso, com pesquisa 
bibliográfica, documental e pesquisa 
de campo.  Será realizada entrevista 
semiestruturada, individualmente, com 

os principais cuidadores de autistas e 
com dirigentes da instituição. Por fim, 
para analisar os dados coletados, será 
utilizado o procedimento de análise de 
conteúdo.

4. Resultados Parcial/Final

Foram realizadas buscas sobre 
os desafios encontrados pela família na 
convivência e no cuidado de criança com 
diagnóstico de TEA e suas estratégias 
de superação no sítio da Scielo 
(Scientific eletrônico Biblioteca Online) 
e Periódicos, Portal da Capes. Os 
Descritores em Saúde para a pesquisa 
e termos correlatos derivaram-se do 
DeCS: transtorno do espectro autista; 
autismo; autistic disorders; transtorno 
autístico; autistic spectrum disorder; 
adaptation, psychological; adaptação 
psicológica; comportamento adaptativo; 
comportamento de enfrentamento; 
enfrentamento; estratégias de 
adaptação; estratégias de enfrentamento; 
habilidades de enfrentamento. Os artigos 
foram selecionados por meio da leitura 
dos títulos e resumos, sendo os seguintes 
critérios de inclusão: estudos brasileiros 
com foco nas dificuldades enfrentadas 
pelos membros da família, decorrentes 
da condição autística e as estratégia 
de enfrentamento adotadas. Foram os 
seguintes critérios de exclusão: textos de 
conteúdo completo indisponíveis ou que 
continham assuntos não relacionados 
com o objeto do estudo, os artigos não 
revisados por pares ou em duplicidade 
em mais de um sítio eletrônico 
pesquisado e os publicados fora do 
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período compreendido entre os anos 
2015 a 2019. Após seleção, restaram 
seis artigos para análise. 

5. Considerações Parcial/Final

O transtorno do espectro autista 
desencadeia prejuízos severos nas 
áreas da socialização, comunicação 
e cognição de seus portadores. 
Os sintomas e as manifestações 
comportamentais podem sofrer variações 
individuais consideraveis. Todavia, na 
maioria dos casos, exige das famílias 
cuidados extensos e permanentes 
periodos de dedicação. Todos os artigos 
analisados até o momento reportam 
que o TEA exerce forte influência na 
dinâmica familiar e provoca sobrecarga 
extrema dos cuidadores, geralmente da 
mãe. Verifica-se, também, que ações 
interdiciplinares por equipe multifuncional 
e apoio social interferem direta e 
positivamente no empoderamento dos 
familiares  para vencer as dificuldades.  
Como conclusões parciais, tem-se que 
poucos são os estudos a respeito das 
estratégias utilizadas no enfrentamento 
dos desafíos advindos do TEA. Assim, 
parecem necessários mais estudos 
nesta área, objetivando encontrar 
medidas hábeis a promover melhoria na 
qualidade de vida dessas pessoas.
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Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
O programa para avaliação internacional 
(PISA) é um estudo mundial da Organização 
para cooperação e desenvolvimento 
econômico (OCDE) realizado em 70 países 
com o objetivo de produzir indicadores que 
contribuam para a discussão da qualidade 
da educação nos países participantes. A 
finalidade desta pesquisa é através de análises 
qualitativas, quantitativas e comparativas de 
cinco países listados no ranking da OCDE criar 
uma proposta de ações que possibilitem uma 
evolução dos estudantes brasileiros de acordo 
com a realidade do país.
Palavras-Chave: Educação, indicadores, 
ações

Nenhum dos outros direitos civil, 
político, econômico e social podem 
ser praticados por indivíduos a 
não ser que tenham recebido o 
mínimo de educação, mas apesar 
de todos os compromissos feitos 
pelos governantes por meio 
de instrumentos internacionais 
estão preocupados em promover 
a educação para todos, 
especialmente a educação 
básica de qualidade, milhões de 
crianças permanecem privadas 
de oportunidades educacionais, 
muitas delas devido à pobreza, 
atingir este direito à educação 
básica e de qualidade para todos 
é, portanto um dos maiores 
desafios a serem superados nos 
dias atuais.

Abstract
The International Assessment Program (PISA) 
is a worldwide study of the Organization for 
Economic Co-operation and Development 
(OECD) in 70 countries to develop indicators 
that contribute to discus- sions on the quality 
of education in partner countries -cipients. The 
purpose of this research is through qualitative, 
quantitative and comparative analyzes of 
five countries listed in the OECD rankings, to 
create a proposal for actions that will allow the 
evolution of Brazilian students according to the 
reality of the country.
Keywords: Education, indicators, actions.

1. Introdução

No Brasil, a educação é um direito 
social garantido a todos os cidadãos pelo 
artigo 6º da Constituição Federal de 1988 
e, inclusive, ocupa lugar de destaque no 
rol dos direitos humanos por se tratar 
de um direito essencial e indispensável 
para o exercício da cidadania de todos 
os brasileiros (PESSOA, 2011).

Ainda de acordo com Pessoa 
(2011, p.1):
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Percebe-se a partir disso que 
a educação está ligada aos conceitos 
de desenvolvimento social, que trata de 
todos os pilares relacionados ao bem-
estar do ser humano, como por exemplo, 
a saúde, a educação e a moradia.

Neste trabalho, será abordado 
a relação entre o desenvolvimento e a 
educação a partir dos resultados obtidos 
no Programa para avaliação internacional 
(PISA) realizado em 2015 em 70 países 
com estudantes na faixa etária dos 15 
anos, idade esta em que se pressupõe a 
conclusão do ensino básico.

Será realizada uma análise 
comparativa com a Singapura, Finlândia, 
Canadá, China e Argentina com o objetivo 
de elaborar uma proposta de ações 
voltadas para a realidade brasileira com 
foco na importância da valorização do 
professor como agente transformador.

2. Referencial Teórico

2.1 Conceitos de desenvolvimento

Habitualmente o conceito de 
desenvolvimento é tratado sendo voltado 
a área econômica, que, segundo Pereira 
(2008, p.1) é o processo de sistemática 
acumulação de capital e de incorporação 
do progresso técnico ao trabalho e ao 
capital que leva ao aumento sustentado 
da produtividade ou da renda por 
habitante e, em consequência, dos 
salários e dos padrões de bem-estar 
de uma determinada sociedade. Neste 
trabalho, o conceito utilizado será relativo 
ao desenvolvimento social, que está 
relacionado aos direitos do ser humano.

O conceito de desenvolvimento 
social surge como uma expansão 
do entendimento das dimensões 
do desenvolvimento, alargando a 
visão de uma concepção estrita 
relacionada ao crescimento 
econômico, para incorporar 
outros pilares do bem-estar social, 
sobretudo aqueles relacionados 
aos direitos sociais surgidos na 
primeira metade do século XX, 
e posteriormente positivados 
na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Dentre esses 
destacam-se a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a previdência 
social, a proteção à maternidade 
e à infância, e a assistência aos 
desamparados. (WIKIPEDIA, 
2019).

Neste cenário, percebe-se que o 
conceito de desenvolvimento social está 
diretamente relacionado a educação. 
Para Brandão (1995) citado por Borges 
e Bernartt (2006, p.5):

A educação é, como outras, uma 
fração do modo de vida dos grupos 
sociais que a criam e recriam, 
entre tantas outras invenções de 
sua cultura, em sua sociedade.

Ainda de acordo com Borges e 
Bernartt (2006, p.5):

Diante destes fatores, é 
fundamental compreender, 
de uma forma mais direta, as 
implicações da educação, em 
suas diferentes modalidades, no 
fomento do desenvolvimento.

Para este estudo, será 
considerado a relação entre o 
desenvolvimento social e a educação, 
medindo-se de forma quantitativa e 
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através de uma análise comparativa, os 
indicadores fornecidos pelo Programa 
para avaliação internacional (PISA)¹.

2.2 Programa para avaliação 
internacional (PISA)

O programa para avaliação 
internacional foi criado em 1997 pela 
Organização para cooperação e 
desenvolvimento econômico (OCDE) 
com o objetivo de produzir indicadores 
que contribuam para a discussão da 
qualidade da educação nos países 
participantes de modo a subsidiar 
políticas de aprimoramento do ensino 
básico. Para tal, a avaliação é aplicada 
a alunos da faixa etária de 15 anos, 
idade em que se supõe o término da 
escolaridade básica.

Tal avaliação tem como 
pressuposto verificar até que ponto as 
escolas estão preparando seus jovens 
para exercerem o papel de cidadãos na 
sociedade.

As avaliações são aplicadas 
a cada três anos e abrangem 
conhecimentos nas áreas de matemática, 
ciências e leitura. A cada edição, a 
ênfase da avaliação muda entre estes 
três pilares.

Além de informações a respeito 
do nível de educação, também são 
coletadas informações referentes a 
indicativos contextuais, que possibilitam 
criar uma conexão entre o desempenho 
dos alunos, as variáveis demográficas, 
socioeconômicas e educacionais. Estas 
informações são colhidas através de 
questionários específicos para alunos, 

professores e escolas.
De posse destes resultados, 

os governos envolvidos podem utilizá-
los como instrumento de trabalho para 
definição e refinamento de políticas 
educativas, aumentando as chances de 
fornecer uma educação mais alinhada 
aos melhores padrões mundiais e que 
possibilitem o crescimento das chances 
dos jovens no mercado nacional e 
estrangeiro.

2.3 Indicadores de desenvolvimento e 
educação

Para a apuração de resultados 
e definição de políticas econômicas e 
educacionais é imprescindível o acesso a 
informações relevantes e que expressem 
a realidade do país.

Neste sentido, no Brasil, existem 
cinco principais índices que medem 
questões direcionadas a economia, 
educação e bem-estar.

2.3.1 Produto Interno Bruto (PIB)

O produto interno bruto 
é um indicador que mede toda a 
riqueza produzida no país e leva em 
consideração além do valor dos produtos 
e serviços oferecidos na economia, 
os investimentos, gastos públicos e a 
balança comercial (diferença entre o que 
foi exportado e o que foi importado).

Desta maneira, o PIB é utilizado 
para representar o tamanho da economia 
do país em dado momento, medindo 
toda a riqueza gerada.
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2.3.2 Coeficiente de GINI 

O estatístico italiano Corrado 
Gini, criou este indicador em 1912 para 
medir a desigualdade de renda entre 
os habitantes de um país, ou seja, este 
índice mede o quão distante a renda 
dos mais ricos está da renda dos mais 
pobres.

O Gini é medido em uma escala 
de 0 a 1 onde 0 é o melhor cenário, o que 
representaria uma sociedade igualitária 
na questão da renda e 1 o pior cenário.

Desta forma, o Gini representa 
a maneira como a renda está sendo 
distribuída e certo país ou região.

2.3.3 Índice nacional de preços ao 
consumidor amplo (IPCA)

O IPCA, também conhecido 
como inflação, mede a variação do preço 
de produtos essenciais ao dia a dia dos 
seres humanos.

Este índice é medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE) e afeta diretamente o 
poder de compra do cidadão.

2.3.4 Índice de desenvolvimento humano 
(IDH)

O IDH tem como objetivo medir 
a qualidade de vida das pessoas e, 
para isso ele considera vários índices 
específicos, como por exemplo o PIB Per 
capita (PIB dividido pela quantidade de 
habitantes), os níveis de alfabetização e 
a expectativa de vida da população.

Este índice foi criado pelo 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e representa a 
riqueza, a saúde e o acesso à educação 
em uma sociedade, ou seja, ele não 
mede apenas a riqueza, mas também 
como está o bem-estar das pessoas que 
fazem parte da sociedade.

O IDH é medido em uma escala 
de 0 a 1 onde quanto mais próximo de 1 
maior o bem-estar das pessoas.

2.3.5 Índice de desenvolvimento da 
educação básica (IDEB)

Este índice foi criado pelo 
Instituto Nacional de estudos e pesquisas 
educacionais Anísio Teixeira (INEP) para 
avaliar a qualidade da educação básica 
no Brasil, com objetivo de estabelecer 
metas e diretrizes de qualidade a serem 
atingidas pelos estabelecimentos de 
ensino.

Este índice é calculado através 
de indicadores de rendimento escolar 
como a aprovação dos alunos e seu 
desempenho em exames aplicados pelo 
INEP.

3. Análise Comparativa 

3.1 Finlândia.

A Finlândia participa das 
avaliações do PISA desde a primeira 
edição ocorrida em 2010 com ótimos 
resultados conforme o quadro abaixo:
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Quadro 1 – Resultados da Finlândia no 
Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA) 2000.

OCDE: Organização para a cooperação e 
desenvolvimento econômico.
Fonte: Adaptado do Ranking Mundial Pisa 2010.

Em todas as edições do 
Programa de avaliação a Finlândia 
manteve os bons resultados da primeira 
edição apesar de terem ocorrido algumas 
variações quanto as posições ocupadas.

Segue abaixo o quadro com as 
posições alcançadas na edição de 2015:

Quadro 2 – Resultados da Finlândia no 
Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA) 2015.

OCDE: Organização para a cooperação e 
desenvolvimento econômico.
Fonte: Adaptado do Ranking Mundial PISA 2015.

Segundo Rantanen (2014, 
p.290) citado por Moraes (2017, p. 415) 
a Finlândia tem ocupado nas avaliações 
do PISA, desde 2001, os primeiros 
lugares de “desempenho educacional e 
menor desigualdade entre escolas” e, 
ao mesmo tempo, aparece nos rankings 
internacionais como uma das economias 
“mais competitivas do mundo” e de 
“maior estabilidade econômica”.

Para Britto (2013) e Rantanen 
(2004) citados por Moraes (2017, p. 
416) os processos que promoveram 
a qualidade educacional do país 
não são recentes. As informações 
levantadas indicam que as conquistas 
alcançadas foram construídas nas 
últimas quatro ou cinco décadas de 
priorização da educação pública, por 
meio de investimentos governamentais 
e reformas educacionais.

4. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será realizada 
de maneira qualitativa, através de 
pesquisas bibliográficas; quantitativa, 
através da utilização de parâmetros 
gráficos e numéricos e comparativa, 
a partir da elaboração de um estudo 
de caso com o objetivo de “contribuir 
com o conhecimento que temos dos 
fenômenos individuais, organizacionais, 
sociais, políticos e de grupo, além de 
outros fenômenos relacionados” (YIN, 
2005, p.20). A pesquisa será baseada 
em informações disponibilizadas pela 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
através do Programa para Avaliação 
Internacional (PISA) aplicado a 
estudantes de 15 anos de 70 países. 
Para este trabalho, serão captadas 
informações de cinco países contidos 
no ranking do Programa para Avaliação 
Internacional para posterior análise e 
comparabilidade para levantamento das 
ações implementadas por tais países 
que ocasionaram alto desempenho de 
seus alunos nas áreas de matemática, 
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ciências e leitura com objetivo de 
adaptar tais ações a realidade brasileira. 
Os países selecionados são Singapura, 
Finlândia, Canadá, China e Argentina. 

 
5. Resultados Parcial/Final

Até o momento, foi realizada 
a pesquisa bibliográfica a respeito do 
Programa para avaliação internacional 
(PISA) realizado em 2015 e a análise do 
ranking e a definição dos cinco países a 
serem pesquisados.

Foram pesquisados também, os 
cinco principais indicadores econômicos 
e sociais utilizados no Brasil para que 
posteriormente possam ser analisados 
com os indicadores presentes nos países 
selecionados para o estudo de caso.

As ações implementadas e as 
histórias referentes as avaliações no 
PISA dos países referenciais ainda estão 
sendo coletadas por se tratar de uma 
quantidade relevante de bibliografia que 
se encontra em diversas fontes.

Desta forma, ainda não 
existem dados comparativos definitivos 
ou parciais referentes ao objetivo 
apresentado.

6. Considerações Parcial/Final

O Brasil participa dos estudos 
realizados pela Organização para 
cooperação e desenvolvimento 
econômico (OCDE) através do 
Programa para avaliação internacional 
(PISA) desde sua primeira edição, em 
2010. Nesta edição, o Brasil participou 
como país convidado, vindo a tornar-se 

membro, como participante pleno em 
2013, sendo representado politicamente 
pela secretaria executiva do Ministério 
da Educação (MEC) e coordenado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP).

O PISA é realizado a cada três 
anos e avalia os conhecimentos de 
alunos na faixa etária de 15 anos, idade 
esta onde considera-se o encerramento 
da escolaridade básica nas áreas de 
ciência, matemática e leitura.

Até o momento não foi possível 
obter resultados parciais pois ainda 
existe uma vasta pesquisa bibliográfica 
a ser realizada nos cinco países 
escolhidos para base de comparação 
no que se refere as ações e políticas 
implantados como base para formulação 
das propostas de ação a serem 
recomendadas para implementação com 
base na realidade brasileira.
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8. Anexos 

Figura 1 - Ranking Mundial PISA - pontuação média de matemática, ciências e leitura

Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 2015-2016
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Resumo
O setor produtivo de café enfrenta desafios, 
sendo que a produção de cafés especiais se 
torna uma alternativa estratégica. Este estudo 
tem por objetivo analisar as práticas sustentá-
veis utilizadas na produção de café especial. 
Palavras-Chave: café especial, 
desenvolvimento regional sustentá-vel, 
sustentabilidade. 

agricultura é de suma importância para 
entender as trajetórias dos territórios e 
das populações rurais e sua respectiva 
influência no desenvolvimento das 
cidades, visto que a agricultura se 
perfaz de uma forte via de subsídio para 
o financiamento, para o crescimento 
do comércio, indústria entre outros 
segmentos da cidade (BÜHLER ET 
GUIBERT, 2016).

Grandes animadoras das 
cadeias de grãos e carne, as agriculturas 
do tipo empresarial desenvolvem formas 
de produção em que o assalariamento 
é predominante, as atividades são 
especializadas, a tomada de decisão 
é separada do ato produtivo e o aporte 

Abstract
The coffee production sector faces challenges, 
and the production of specialty coffees be-
comes a strategic alternative. This study aims 
to analyze the sustainable practices used in the 
production of special coffee.
Keywords: special coffee, sustainable 
regional develop-ment, sustainability. 

1. Introdução

Estudos recentes que constituem 
as análises das transformações agrárias 
das regiões onde o agronegócio 
corresponde por uma parcela importante 
na economia e no desenvolvimento das 
regiões, não levam em conta a diversidade 
interna das agriculturas empresariais, 
dando ênfase em poucos exemplos onde 
a base produtiva contempla aspectos 
sustentáveis, das quais contemplam 
práticas ambientalmente corretas, 
socialmente justas e economicamente 
viáveis (BÜHLER ET GUIBERT, 2016).

A diversidade de situações 
correspondente ao desenvolvimento da 
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de capital é frequentemente externo. 
Em função da natureza padronizada da 
sua produção e dos grandes volumes 
envolvidos, elas são um dos elos 
essenciais do agronegócio. Este se 
define como um esquema capitalista 
de criação de valor que se baseia na 
geração de commodities a partir de 
insumos indispensáveis e controlados 
pelos atores localizados a montante 
e conforme orientações e lógica de 
lucro dos atores localizados a jusante 
(BÜHLER ET GUIBERT, 2016).

Complementar ou em oposição 
(em relação ao acesso aos recursos 
locais, mas também no campo político) 
aos agricultores do tipo familiar (em que 
o trabalho, o processo de tomada de 
decisão e o capital são indissociáveis, 
e a unidade de produção, além de 
constituir um bem patrimonial da 
família é, ao mesmo tempo, unidade de 
trabalho e de vida) estas agriculturas 
empresariais estão experimentando 
um momento de grande destaque na 
América do Sul marcado, dentre outros 
aspectos, pela incorporação de novos 
atores, a expansão rápida das áreas 
produtivas e o aumento do volume dos 
recursos utilizados (terra, água, capital, 
informação) (BÜHLER ET GUIBERT, 
2016).

Podemos considerar que a 
diversidade da agricultura empresarial 
pode ter impactos no avanço de certas 
estruturas produtivas mais inovadoras e 
com maior capacidade de concentração 
de recursos, como é o caso do 
desenvolvimento da produção de cafés 
especiais no município de Franca. 

Estudos mais recentes 
demonstram que a estrutura empresarial 
dos produtores de café especial influência 
diretamente nas formas de atuação nos 
territórios, ou seja, na região que estas 
empresas estão inseridas, determinando 
a capacidade de concentração de 
recursos e suas estratégias de atuação. 

As atividades desempenhadas 
por essas empresas em relação 
às questões ambientais e sociais 
podem influenciar tanto os interesses 
dos stakeholders como o próprio 
desempenho econômico-financeiro. 
Nesse sentido, sustentabilidade 
empresarial não é irreconciliável com 
crescimento econômico; ao contrário, 
é uma importante fonte de vantagem 
competitiva e de geração de valor para 
acionistas e partes interessadas ao 
longo prazo (HART; MILSTEIN, 2004).

Desta forma, necessita-se 
avaliar como as questões ambientais 
e sociais são tratadas nas estratégias 
da agricultura empresarial, mais 
especificamente empresas que 
produzem café especial. 

Atualmente, o Brasil é líder 
mundial na produção e na exportação de 
café e segundo colocado, no consumo. 
O Estado de São Paulo detém produção 
predominantemente de café arábica, 
com expectativa de produção de 4,23 a 
4,4 milhões de sacas para o ano de 2019, 
sendo que o setor de agronegócio tem 
expressiva participação na composição 
do PIB (Produto Interno Bruto) do estado 
e da região de Franca. (CONAB, 2019)

O município de Franca está 
inserido na região produtora de café 
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denominada Alta Mogiana, sendo que 
suas principais características é o cultivo 
da espécie Arábica, com a produção 
de uma bebida encorpada, com aroma 
frutado e sabor suave adocicado. É 
considerada uma das regiões produtoras 
de café mais tradicionais, possuindo 
cafezais a uma altitude que varia entre 
os 900 a 1.100 metros de altitude. A 
temperatura anual média de 20°C é 
considerada amena, sendo que as 
variedades Arábica mais cultivadas são 
o Bourbon Amarelo, Catauí e o Mundo 
Novo. (CUSTÓDIO, F. V et al., 2018)

Os resultados indicaram que 
a região da Alta Mogiana apresenta 
condições endafoclimáticas mais 
favoráveis à cultura, além de maior 
utilização de tecnologia, principalmente 
em relação à implementação e manejo. 
Nessa região há predomínio de 
cultivares geneticamente superiores, 
espaçamentos, tratos fitossanitários, 
nutricionais e podas, recomendados 
tecnicamente. De modo geral, o café 
é beneficiado nas propriedades e a 
colheita mecânica tem se expandido 
de forma significativa, em grande parte 
via aluguel de máquinas (BLISKA et al., 
2009). Adicionalmente é uma região 
reconhecida por produzir cafés de 
excelente qualidade de bebida.

Podemos inferir, a partir da 
análise do referencial teórico abordado, 
que o desenvolvimento sustentável 
preza por práticas que levem em 
consideração, além dos aspectos 
econômicos-financeiros, características 
ambientalmente corretas e socialmente 
justas, trazendo o crescimento 

econômico, criação de riqueza pautada 
no entre os três pilares. 

Diante deste cenário, onde 
a cafeicultura detém importância 
econômica para o município de Franca, 
surge a seguinte pergunta: A produção 
de café especial do município de Franca 
é sustentável? 

Nesse sentido, o objetivo geral 
deste artigo é analisar quais práticas 
as empresas agrícolas produtoras 
de café especial enquadram-se 
em práticas sustentáveis O estudo 
levará em consideração somente a 
dimensão ambiental, ou seja, quais 
investimentos estratégicos a empresa 
desempenha em função da ecologia, da 
diversidade biológica/habitat e florestas, 
qualidade da água e do ar (poluição), 
proteção à saúde humana, redução da 
contaminação química, conservação e 
administração de recursos renováveis e 
não renováveis. O termo sustentabilidade 
estratégica será empregado quando o 
foco do investimento esteja relacionado 
ao negócio central da empresa – core 
business – incluindo suas competências 
e a gestão com os stakeholders.  

Utilizaremos o “modelo de valor 
sustentável”, desenvolvido pelos autores 
Hart e Milstein (2003) para elencarmos 
as oportunidades para os produtores 
de café especial alavancar as quatro 
dimensões de valor para a respectiva 
agricultura empresarial. 

No que diz respeito aos objetivos 
específicos, iremos identificar, levantar, 
detectar e analisar dados, assim:

1. pesquisar e analisar a 
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literatura sobre a produção 
de café especial no município 
de Franca;

2. levantar práticas 
que contemplem a 
dimensão ambiental da 
sustentabilidade;

3. elencar as possíveis 
forças motrizes, ameaças 
e oportunidades para a 
agricultura empresarial do 
setor de produção de café 
especial; 

2. Referencial Teórico

2.1 Diferenciação do café especial 

O café produzido no Brasil 
recebe classificações distintas, levando 
em consideração aspectos qualitativos 
do grão para categoriza-los. Este estudo 
leva em consideração a Metodologia 
de Avaliação Sensorial SCA (Specialty 
Coffee Association). Café Especial é todo 
aquele que atinge, no mínimo 80 pontos 
na escala de pontuação da metodologia 
(da qual detém valores máximos de 100 
pontos), sendo avaliados os seguintes 
atributos:

• fragrância/aroma;
• uniformidade (cada xícara 

representa estatisticamente 
20% do lote avaliado);

• ausência de defeitos;
• doçura;
• sabor;
• acidez;
• corpo;
• finalização;

• harmonia;
• conceito final (impressão 

geral sobre o café, 
atribuída pelo classificador, 
sendo a única parcela de 
subjetividade do classificador 
na avaliação da amostra);

O Café Especial destaca-se 
nesses atributos, possuindo sabores e 
aromas que podem ser frutados, herbais, 
doces como caramelo e chocolate, 
sendo que sua apreciação pode ser em 
função da região de cultivo, do cuidado 
pós-colheita e da torra. 

Toda essa diferenciação do 
produto se traduz em potencialidades 
estratégicas para o desenvolvimento 
sustentável da região, visto a 
complexidade e a necessidade de mão 
de obra qualificada presente em todos 
os processos.  

2.2 Diferença na produção entre o Café 
Tradicional x Café Especial 

As características físicas e 
a composição química do café que 
traduzem a sua classificação e respectiva 
qualidade podem ser explicada, 
basicamente: a)pela constituição de 
frutos cerejas sadios e graúdos e que 
estes ocorrem em ramos vigorosos, 
constituídos por técnicas de manejo 
adequadas, b) colheita planejada para 
a determinação do ponto de maturação 
correta, atribuindo uniformidade 
aos frutos, prezando sempre uma 
porcentagem maior de frutos maduros; 
c) lavagem e separação, eliminando 
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impurezas e separando o café em lotes 
distintos para a secagem; d) secagem do 
fruto, determinando faixas de umidade 
ideal para o armazenamento, torra e 
moagem. (Adaptado de Incaper, 2009)

2.3 Estratégia 

Muitos conceitos a cerca da 
estratégia são difundidos no meio 
da pesquisa, sendo que, as diversas 
definições, especificamente as de 
Andrews (2001), Ansoff (1990), Pascale 
(2001) e Quinn (2001) apresentam como 
ponto comum o entendimento de que 
essa é uma orientação para o futuro e 
para obtenção da vantagem competitiva 
de seu agente. 

Porter (1986) elenca que para 
a estratégia ser bem sucedida, na sua 
ação competitiva, deve ser orientada 
para diferenciação em relação aos seus 
concorrentes. Essa orientação pode ter 
vantagens de custo e diferenciação frente 
aos demais participantes do mercado de 
atuação. Para o autor, essa definição 
sugere três estratégias genéricas: 
liderança no custo total, diferenciação e 
estoque. 

A diferenciação pode ter 
referência com a prestação de serviço 
oferecido pela empresa ou pelo produto 
comercializado, criando algo singular 
em relação às outras empresas ou 
outras indústrias, o que às vezes requer 
aportes de investimentos superiores em 
tecnologia e P&D cujo custo, porém, 
podem resultar em retornos acima da 
media e, conquistada a fidelidade do 
consumidor final, a empresa obtém melhor 

posicionamento que seus concorrentes 
(PORTER, 1986). A diferenciação tem 
maior potencial de conferir vantagem 
sustentável à organização por ser mais 
difícil de ser imitada. 

Porter (1986) nos mostra que a 
diferenciação refere-se à segmentação e 
a definição de um alvo estratégico para 
o qual a empresa é capaz de atender de 
modo diferenciado. Uma parcela menor 
de mercado, um grupo comprador para 
o qual a empresa tem potencial de 
atender mais efetiva e eficiente do que 
os concorrentes que estão competindo 
com alvo mais amplo. 

2.5 Sustentabilidade/Desenvolvimento 
Sustentável 

Sustentabilidade, ou 
desenvolvimento sustentável, 
popularizou-se a partir de 1987, após 
ser utilizado pela World Commission 
on on Enviroment and Development 
(WCDE) – Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento das 
Nações Unidas – em seu Relatório Our 
common future (Nosso futuro comum), 
também conhecido como Relatório 
Brundtland. A partir deste relatório, o 
termo desenvolvimento sustentável 
vem se difundindo e passou a figurar 
sistematicamente na semântica de 
linguagem internacional, servindo como 
eixo central de pesquisas realizadas por 
organismos multilaterais e, mesmo, por 
grandes empresas (WCED, 1987).

Uma empresa sustentável 
é aquela que contribui para o 
desenvolvimento sustentável ao 
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gerar, simultaneamente, bene¬fícios 
econômicos, sociais e ambientais — 
conhecidos como os três pilares do 
desenvolvimento sustentável (HART; 
MILSTEIN, 2004). Essa noção de três 
pilares de sustentabilidade, também 
conhecidos como o triple bottom 
line, tem sido amplamente difundida 
no ambiente acadêmico e empresarial 
para justificar as práticas, os projetos e 
os investi¬mentos ambientais, sociais e 
econômicos.

2.5.1 Triple Bottom Line

O conceito triple bottom line 
originou-se pelo pesquisador Elkington 
(1998) e, desde então se popularizou 
tornando um assunto interdisciplinar, 
abordado em todas as áreas do 
conhecimento. Apesar das diferentes 
áreas onde se trabalha o conceito, o 
aspecto comum entre todas ela é o 
balanço entre a proteção ambiental com 
o desenvolvimento social e econômico, 
onde os investimentos estratégicos 
financeiros devem pautar na inovação 
tecnológica orientado para o equilíbrio 
ecológico e a responsabilidade social, 
respeitando a cultura da população 
que esta inserida no processo de 
desenvolvimento. 

Desenvolvimento, nesse 
caso, é um processo de transformação 
que combina crescimento econômico 
com mudanças sociais e culturais, 
reconhecendo os limites físicos impostos 
pelos ecos¬sistemas e fazendo com 
que as considerações ambientais sejam 
incorporadas em todos os setores e 

também na arena política (MAIMON, 
1996; DONAIRE, 1999; ALMEIDA, 
2002). 

Hart e Milstein (2003) afirmam 
que os desafios globais associados 
à sustentabilidade, considerados sob 
a ótica dos negócios, podem ajudar 
a identifi¬car estratégias e práticas 
que contribuam para um mundo mais 
sustentável, simultaneamente, que 
sejam direcionadas a gerar valor para 
o acionista. Os autores desenvolvem 
as justificativas para criação de valor 
compartilhado usando uma matriz cujos 
eixos representam o tempo (curto e 
longo prazos) e o ambiente (interno e 
externo). Nesses eixos, são adicionados 
os motiva¬dores relacionados aos 
problemas ambientais e sociais, bem 
como ao desenvolvimento da tecnologia 
e das competências. Como resultado, são 
definidas quatro diferentes estratégias de 
sustentabilidade: estratégia de redução 
da poluição, estratégia de gerenciamento 
do produto, estratégia de tecnologia 
limpa e estratégia de visão sustentável. 
(Figura 2)

Considerando a perspectiva 
da produção de café especial, visando 
um modelo sustentável, podemos 
projetar que a partir da necessidade dos 
motivadores da sustentabilidade listados 
pela figura 2, detemos um cenário 
promissor em vistas de oportunidades 
para a agricultura empresarial focada na 
produção de café especial no município 
de Franca.

Um posicionamento ideal 
das agriculturas empresariais que 
desenvolvem a produção de cafés 
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especiais seria se estas possuíssem 
estratégias relacionadas aos quatros 
tipos descritas por Hart e Milstein (2003), 
considerando uma estratégia em longo 
prazo para benefício dos stakeholders.

Ações desempenhadas com 
uma base em sustentabilidade trazem 
desafios ao setor, visto a complexidade 
que este modelo de produção exige ao 
empresário, sendo necessário uma visão 
multidimensional: combater a poluição, 
minimizando os resíduos e emissões das 
operações, diretamente relacionada ao 
desenvolvimento de novas tecnologias 
limpas e habilidades sustentáveis para 
o futuro. As empresas devem estar 
atentas, integrando as perspectivas 
dos stakeholders, atendendo suas 
respectivas demandas e o viés 
econômico-financeiro da empresa. 

Tais estratégias e práticas têm 
o potencial de reduzir custo e risco, 
elevar a reputação e a legitimidade 
da empresa, acelerar a ino-vação 
e o reposicionamento, cristalizando 
caminhos e trajetó¬rias de crescimento, 
todos de vital importância para a criação 
de valor ao acionista (HART; MILSTEIN, 
2004).

Em face dessa consideração 
conjunta, onde há a necessidade de se 
observar as práticas da organização 
em uma visão multidimensional, a 
teoria nos apresenta algumas formas 
de caracterizar investimentos em 
sustentabilidade. Baron (2001) bem 
como Hillman e Kein (2001) separam 
investimentos em sustentabilidade 
em duas categorias: estratégica e 
altruísta. Sustentabilidade estratégica 

corresponde aos investimentos em 
ações e projetos sociais e ambientais que 
estejam relacionados ao core business 
da empresa, tendo impacto as questões 
aos stakeholders e consequentemente 
ao desempenho financeiro da empresa. 
Sustentabilidade altruísta relaciona-se 
à investimentos visando uma melhoria 
ambiental ou social não relacionados 
ao core business da empresa. Jothi 
(2010) categoriza a sustentabilidade em: 
filantrópica, estratégica e integrada.

Segundo Jothi (2010), 
quando a sustentabilidade assume 
uma posição filantrópica, com relação 
aos investimentos da empresa, esta 
sofre pressões externas e internas, 
visto a dinâmica de mercado e a 
saúde financeira da empresa como 
exemplos, classificando assim, segundo 
o autor, apesar de importante para o 
desenvolvimento das nações, sendo 
a versão imatura da sustentabilidade 
corporativa, pois relaciona-se a 
doações, caridade, patrocínios e ação 
social que não influenciam diretamente o 
desempenho financeiro e, em épocas de 
cortes ou crises, esses projetos tendem 
a ser reduzidos. 

2.5.2 Integração – Modelo Single Bottom 
Line 

A visão integrada da 
sustentabilidade nas práticas de 
gestão das organizações é importante 
quando considerado a manutenção do 
uso consciente dos recursos naturais, 
na promoção do emprego digno aos 
colaboradores de uma organização. A 
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partir dos problemas ambientais e sociais 
enfrentados pelas empresas, surgem 
oportunidades das quais proporcionam 
avanços na gestão sustentável no 
ambiente corporativo.

Desta maneira, Altman e 
Berman (2011) desenvolvem o modelo 
single bottom line, onde a contribuição 
central está na incorporação dos 
projetos sociais e ambientais sob a 
perspectiva econômico-financeira. 
As responsabilidades sociais e 
ambientais devem estar relacionadas 
ao desempenho financeiro da empresa 
e ao seu core business, sendo que os 
investimentos tornam-se estratégicos. 

Os autores pontuam que para 
o equilíbrio dos mercados, a atuação 
dos três setores (privado, público e 
Organizações Não Governamentais – 
ONG) devem atuar de forma coletiva 
e organizada, identificando falhas e 
corrigindo disparidades. O desempenho 
econômico da empresa é a base 
da pirâmide e essencial para a sua 
sobrevivência, sendo fator importante 
na manutenção de práticas sustentáveis 
no longo prazo. Todos os investimentos 
em sustentabilidade devem estar 
relacionados ao desempenho econômico 
da empresa, fator importante na 
manutenção desta no mercado. 

Os autores destacam a 
importância dos investimentos dos 
outros dois setores – governo e terceiro 
setor – na necessidade de investimentos 
sociais e ambientais genéricos, fora 
do espectro da empresa, dos quais 
beneficiarão: a) sociedade como um 
todo; b) desenvolvimento sustentável e; 

c) em segunda estância, a empresa no 
longo prazo. 

2.6 Criação de um ambiente 
competitivo em vista da promoção do 
Desenvolvimento Sustentável Regional 

Como visto, a partir de 
mecanismos que as empresas, 
especialmente as agrícolas, construam 
e mantenham investimentos objetivando 
a sustentabilidade, cria-se um 
ambiente competitivo sustentável, onde 
determinadas organizações detém 
vantagens competitivas em relação a 
outras. 

Campos e Campos (2006) 
em seus estudos determinam que 
a competitividade esteja ligada à 
capacidade de competir. Sob a ótica 
mercadológica, pode ser resultante de 
vários fatores que permitem as empresas/
organizações têm maiores chances de 
crescimento econômico. Para os autores, 
existem duas correntes na literatura: 
a primeira ligada ao mainstream, 
entendendo que a racionalidade 
econômica como a maximização de 
uma função objetiva (lucros, vendas, 
crescimento), tendo a competitividade 
como um resultado desempenhado 
pela empresa (relação ex post), ou seja, 
empresa que apresentam melhores 
desempenho são mais competitivas. 
Em face desta corrente, existe outra 
que entende a competitividade como 
algo dinâmico, visto a complexidade 
e incerteza do ambiente em que as 
empresas estão inseridas no mercado, 
uma vez que precisam inovar com êxito, 
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podendo concretizar lucros por certo 
período de tempo em função disto. 

Complementando esta ideia de 
competitividade, Porter (1989) destaca 
que a concentração geográfica de 
empresas rivais, clientes e fornecedores 
são capazes de promover eficiência 
produtiva e potencializar a capacidade 
de inovação destas, tornando-as mais 
competitivas. Para o autor, a proximidade 
entre as empresas leva ao conhecimento 
precoce dos problemas, necessidades e 
limitações existentes no mercado, algo 
que seria mais difícil se as empresas 
estivessem atuando de maneira isolada. 

Trazendo para a ênfase do 
estudo, a região de Franca conta com 
uma gama de empresas agrícolas que 
produzem café especial, criando um 
ambiente competitivo entre elas. Mesmo 
com a dificuldade de se transferir ações 
sustentáveis de uma empresa para a 
outra, o processo produtivo de café 
especial detém algumas similaridades 
(resguardando as singularidades de cada 
produtor, do qual dará a especialização do 
produto), facilitando esta permeabilidade 
de informação. 

Esta permeabilidade de 
informações pode ser traduzida 
referente aos aspectos: a) fatores 
empresariais, referente aos aspectos 
intraorganizacionais, dos quais destacam 
ações referentes à gestão, inovação 
produção e recursos humanos; b) fatores 
estruturais, relacionados a diversas 
formas de competição e colaboração nas 
cadeias produtivas, envolvendo aspectos 
de mercado, legislação, incentivos fiscais, 
financiamento; c) fatores sistêmicos, 

levando em consideração o sistema 
produtivo como um todo, relacionado aos 
aspectos interorganizacionais, tais como: 
macroeconômicos, político-institucional, 
legais-regulatórios, infraestruturais, 
sociais e internacionais.

O município de Franca conta 
com uma estrutura muito importante 
para os produtores de café da região, 
e nesta estrutura podemos destacar a 
atuação da Cooperativa de Cafeicultores 
e Agropecuaristas (Cocapec), da 
qual, segundo informações da própria 
cooperativa, “transformou o cenário 
da cafeicultura da região, motivou o 
crescimento tecnológico no campo, criou 
melhores condições para a aquisição 
de produtos, dinamizou a compra e 
venda de café e trabalhou com seus 
cooperados na melhoria da qualidade de 
um produto que tem grande importância 
no cenário econômico mundial”, sendo 
que sua missão é “atender com eficiência 
às necessidades dos cooperados, 
promovendo o desenvolvimento 
da cafeicultura da região, através 
do cooperativismo, buscando a 
sustentabilidade econômica, social e 
ambiental”. 

Disto exposto, conjunto aos 
valores da cooperativa que reportam 
também a sustentabilidade, temos 
um ambiente ideal para a promoção 
do desenvolvimento sustentável da 
região de Franca, especificamente no 
que se diz respeito a produção de café 
especial, visualizando a cooperativa 
como ferramenta de disseminação de 
conhecimento e práticas da produção 
sustentável.
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3. Procedimentos Metodológicos

Para alcançar os objetivos 
realizou-se uma pesquisa exploratória 
e descritiva (Richardson, 1999), 
inicialmente bibliográfica e documental 
em livros, sites, portarias, resoluções, 
artigos acadêmicos, teses, monografias 
com dados secundários que abordam o 
tema, posteriormente, uma pesquisa de 
campo através de observação direta e 
aplicação de questionário por meio de 
entrevista. A partir da base de dados, 
será desenvolvida a análise de conteúdo, 
sendo este um método de tratamento e 
análise de informações, colhidas por 
meio de técnicas de coletas de dados, 
consubstanciadas em um documento 
(CHIZZOTII, 2001, p. 98).

A entrevista semi-estruturada 
será feita com produtores de café 
especial com propriedades localizadas 
na cidade de Franca - SP, lideranças 
da Cooperativa de Agricultores e 
Agropecuaristas (Cocapec) com a 
técnica direta intensiva, pautando-se nos 
criterios de desmatamento, poluição, 
proteção à biodiversidade, conseração 
do solo, conservação da agua, fontes 
renováveis de energía, utilização de 
materiais geneticamente modificados, 
utilização de agrotóxios e gestão de 
pragas e doenças. A análise de conteúdo 
determinará a imagem que o participante 
da pesquisa tem sobre o objeto de 
investigação.

4. Resultados Parcial/Final

Análises geradas a partir de 
territórios onde a agricultura empresarial 
se desenvolveu, descrevem a geração 
de novos empregos formais dentre 
outros efeitos ambientais e sociais. 
A territorialização das agriculturas 
empresariais tem sido feitas à custa da 
extinção de grandes áreas florestais 
e de vegetação nativa, não havendo 
a efetiva proteção de áreas mais 
sensíveis e imprescindíveis para a 
dinâmica ecológica do ambiente que 
as culturas estão inseridas, como por 
exemplo, a proteção de nascentes, 
várzeas e margens de rios. Com 
relação aos aspectos sociais, conflitos 
com pequenos produtores locais são 
evidentes, terminando em muitos casos 
com a venda das pequenas parcelas de 
terra, quase sempre esta sendo a fonte 
de renda para a sobrevivência da família. 
Associado a este aspecto do conflito, 
temos a questão dos direitos trabalhistas, 
dos quais são tratados como entraves no 
processo. 

A partir do cenário abordado, 
temos um agronegócio com suas bases 
produtivas sustentadas por tecnologias 
de ponta e de mecanismos financeiros 
do qual dão a possibilidade deste setor 
atuar em um mercado global, com 
inúmeras possibilidades de aportes 
de capital nacional ou internacional. 
Porém, este cenário moderno detém o 
dever de interferir nas relações sociais 
e ambientais que o setor promove, 
objetivando um sistema produtivo que 
englobe não apenas aspetos positivos 
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financeiros, mas pensando em um 
desenvolvimento sustentável.

 
5. Considerações Parcial/Final

O município de Franca, inserido 
na Região da Alta Mogiana, contempla 
diversos fatores que favorecem ações 
da agricultura empresarial, visando à 
competitividade e desenvolvimento 
sustentável, segundo Hart e Milstein 
(2003):

• Aumento de lucro e redução 
do risco por meio do combate 
a poluição 

• Melhora da reputação e a 
legitimidade por meio do 
gerenciamento de produto

• Aceleração de inovações e o 
reposicionamento por meio 
de tecnologias limpas

• Criação de valores 
sustentáveis

No estudo a ser desenvolvido, 
com os agricultores empresariais 
produtores de café especial, atende-se 
a demanda por análises dos impactos 
das ações das empresas no âmbito 
do desenvolvimento sustentável. 
Apresentaremos argumentos teóricos, 
dos quais as empresas devem alinhar 
seus projetos e ações com os objetivos 
estratégicos da empresa, incorporando 
a sustentabilidade e visando ao 
longo prazo, atingirem desempenhos 
superiores em termos econômicos. 
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7. Anexos
 

Figura 01 – Dimensões-chave do valor ao acion ista

Fonte: Hart e Milstein (2003)

Figura 02 - Modelo de valor sustentável 

Fonte: Hart e Milstein (2003) 
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MUNICÍPIO DE FRANCA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
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Resumo
O estudo avalia o “Projeto Saúde e Prevenção 
nas Escolas”, em Franca (SP), para verificar 
sua aproximação com a condição de agente 
e capabilidades de Amartya Sen, bem como 
com o desenvolvimento sustentável da agenda 
2030.
Palavras-Chave: Projeto Saúde e 
Prevenção na Escola. Condição de agente. 
Capabilidade. Desenvolvimento sustentável.

desenvolvimento sustentável aparecem 
como intrinsicamente relacionados, 
é de extrema importância que essas 
interdependências sejam alvo de 
pesquisas, para que se possa 
compreender as possíveis interações 
dos objetivos para o desenvolvimento 
sustentável com a realidade de um 
território ou de uma comunidade.

Utilizando a visão de Amartya 
Sen, que acredita na condição de 
agente e capabilidades como sendo um 
referencial decisivo para avaliação do 
desenvolvimento de uma sociedade, e 
levando em consideração o importante 
papel da saúde pública nesse contexto, 
o presente projeto propõe a avaliação 

Abstract
The study evaluates the project of health 
and prevention in schools (Projeto Saúde 
e Prevenção nas Escolas), in the city of 
Franca, São Paulo, to verify its proximity with 
its condition of agent and the capabilities of 
Amartya Sen, as well as the 2030 Agenda for 
Sustainable Development.
Keywords: Project of Health and Prevention 
in Schools. Condition of Agent. Capability. 
Sustainable Development. 

1. Introdução

Seguindo a linha de pensamento 
de Amartya Sen e de outros pensadores 
contemporâneos, como Ignacy Sachs 
e o brasileiro Celso Furtado, falar de 
desenvolvimento sem discutir saúde e 
educação, é continuar falando de um 
lugar que não condiz com a amplitude 
da realidade. Por isso é preciso ampliar 
a discussão sobre o tema, para que se 
possa ter mais clareza daquilo que se 
entende por saúde atualmente.

Ainda, tendo em vista que na 
agenda 2030, que traz os 17 objetivos 
para o desenvolvimento sustentável 
(ODS), a saúde, a educação e o 
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de um programa relacionado à saúde 
pública com potencial de interferir na 
condição de agente e capabilidades, o 
Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, 
no município de Franca.

A condição de agente envolve 
a atuação autônoma na sociedade, 
que se dá através de recursos e 
instrumentos que uma pessoa dispõe. Já 
as capabilidades podem ser entendidas 
como as condições oferecidas para que 
uma pessoa seja um sujeito ativo, o que 
envolve as dimensões sociais, políticas, 
econômicas e culturais.

Desta forma, o estudo proposto 
irá avaliar o “Projeto Saúde e Prevenção 
nas Escolas” no município de Franca, 
no estado de São Paulo, levando em 
consideração a visão de Amartya Sen, 
afim de verificar o desenvolvimento da 
condição de agente e capabilidades 
através desta política intersetorial.

2. Referencial Teórico

Joseph Stiglitz (2002), 
Nobel de economia, afirmou que as 
formas convencionais de abordar 
o desenvolvimento e mensurá-lo 
foram desmentidas pela realidade, 
e acrescentou: “Eu defenderia que 
devemos reexaminar e ampliar os 
conhecimentos acerca da economia do 
desenvolvimento que são vistos como 
verdade enquanto planejamos a próxima 
série de reformas”.

Esta reflexão feita pelo autor faz 
uma crítica a forma usual e ineficiente de 
avaliar e mensurar o desenvolvimento 
através de taxas de crescimento anual, 

Produto Interno Bruto per capita e 
baixos níveis de inflação, que foram 
intensamente utilizadas em muitas 
sociedades durante as últimas décadas. 

Para que se faça uma reflexão 
mais condizente com a realidade sobre 
o desenvolvimento, primeiro é preciso 
ampliar o olhar acerca da temática. 
Sendo assim, no presente trabalho 
serão utilizados alguns autores que 
enxergam o desenvolvimento como um 
tema que vai muito além dos indicadores 
citados anteriormente. Entende-se, 
portanto, que uma das formas de 
descobrir se uma sociedade realmente 
está em desenvolvimento é olhando 
para as liberdades que as pessoas que 
a compõem possuem.

Nesse sentido, segundo a visão 
de Amartya Sen (2010), ter acesso à 
saúde e à educação podem, por exemplo, 
representar muito bem tipos de liberdade. 
Assim, se uma pessoa consegue acessar 
um sistema de saúde e educacional de 
qualidade, ela provavelmente consegue 
fazer escolhas mais alinhadas com a sua 
perspectiva de vida. Por outro lado, se 
a mesma pessoa por algum motivo não 
usufrui desse acesso, provavelmente 
irá sofrer mais iniquidades no decorrer 
de sua vida e pode ser que não consiga 
decidir, de fato, a vida que gostaria de 
ter e ser a pessoa que poderia ser (SEN, 
2010). 

Tais cenários estão intimamente 
ligados a dois conceitos do mesmo 
autor: a condição de agente e as 
capabilidades. De acordo com Sen 
(2010), a condição de agente confere às 
pessoas as qualidades necessárias para 
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uma atuação autônoma por meio de 
diversos mecanismos e de instrumentos, 
dos quais se pode destacar: realizar as 
suas escolhas pessoais sem abusivas 
dependências de terceiros; organizar 
as suas vidas livremente; escolher entre 
diferentes alternativas ou governantes; 
expressar sua forma de pensar e 
organizar o participar de associações 
segundo o seu livre-arbítrio; ter iniciativas 
de ordem  econômica, entre outras. 

Já as capabilidades podem ser 
entendidas como condições para que 
uma pessoa seja um agente ativo, sujeito 
com condições de interferir nas escolhas 
da vida social, e estão diretamente 
relacionadas com o conjunto das 
condições sociais, políticas, econômicas 
e culturais nas quais o indivíduo vive 
(SEN, 2010).

Assim, da mesma forma que 
saúde e educação podem se associar 
de forma que contribua para efetivar o 
progresso de uma sociedade, não se 
pode desconsiderar que a saúde também 
está interligada a um conjunto amplo de 
fatores como a pobreza, a desigualdade, 
a situação das famílias, meio ambiente, 
entre outros. Quando estes fatores não 
se relacionam de forma que possam 
promover os “graus de liberdade” (SEN, 
2010), é que justamente passam a gerar 
o contrário, como as iniquidades e a 
desigualdade extrema, algo que é muito 
comum nos países da América Latina.

Uma das formas de se 
compreender como a saúde de uma 
população se relaciona com os fatores 
citados anteriormente, é avaliando o 
coeficiente de Gini, que revela o quanto 

um país produz desigualdade.
O Índice de Gini, criado pelo 

matemático italiano Conrado Gini, é 
um instrumento para medir o grau de 
concentração de renda em determinado 
grupo. Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais 
ricos (IPEA, 2004).

A medição do Índice de Gini 
obedece a uma escala que vai de 0 
(quando não há desigualdade) a 1 (com 
desigualdade máxima), que são dois 
números cujos valores jamais serão 
alcançados por nenhum lugar, pois 
representam extremos ideais. Nesse 
sentido, quanto menor é o valor numérico 
desse índice, menos desigual é um país 
ou localidade (PENA, 2019).

Figura 1: Representação do Gráfico 
Índice de Gini.

Fonte: Pena, 2019.

Calcula-se que cada aumento 
de 0,01 no Índice de Gini significa 
uma queda de 0,6 ano na expectativa 
de vida (MESSIAS, 2003). O que 
demonstra relação direta da saúde 
com as desigualdades existentes em 
determinada população, a ponto de 1% 
no aumento do índice gerar uma redução 
de mais de meio ano na expectativa de 
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vida de uma pessoa. 
Relatório da Organização 

Não Governamental “Oxfam Brasil” 
demonstrou que, em relação ao Índice 
de Gini, em 2017, o Brasil possuía o 
9º pior do mundo, no valor de 0,549 
(ZARBIETTI, 2018).

Dados do Ipea de 2010 mostram 
que o índice de Gini do município de 
Franca era de 0,466. Tendo em vista o 
valor do mesmo parâmetro para o Brasil, 
logo se vê que o município de Franca 
possui menor grau de desigualdade 
social em relação ao país, embora não se 
possa dizer que o índice seja satisfatório.

Visto que a saúde e a educação 
constituem-se como peças-chave 
tanto para concretizar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável quanto 
para a visão de Amartya Sen, torna-se 
interessante aprofundar em projetos 
nesse município que possam ter 
relação com o valor do Índice de Gini 
levemente melhor do que o nacional e 
que estabelecem essas temáticas na 
vida cotidiana.

Nesse sentido, o Projeto Saúde 
e Prevenção nas Escolas (SPE) é uma 
das ações do Programa Saúde na Escola 
(PSE), que tem a finalidade de contribuir 
para a formação integral dos estudantes 
da rede pública de educação básica por 
meio de ações de prevenção, promoção 
e atenção à saúde. O PSE foi instituído 
em 2007 pelo Decreto Presidencial 
nº 6.286 (BRASIL, 2007), fruto do 
esforço do governo federal em construir 
políticas intersetoriais para a melhoria 
da qualidade de vida da população 
brasileira. 

De acordo com dados fornecidos 
pela Diretoria de Ensino do município de 
Franca (1), após um ano do início do PSE, 
os resultados mostraram uma redução 
em 50% de adolescentes grávidas, o 
que motivou a instituição a buscar uma 
parceria entre Saúde e Educação com 
a criação do Projeto Vivendo Melhor – 
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE).

Em 2019 o projeto está 
instituído em 30 escolas estaduais, 
atingindo cerca de 30 mil alunos. Na 
prática, é desenvolvido um planejamento 
de atuação com cerca de 20 alunos 
que serão futuros multiplicadores em 
cada unidade escolar. Esse trabalho é 
desenvolvido sob orientação de quatro 
estagiários universitários contratados 
através de um convênio CIEE / Prefeitura 
Municipal / Universidade, no qual é 
firmado o compromisso dos estagiários 
reunirem-se semanalmente para orientar 
o grupo de alunos multiplicadores, sob a 
supervisão do professor coordenador de 
Ciências do Núcleo Pedagógico.

Nesse contexto, as políticas de 
saúde e educação voltadas às crianças, 
adolescentes, jovens e adultos da 
educação pública brasileira estão unindo-
se para promover o desenvolvimento 
pleno desse público.

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que se baseia na compreensão 
aprofundada da condição de agente 
e capabilidades associadas às áreas 
da saúde, educação, nas dimensões 
conceituais e práticas. 
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Primeiramente será dado 
início às entrevistas semiestruturadas 
individuais por meio de questionário 
previamente estabelecido, baseado no 
modelo descrito por Triviños (1987, p. 
152).

As entrevistas serão realizadas 
com participantes selecionados que 
façam parte do “Projeto Saúde e 
Prevenção nas Escolas” do município 
de Franca, a saber: gestores do SPE, 
profissionais de saúde que atuam nas 
escolas, estagiários do SPE e alunos 
multiplicadores. 

A análise dos dados será 
orientada pela perspectiva da análise do 
discurso, tendo como guia os referenciais 
à matriz Foucaultiana (1970).

Desta forma, acredita-se que 
será possível a discussão acerca do 
desenvolvimento sustentável que possa 
colaborar com a construção da condição 
de agente e capabilidades através da 
promoção da saúde.

4. Resultados Parcial/Final

Levando em consideração que 
dentre os objetivos do trabalho está o 
de encontrar as possíveis aproximações 
da condição de agente e capabilidade 
com o Programa Saúde e Prevenção 
na Escola (SPE), pretende-se discutir 
e propor maneiras para que o SPE de 
alguma maneira traga mais autonomia 
nas decisões sobre a saúde das pessoas, 
principalmente no que diz respeito às 
ações de prevenção de agravos da 
saúde individual e coletiva.

É esperado também que os 

conceitos trazidos por Amartya Sen, 
“condição de agente e capabilidade” 
possam ser melhor definidos dentro das 
temáticas saúde e educação.

Logo, pretende-se estabelecer 
uma relação entre os conceitos “condição 
de agente e capabilidade” e como eles 
podem contribuir para o desenvolvimento 
sustentável (Figura 2) do município de 
Franca.

Figura 2: Diagrama de Venn do 
Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Magalhães, 2018.

Sendo este desenvolvimento 
citado ancorado na perspectiva da 
agenda 2030 da ONU (Figura 3), bem 
como no desenvolvimento das liberdades 
de acordo com a visão de Amartya Sen.

5. Considerações Parcial/Final

Ampliando a visão sobre o 
desenvolvimento e entendendo a 
saúde como um pilar estratégico para 
se alcançar a verdadeira liberdade, é 
importante lembrar que os níveis de 
educação e de saúde são fundamentais 
na qualidade de vida da população de 
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um país, sendo a saúde fortemente 
influenciada pela educação (SEN; 
KLIKSBERG, 2010). 

Assim, faz-se necessário a busca 
por um entendimento mais ampliado 
sobre os conceitos trazidos por Amartya 
Sen, afim de compreender como eles 
se efetivam na saúde e na educação, 
bem como em políticas públicas 
intersetoriais que visem efetivamente o 
desenvolvimento sustentável.
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Figura 3: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Guerra, 2017.
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Resumo
Este estudo propõe compreender os aspectos 
da cultura organizacional que interferem no 
comportamento em cidadania organizacional 
em ambiente de ensino e nível médio técnico 
público e sua contribuição ao desenvolvimento 
regional, tendo por base a pesquisa 
bibliográfica, visando os diversos conceitos 
teóricos, que será acrescido de uma pesquisa 
empírica, no intuito de avaliar sua aplicação, 
identificando as relações e os impactos sobre 
o desenvolvimento regional.
Palavras-Chave: Cultura, Cultura 
Organizacional, Comportamento em Cidadania 
Organizacional, Desenvolvimento Regional.

expandir exigindo novas posturas dos 
agentes de transformação. 

Com a proposta neoliberalista, 
que defende o Estado mínimo, 
comprometido pela sua redução frente 
ao poder do mercado, o governo se vê 
obrigado a promover a austeridade fiscal, 
ou seja, a redução ou congelamento dos 
investimentos em áreas estratégicas, 
comprometendo o papel fundamental 
das organizações públicas que é atender 
com eficiência as demandas básicas da 
sociedade, como moradia, saneamento, 
transporte, saúde, educação e segurança 

Abstract
This study propose an analysis of organizational 
citizenship behavior within a public technical 
education unit and its interrelations in regional 
development, based on bibliographical 
research, aiming at the various theoretical and 
methodological concepts, plus an empirical 
research , in order to evaluate its application, 
identifying the relationships and impacts on the 
applied concepts.
Keywords: Culture, Organizational Culture, 
Behavior in Organizational Citizenship, 
Regional Development.

1. Introdução

As palavras-chave do mundo 
moderno, demarcadas pelo processo 
de globalização são: modernização, 
enxugamento, lucratividade privatização 
e eficácia. A globalização exige a 
mudança permanente, o ajustamento 
constante, e já há o consenso de que 
este comportamento é inevitável para 
aquelas nações que querem participar 
do modelo econômico internacional. 
Não se tem dúvida de que os limites 
de domínio da cultura mundial vão se 
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pública. 
Posicionadas na contramão 

dos investimentos governamentais, e 
com a necessidade de dar respostas 
rápidas a problemas cada vez mais 
urgentes da sociedade, os membros 
das organizações públicas tem como 
resultado o aumento do desgaste 
emocional atrelado a uma cobrança 
cada vez maior por metas ou resultados 
que fogem do alcance individual. 

Assim, a organização torna-
se fragilizada e impotente frente a 
um cenário cada vez mais complexo, 
comprometendo de forma global a 
possibilidade de que se promova uma 
melhoria da qualidade de vida, tanto do 
servidor como da sociedade que a cerca.

Diante deste contexto, o 
problema de pesquisa central pode ser 
expresso na seguinte pergunta:

Os valores e representações 
sociais dos colaboradores podem 
impactar o Comportamento em Cidadania 
Organizacional em intuições públicas na 
promoção de ações que contribuem para 
o Desenvolvimento Regional?

Para tanto se faz necessário 
compreender como os processos 
de formação do Comportamento em 
Cidadania Organizacional podem 
colaborar efetivamente para que 
a organização, através de seus 
colaboradores possam atingir seus 
resultados de forma eficiente, e ainda 
possa contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida de todos os 
envolvidos no processo da promoção do 
desenvolvimento regional.

Para sanar tal problema de 
pesquisa, este trabalho tem como 
objetivo identificar as inter-relações entre 
cultura organizacional e comportamento 
de cidadania organizacional dos agentes 
da educação técnica pública e os fatores 
promotores do desenvolvimento regional, 
considerando as formas e limitações 
como são articulados esses conceitos 
na prática.

Para alcance do objetivo geral 
torna-se relevante os seguintes objetivos 
específicos:

• Discutir os elementos da 
cultura organizacional na 
gestão em instituições 
públicas

• Esclarecer os fundamentos 
em Cidadania Organizacional 

• Desenvolvimento Regional 
sob a perspectiva da 
Cidadania Organizacional 

E, para conhecer a realidade 
do tema tem-se como último objetivo 
específico averiguar o alinhamento 
dos valores e representações sociais 
dos colaboradores e da empresa 
na promoção do comportamento de 
cidadania organizacional na instituição 
de ensino de nível médio técnico público 
ETEC Pedro Badran, para a melhoria da 
qualidade de vida dos colaboradores e 
da comunidade regional. 
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2 Referencial Teórico

O referencial teórico para esta 
pesquisa será constituído de quatro 
seções. Na primeira seção será analisado 
a Gestão Pública, o papel e os modelos 
de gestão nas instituições públicas. 
No segundo capítulo será discutido os 
fatores sobre a Cultura Organizacional 
nas Instituições Públicas. O terceiro 
capítulo tratará sobre o Comportamento 
em Cidadania Organizacional, e o quarto 
capítulo sobre as principais correntes 
para o Desenvolvimento Regional a 
partir do comportamento cidadão.

2.1 GESTÃO PÚBLICA

As organizações públicas, 
segundo Dias (1998), têm como objetivo 
prestar serviços à sociedade, no qual as 
mesmas podem ser consideradas como 
sistemas dinâmicos, extremamente 
complexos, interdependentes e inter-
relacionados coerentemente, envolvendo 
informações e seus fluxos, estruturas 
organizacionais, pessoas e tecnologias.

Em relação a formação da 
Administração Pública no Brasil, ela si dá 
também por consequência de uma nova 
sociedade de classe média que emergia 
no país. Para Bresser-Pereira (2001) uma 
classe de burocratas patrimonialistas se 
apropriava do excedente econômico no 
seio do próprio Estado e não diretamente 
através da atividade econômica, como 
afirma Swedberg, op. cit. p. 123. (apud 
Bresser-Pereira, 2001)  

Os serviços patrimoniais eram 
pagos pelo próprio governante, 
em geral com recursos 
provenientes de sua despensa ou 
de seu tesouro. 

Para os modelos de gestão 
da Administração Pública, Bresser-
Pereira (2001) define três modelos: 
Estado Patrimonial, ou Patrimonial-
Mercantil, até 1930; Estado Burocrático, 
ou Burocrático-Industrial, entre 1930 e 
1995; e Estado Gerencial, ou Gerencial-
Pós-Industrial, a partir de 1995.

Nesta mesma perspectiva de 
compreensão dos modelos de Gestão 
Pública, Kauchakje (2007) apresenta 
cinco modalidades que estão inseridas 
num contexto sociocultural, portanto 
ligadas a momentos históricos dentre 
os quais, um ou outro modelo, ganha 
predominância: gestão patrimonial; 
gestão técnico-burocrática; gestão 
gerencial; gestão democrática-
participativa e gestão em redes.

Por intermédio dos avanços 
sociais, a crescente demanda por 
democratização e participação social 
na gestão pública passa a exigir dos 
sistemas tradicionais de autoridade uma 
maior complexidade no processo de 
decisão, com maior abertura aos conflitos 
gerados pela inclusão e da competição 
política e, principalmente a questões de 
eficiência, se tornando imprescindível 
a necessidade de descentralização do 
poder, controles sociais, flexibilidade e 
inclusão social como valores desejados 
pelas sociedades democráticas. 
(REZENDE 2009,p.3,4)
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A busca por modelos flexíveis 
de governança pública emerge 
como resposta aos processos de 
ampliação da democracia política 
nas sociedades contemporâneas. 

Ao si tratar sobre a necessidade 
de mudança nas organizações 
públicas, Carbone (2000) afirma que a 
globalização exige que a mudança seja 
permanente, e seu ajustamento também 
seja constante, pois já existe o consenso 
de que este comportamento é inevitável 
para as nações que pretendem participar 
do modelo econômico internacional. 

2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL DE 
INSTITUIÇOES PÚBLICAS

Ao trabalhar a questão da 
cultura, Chauí (1995) procura alargar 
este conceito, tomando-o no sentido de 
invenção coletiva de símbolos, valores, 
ideias e comportamentos, de maneira a 
afirmar que todos os indivíduos e grupos 
são seres e sujeitos culturais.

A concepção de cultura para 
Para Morin (2003 apud Valentim, 2009) 
é o conjunto de hábitos, costumes, 
práticas, savoir-faire, saberes, normas, 
interditos, estratégias, crenças, ideias, 
valores, mitos, no qual as mesmas 
perpetuam de geração em geração, 
reproduzindo-se em cada indivíduo, 
gerando e regenerando a complexidade 
social. 

Dentro desse mesmo 
entendimento sobre cultura, Botelho 
(2001) tem uma visão de incorporação 
da dimensão antropológica da cultura 
e onde a mesma levada às últimas 

consequências, tem em vista a formação 
global do indivíduo, na valorização dos 
seus modos de viver, pensar e fruir, de suas 
manifestações simbólicas e materiais, 
e que deve buscar, paralelamente, 
a ampliação de seu repertório de 
informação cultural, enriquecendo e 
alargando sua capacidade de agir sobre 
o mundo. Ela continua ao afirmar que o 
essencial, dentro do processo cultural, é 
a qualidade de vida e a cidadania, tendo 
a população como foco. 

Dentro do mesmo sentido de 
cultura, mas agora como importante 
vertente para o Desenvolvimento Social,  
Canclini, (apud Canedo, 2009, p. 11) 
contribui significativamente ao afirmar 
a possibilidade de ver a cultura com 
ponto de desenvolvimento social “de la 
socialización de las clases y los grupos 
en la formación de las concepciones 
políticas y en el estilo que la sociedad 
adopta en diferentes líneas de desarrollo” 

Para a realidade brasileira, 
numa análise dos principais traços 
da cultura nacional,  o trabalho de 
Oliveira e Machado Silva (2000) faz 
apontamentos sobre as seguintes 
características do comportamento do 
brasileiro: Personalismo; Protecionismo; 
Aversão à incerteza; Formalismo; 
Jeitinho, Receptividade ao estrangeiro e 
Orientação para o curto prazo.

Ao relacionar cultura no âmbito 
das organizações, Tavares (1999) define 
Cultura como um conceito amplo, que 
vem impresso a partir da interpretação 
da história evolutiva da espécie humana 
em sua extensa trajetória repleta de 
interações, alocadas no tempo e no 
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espaço, tem sua aplicação no âmbito 
das organizações quando essas são 
consideradas como um subsistema em 
interação com um sistema maior e mais 
abrangente.

Cultura Organizacional também 
pode ser interpretada como um conjunto 
de representações imaginárias sociais 
que são construídas e reconstruídas 
nas relações cotidianas dentro da 
organização e que são expressadas em 
termos de valores, normas, significados 
e interpretações, visando um sentido 
de direção e unidade, tornando a 
organização fonte de identidade e 
reconhecimento para seus membros. 
(FREITAS 2000)

Para Fleury (apud Crozatti,1998, 
p.09),

 “A cultura, concebida como um 
conjunto de valores e crenças 
compartilhados pelos membros 
de uma organização, deve ser 
consistente com outras variáveis 
organizacionais como estrutura, 
tecnologia, estilo de liderança..

Ao afirmar que cultura é algo 
que está presente na vida das pessoas 
de forma dinâmica, Schein (1992) afirma 
que a mesma vem sendo constituída 
e recriada continuamente a partir 
de interações sociais. Pois o autor 
caracteriza que em ambientes onde 
a aprendizagem contínua é um forte 
elemento na cultura organizacional, 
mais oportunidades de desenvolvimento 
também parecem ser promovidas, e o 
desempenho e engajamento no trabalho 
tendem a ser maiores. Ainda de acordo 
com seus estudos, toda cultura contém 

três diferentes níveis de profundidade: a) 
artefatos, b) valores compartilhados e c) 
pressuposições básicas.

Ao referir-se sobre esses 
mesmos elementos culturais, Freitas 
(2007, apud Fadel e Smith, 2009), 
define sobre a descrição dos mesmos 
como a forma em que eles funcionam e 
provocam mudanças no comportamento 
das pessoas contribui para revelar os 
aspectos culturais de forma concreta e 
objetiva.

Em referência aos valores, 
uma vez que o mesmos fazem parte 
de uma dialética de manutenção e de 
transformação dos comportamentos 
humanos pela socialização e 
aprendizagem permanentes, conforme 
De acordo com Mendes e Tamayo (1999, 
apud Miguel e Teixeira, 2009, p.45) por 
isso, são valiosos para as instituições 
que desejam modelar comportamentos 
em função de seus interesses.

Ao estudarem valores 
organizacionais, tendo como base a 
relação destes com valores pessoais 
básicos do indivíduo, segundo Schwartz 
(1992), Oliveira e Tamayo (2004, apud 
Miguel e Texeira, 2009, p.45) propuseram 
a seguinte estrutura para os valores 
organizacionais, composta por oito 
tipos motivacionais: 1) Realização, 2) 
Conformidade, 3) Domínio, 4) Bem-estar, 
5) Tradição, 6) Prestígio, 7) Autonomia e 
8) Preocupação com a coletividade.

Sobre a cultura organizacional 
na Gestão Pública, Pires & Macedo (2006 
apud Cavazotte, Araujo e Abreu, 2017) 
relatam que ao se observar a realidade 
brasileira, a gestão nas organizações 
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públicas está frequentemente 
caracterizada por rotinas impregnadas 
de princípios burocráticos de tecnicismo 
e mecanicismo, as quais predominam 
sobre uma visão administrativa mais 
moderna.

Ao investigar a cultura em 
organizações públicas brasileiras, Pires 
e Macedo (2006, apud Cavazote, Moreno 
Jr. e Turano, 2015) constataram que 
o desenho desse tipo de organização 
é usualmente permeado por múltiplos 
níveis de hierarquia e complexos 
sistemas de organização. Os mesmos 
autores ainda pontuaram dentro gestão 
das organizações pública vários aspectos 
como, burocratismo, interferência 
política advinda de fora da organização, 
o autoritarismo centralizado, o 
paternalismo, a aversão ao espírito 
empreendedor e a descontinuidade da 
gestão como características específicas 
inerentes às organizações públicas 
brasileiras.

A cultura organizacional 
da Gestão Pública, na visão de 
Carbone (2000) é marcada por seis 
fatores culturais; 1) Burocratismo, 2) 
Autoritarismo centralizador, 3) Aversão 
aos empreendedores, 4) Paternalismo, 
5) o Levar vantagem e o 6) Reformismo.

2.3. COMPORTAMENTO EM 
CIDADANIA ORGANIZACIONAL

Ao analisar cidadania, Rousseau 
(apud Cortina, 2005), estabelece uma 
distinção entre “homem” e o “cidadão” 
ao afirmar que o homem em sua 
totalidade deseja ser feliz, a felicidade 

é o seu objetivo; o cidadão, aquele que 
é membro de uma sociedade, espera 
dela que lhe faça justiça, que coloque a 
sua disposição os bens imprescindíveis 
para poder levar adiante, por sua conta 
e risco, um projeto de vida feliz.

Marshall definiu como cidadão 
aquele que, em uma comunidade 
política goza não só dos direitos civis, 
dentro das tradições liberais, nem só dos 
direitos políticos, os quais insistem os 
republicanos, mas também dos direitos 
sociais, cuja proteção deriva do Estado 
social de direito (CORTINA, 2005).

Buscando dar uma compreensão 
ao que seria os Direitos e Deveres do 
cidadão, Manzini Covre (2002) aponta 
como Direitos Sociais: o trabalho, a 
alimentação, a saúde, a educação e 
a habitação. Como Direitos políticos: 
a livre expressão participação de 
sindicatos, a participação em partidos, 
os movimentos sociais, as escolas, os 
conselhos, as associações de bairro e 
como Direitos Civis: A disposição sobre 
o próprio corpo, a locomoção, o direito 
de ir e vir e a segurança em seu sentido 
amplo. Já como s Deveres, ela aponta 
como ser o próprio fomentador da 
existência dos direitos a todos, sendo 
a responsabilidade pela coletividade, o 
fato de fazer parte do governo de forma 
direta ou indiretamente como o voto, a 
ação liberal de pressionar os sindicatos, 
partidos e governos de todas as esferas.

Num pensamento moderno e 
bem próximo do campo organizacional, 
Freire (2001) compreende que o conceito 
de cidadania vem atrelado ao conceito de 
participação, de ingerência nos destinos 
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históricos e sociais do contexto atual, no 
qual cultura de participação é o primeiro 
passo para consolidar uma democracia 
capaz de garantir os direitos sociais de 
todos os cidadãos.

Como um dos pioneiros no 
estudo de cidadania organizacional, 
Orgam (1988 apud  Andrade et al., 2017) 
define Comportamento em Cidadania 
Organizacional, como um comportamento 
individual, não oficialmente reconhecido 
pelo sistema formal de recompensas, 
mas que contribui para a eficiência 
da organização. Embora esses 
comportamentos também podem ser 
considerados como uma combinação 
de condutas interpessoais e voluntárias 
que sustentam o ambiente social e 
psicológico no qual os colaboradores 
realizam as suas tarefas.

Brief e Motowidlo (1986, apud 
Neves e Paixão, 2014) usaram o 
conceito de comportamento pró-social 
organizacional para descrever qualquer 
comportamento que: (i) é emitido por um 
qualquer elemento da organização; (ii) é 
explicitamente dirigido a outro elemento, 
grupo ou organização, com quem 
interage no exercício das funções; (iii) é 
desempenhado com a intenção explícita 
de promover o bem-estar do indivíduo, 
do grupo ou da organização a que se 
dirige.

Ao sintetizar que o CCO pode 
ser analisado à luz de sete grandes 
dimensões, Podsakoff et al., (2000, 
apud Costa e Andrade, 2015) o define 
como: 1) comportamentos de ajuda, 2) 
desportivismo, 3) lealdade organizacional, 
4) obediência (conscienciosidade), 5) 

iniciativa individual, 6) virtude cívica, e 7) 
autodesenvolvimento.

Os benefícios dos gestos 
de cidadania para as organizações, 
inclusive a produtividade organizacional, 
a satisfação do cliente e a redução de 
absenteísmo e de rotatividade, afirmam 
os autores Podsakoff, Blume, Whiting e 
Podsakoff (2009, apud Andrade et al., 
2017).

Numa abordagem política 
do conceito de CCO, Graham (1991, 
apud Neves e Paixão, 2014, p.12) e, 
usando a herança cultural e filosófica 
do termo “cidadania”, propõe uma 
conceptualização alternativa ao 
considerar o CCO como equivalente 
organizacional da responsabilidade 
cívica, ao defini-lo como um conceito 
global que inclui todos os comportamentos 
positivos relevantes expressos pelos 
elementos das organizações. Para tanto 
ele define esses comportamentos em três 
categorias: a) obediência organizacional; 
b) lealdade organizacional; c) participação 
organizacional. Neste contexto definem 
como um conceito abrangente que inclui 
o comportamento de desempenho de 
papel tradicional, os comportamentos 
extra papel organizacionalmente 
funcionais e comportamentos políticos, 
como a participação responsável na 
organização.
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Quadro 1 - Indicadores de Comportamento 
em Cidadania Organizacional.

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao analisar os modelos de CCO 
já existentes na literatura (BATEMAN e 
ORGAN, 1983; KATZ e KAHN, 1978; 
ORGAN, 1988; 1997; PODSAKOFF, 
MACKENZIE, PAINE et al., 2000), os 
autores Dekas (2010) e Dekas, Bauer, 
Welle et al. (2013), constataram que 
algumas dimensões, como obediência, 
poderiam não apresentar adequação 
ao contexto social dos trabalhadores do 
conhecimento. 

No estudo proposto por Porto 
e Tamayo (2003, apud Andrade et 
al., 2017), os autores utilizaram a 
terminologia civismo organizacional, que 
busca compreender os atos espontâneos 
dos trabalhadores que beneficiam o 
sistema organizacional, permitindo 
formas particulares de manifestação 
que não recebem retribuição formal da 
organização.

Considerando que algumas 
dimensões de Siqueira (1995) 
não apresentam confiabilidade 
satisfatória, Porto e Tamayo (2003a) 
consolidaram uma escala diferente. 
Eles desenvolveram um modelo de 
características denominada Escala 
de Civismo nas Organizações (ECO). 
(ANDRADE et. al., 2017), apontando os 
seguintes tópicos:

• Sugestões criativas ao 
sistema;

• Proteção ao sistema;
• Criação de clima favorável 

à organização no ambiente 
externo;

• Autotreinamento;
• Cooperação com os colegas

O Comportamento em 
Cidadania organizacional tem influência 
direta no altruísmo entre funcionários 
públicos e relaciona-se com a redução 
da intenção do funcionário de sair da 
empresa (CAVAZOTTE, ARAÚJO E 
ABREU, 2017).
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2.4. DESENVOLVIMENTO E NUANCES 
DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL NA 
ESFERA PÚBLICA

Ao tratar do tema 
Desenvolvimento, Ventura (2009) 
afirma ser um processo complexo e 
multidimensal, pois o mesmo vai além 
do crescimento econômico ao envolver 
a valorização do humano e do social, 
conectando a garantia do direito ao 
desenvolvimento de sua população.

Na visão de Furtado (1982, 
p.149 apud Knopp & Darbilly, 2007) 
Desenvolvimento   é resultado de um 
processo social e cultural, e somente 
num segundo momento econômico. Ele 
ainda complementa que o verdadeiro 
desenvolvimento é principalmente um 
processo de ativação e canalização de 
forças sociais, do avanço na capacidade 
associativa, de exercício da iniciativa e 
da inventividade humana.

Ao comparar Desenvolvimento 
e Cultura, Braga Filho (2009)) afirma que 
a questão de Desenvolvimento se trata 
de um processo complexo, na qual as 
interfaces demandam uma significativa 
mudança na cultura das sociedades e 
onde a ideia de desenvolvimento está no 
centro da visão de mundo que prevalece 
na época atual.

Já o conceito de 
Desenvolvimento Econômico, conforme 
Bresser-Pereira (2006) si dá através 
de um fenômeno histórico que passa a 
ocorrer nos países ou estados-nação que 
realizam sua revolução capitalista, ao se 
caracterizar pelo aumento sustentado da 
produtividade ou da renda por habitante, 

acompanhado por sistemático processo 
de acumulação de capital e incorporação 
de progresso técnico.

Em seus estudos sobre 
Desenvolvimento Social, Sen (2010) 
afirma que o desenvolvimento não 
pode ser analisado somente sob o viés 
restritivo do crescimento do PIB e da 
renda. Para demonstrar isso ele lança 
alguns exemplos que põem em cheque 
a eficácia de uma análise realizada sob 
estes moldes, ao mesmo tempo em que 
ilustram a teoria do desenvolvimento 
como liberdade. O mesmo autor ainda 
define que a liberdade deve ser resultado 
destas disposições institucionais e é 
ainda influenciada pelos próprios atos 
de liberdade dos agentes, como uma 
via de mão dupla, frente a liberdade de 
participar da escolha social e da tomada 
de decisões públicas que coíbem o 
progresso dessas oportunidades. 

Em a Teoria do Capital Social 
como base para o Desenvolvimento 
Regional, proposto por Puttnan (1997 
apud Baquero & Baquero, 2007, p. 14) 
ao fazer seus estudos comparativos 
sobre Desenvolvimento no Norte e Sul 
da Itália, nos anos 90, afirma que: 

(...) as normas e redes de 
engajamento cívico (capital 
social) podem melhorar a 
educação, reduzir a pobreza, 
controlar o crime, promover o 
desenvolvimento econômico, 
promover melhores governos 
e até reduzir os índices de 
mortalidade, enfim contribuir para 
um desenvolvimento social justo e 
eqüitativo.

O Desenvolvimento Regional, a 
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partir da Teoria do Capital Social se insere 
num conjunto de esforços institucional, 
cultural, político, e econômico, levando 
as instituições a funcionarem de 
forma melhor através de culturas com 
predisposições positivas em relação 
à cooperação recíproca através da 
promoção de uma cultura voltada para a 
cidadania (BAQUERO 2002).

3. Procedimentos Metodológicos

Além da pesquisa bibliográfica, 
será utilizada a pesquisa de campo, na 
ETEC Pedro Badran, que propiciará o 
conhecimento das inter-relações entre 
cultura organizacional e comportamento 
de cidadania organizacional dos agentes 
da educação de nível médio técnico 
público e seu impacto na sociedade. 

A instituição selecionada está 
vinculada à Instituição Centro Paula 
Souza, na cidade de São Joaquim 
da Barra/SP. A pesquisa parte do 
pressuposto que sua gestão escolar 
teve uma evolução positiva, conforme 
apontado no Gráfico 1, que demonstra 
o Desempenho Escolar Anual da 
instituição no período de 2013 a 2018, 
devido a ações de comportamentos de 
cidadania organizacional inserido pela 
inovação no processo de gestão.

Gráfico 01 - Resultado de Avaliação 
de Desempenho Anual da Etec Pedro 
Badran segundo supervisão Regional 
de Ribeirão Preto.

Fonte: Reunião de Planejamento 2019 - ETEC 
Pedro Badran.

Será utilizado um questionário 
construído a partir da adaptação do 
instrumento de avaliação: Escala de 
Civismo nas Organizações (ECO), 
proposto pelos autores Porto e Tamayo 
(2003).

A pesquisa de campo se 
caracteriza como exploratória e 
descritiva. A seleção dos participantes 
se dará entre os colaboradores de uma 
unidade de ensino público, em torno de 
90 pessoas, das mais diversas áreas 
que compõem o quadro de funcionários, 
sendo, secretários, diretores, auxiliares 
docentes, coordenadores, professores e 
auxiliares gerais. 

A técnica de amostragem 
utilizada será a não-probabilística, 
em função da representatividade da 
organização pública, sendo que o 
método de tratamento de dados será de 
cunho quantitativo e qualitativo.
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4. Resultado Parcial/Final

Espera-se que as discussões 
teóricas apresentadas nesse estudo 
possam contribuir para compreensão da 
relevância que são os aspectos culturais 
e comportamentais das instituições 
públicas quando alinhada aos fatores que 
promovem o desenvolvimento regional. 
Além disso, pretende-se colaborar com 
os estudos de desenvolvimento, assim 
como na diversificação temática da linha 
de pesquisa “Dinâmicas Territoriais e 
Desenvolvimento Regional”, reafirmando 
o caráter interdisciplinar do Programa. 

5. Considerações Parcial/Final 

Compreende-se que o sucesso 
das organizações no mundo globalizado 
depende cada vez mais da iniciativa, da 
criatividade, do comprometimento e do 
poder de inovação dos colaboradores. 
As organizações públicas por sua 
vez perante a proposta de um Estado 
mínimo, reduzido frente ao poder do 
mercado, leva governos a congelar ou 
reduzir os investimentos necessários 
em áreas estratégicas, provocando a 
fragilidade das organizações públicas 
frente às demandas da sociedade.

Os resultados dessas ações são 
diariamente constatados nas mídias, 
como pacientes sendo atendidos em 
macas expostas nos corredores de 
hospitais,  sobre a baixa qualidade 
de ensino nas escolas públicas e 
consequente desvalorização dos 
professores, na superlotação das 
cadeias provocando rebeliões entre os 

presidiários, sobre a falta de transporte 
público que atenda plenamente à 
sociedade de forma quanti e qualitativa, 
sobre a morosidade da justiça no 
julgamento das ações, entre outros tantos 
pontos não menos comprometedores 
que prejudicam diretamente a qualidade 
de vida da sociedade.
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Resumo
A necessidade de formar profissionais médicos 
com responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania deu origem a mudanças na 
organização curricular. Objetiva-se refletir sobre 
a educação médica voltada a integralidade.
Palavras-Chave: Educação Médica, 
Diretrizes Curriculares Nacionais, metodologias 
ativas,  políticas públicas, desenvolvimento 
social.

pessoas o internaliza como bem social, 
mas o acusa “de não funcionar”? Por 
que, apesar da melhoria dos recursos 
tecnológicos, os usuários do SUS não 
têm suas demandas sanadas? Por que 
o médico, visto outrora como uma figura 
sacerdotal, se tornou hostilizado? Como 
as escolas de Medicina teriam influência 
sobre esse cenário?

No modelo hegemônico, 
a formação médico-acadêmica 
hipervaloriza o aspecto biológico e 
a fragmentação dos conhecimentos, 
com consequente desvalorização dos 
demais determinantes do processo 
saúde-doença. Isso pode ser observado 
quando se analisa a estruturação dos 

Abstract
The need to train medical professionals 
with social responsibility and commitment 
to citizenship has given rise to changes in 
the curricular organization. The objective is 
to reflect on medical education focused on 
integrality.
Keywords: Medical Education, National 
Curricular Guidelines, active methodologies, 
public policies, social development.

1. Introdução

Na Constituição Federal de 
1988, ficou garantido que todo cidadão 
brasileiro tem direito à atenção à saúde 
gratuita, em nível básico e especializado, 
prestada por um sistema nacional em 
saúde (BRASIL, 1988). Com base nessa 
garantia, deu-se origem ao SUS, que 
pode ser considerado uma das maiores 
conquistas sociais consagradas daquela 
Constituição e que se fundamenta em 
princípios como a universalidade, a 
equidade e a integralidade (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2000).  Mas por que então 
ele é alvo de tantas críticas, reclamações 
e difamações? Por que a maioria das 
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planos acadêmicos de escolas médicas 
pautados em disciplinas e ciclos, 
fundamentada no relatório de Flexner 
(PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 

Abraham Flexner (1866-
1959) redigiu em 1910 um famoso 
relatório que leva seu nome e que 
na época revolucionou a educação 
médica americana e europeia. Com a 
fragmentação da medicina ele criou a 
residência médica e consequentemente 
as especializações. Naquele momento, 
as proposições pareciam pertinentes e 
visavam aprimorar a qualidade do ensino, 
até porque não havia padronização 
nenhuma no ensino médico. Há de 
se reconhecer que isso contribuiu 
para o conhecimento específico e 
desenvolvimento de técnicas mais 
eficientes, diagnósticos precisos e danos 
menos nocivos. Mas a fragmentação do 
conhecimento nas diversas e crescentes 
especializações, além de marginalizar 
a formação generalista, dificultando a 
resolução de problemas comuns, deixou 
de considerar a pessoa como um todo, 
restringindo-se apenas à enfermidade 
e não ao cuidado para com o paciente, 
entendendo-o como um todo no seu 
contexto (PAGLIOSA; DA ROS, 2008).  

A expansão do conhecimento 
mostra que os aspectos do processo 
saúde-doença e seus determinantes 
estão além do biológico do indivíduo. 
É um complexo sistema de interações, 
no qual elementos psicológicos, sociais, 
históricos e ambientais se relacionam. 
Dessa maneira, a abordagem de saúde 
passa a ser considerada desumana e 
insatisfatória, quando não atende às 

necessidades básicas de saúde do ser 
humano e este não é acolhido e tratado 
em sua singularidade e integralidade 
(LAMPERT et al, 2009). 

Torna-se evidente, pois, a 
necessidade de formar profissionais 
médicos que compreendam a 
integralidade dos cuidados demandados 
pela população (LAMPERT et al, 
2009). Essa necessidade dá origem a 
mudanças na organização curricular 
e nos conteúdos programáticos dos 
cursos de Medicina, que deixariam 
de ser conteudistas e biologicistas e 
assumiriam uma proposta interdisciplinar 
com relação entre as diversas áreas do 
conhecimento (CARABETTA, 2016). 

Como resultado da mobilização 
dos educadores da área de saúde no país 
e reflexo das tendências que propõem 
inovações na formação dos profissionais 
em saúde, foram homologadas em 2001 
e posteriormente em 2014, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Medicina (DCN). Elas 
preconizam um perfil profissional com 
boa formação geral, humanista, crítica 
e reflexiva que valorize a interação, 
a escuta, o olhar e que considere o 
acolhimento ao mesmo tempo que 
produz autonomia. Não se trata mais 
de formar um corpo médico competente 
tecnicamente apenas, mas de médicos 
que tenham vivências sobre o acesso 
universal, a qualidade e a humanização 
na Atenção Básica, ou seja, profissionais 
que aliem competência técnica, ética e 
humanística (ALMEIDA, 2007; REGO; 
BASTISTA, 2012).

Vale ressaltar ainda que em 
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Julho de 2013 foi instituída no Brasil uma 
política pública chamada de “Programa 
mais Médicos” e apesar de ser entendida 
superficialmente pela população como 
provisão emergencial de médicos, em 
especial os cubanos,  o programa tem 
outros dois eixos de ação: o investimento 
na melhoria da infraestrutura da rede de 
saúde (particularmente nas unidades 
básicas de saúde) e a ampliação e 
reformas educacionais dos cursos de 
graduação em medicina e residência 
médica no país (OLIVEIRA et al, 2015).  

Na Resolução em que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
graduação em Medicina é orientado 
também, no art. 29, itens III e IV, que 
o curso deve utilizar metodologias 
que privilegiem a participação ativa do 
aluno na construção do conhecimento 
e na integração entre os conteúdos, 
assegurando a indissociabilidade 
do ensino, pesquisa e extensão, 
bem como promover a integração e 
interdisciplinaridade em coerência com 
o eixo de desenvolvimento curricular 
(BRASIL, 2014). 

A Resolução supracitada permite 
entender que a aprendizagem passa a 
ser caracterizada como uma construção 
realizada pelo sujeito através da busca 
e estruturação de novos conhecimentos, 
implicando em uma nova realidade 
educacional com a ação do aluno para 
criação de algo novo em detrimento de 
uma reprodução de conhecimentos já 
elaborados (CARABETTA, 2016)

Assim, a Resolução conversa 
com a educação problematizadora 
idealizada por Freire (2005) na medida 

em que se estrutura em um homem 
autônomo emancipado pela educação, 
pela sua possibilidade de crítica, de 
reflexão e participação. 

No entanto, para essa nova 
realidade educacional é preciso haver 
também mudança de postura na relação 
professor-conhecimento-aluno através 
do desenvolvimento de competências e 
habilidades que tornem a aprendizagem 
de fato significativa e não apenas uma 
transmissão rápida de conhecimento 
centrada na figura do professor 
(CARABETTA, 2016). Essas novas 
diretrizes apontam, portanto, a utilização 
de metodologias de ensino que levem 
o estudante a aprender a aprender e 
também a entender a necessidade da 
educação permanente. Mudanças essas 
nas quais o professor ou educador deveria 
assumir uma postura de reconstrutor 
do conhecimento sob o ponto de vista 
não só da ciência e da tecnologia, mas 
também da humanização da educação 
(MITRE el al, 2008)

Nesse contexto, a qualificação 
do professor médico em relação ao 
conteúdo especifico de sua disciplina, o 
conhecimento técnico, que outrora era o 
suficiente para exercício de sua função 
pedagógica, agora, com a ressignificação 
da ação educativa, precisa ser aliada ao 
fazer pedagógico.  Então o professor de 
Medicina, na maioria das vezes médico, 
provavelmente formado pelo modelo 
hospitalocêntrico e flexneriano, deverá 
atuar como educador na nova proposta 
de formar, sendo necessário reformar os 
educadores pois não há como pensar 
em mudanças pedagógicas dissociadas 
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do docente (PERIM el al, 2009).
Este trabalho busca apresentar e 

compreender o lugar da problematização 
na formação do profissional médico para 
o desenvolvimento regional na medida 
em que se compreende que esse 
novo profissional, formado por novas 
metodologias, tenha responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, 
além de promover a saúde integral dos 
cidadãos. Assim, o problema de pesquisa 
está recortado em: Qual o perfil dos 
docentes de Medicina e sua adequação 
às  novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais?    

Nesse sentido, o objetivo geral 
da dissertação é analisar o perfil docente 
de uma faculdade de Medicina e refletir 
sobre a educação médica voltada para 
visão ampliada da clínica, na perspectiva 
da integralidade da assistência, com 
senso de responsabilidade social, 
como promotor da saúde integral do ser 
humano. Espera-se que assim esses 
novos profissionais dêem conta de  
atender o paciente em suas demandas 
clínicas, mas também os ajudem a 
tornarem-se cidadãos, sujeitos únicos 
e responsáveis por sua existência, o 
que articula a proposta do trabalho 
com a linha de pesquisa do Programa 
de Desenvolvimento Regional, 
Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas. 

Salienta-se que o 
desenvolvimento social, aqui destacado, 
está permeado pelo desenvolvimento 
humano, pois se defende a 
indissociabilidade de ambos. Discute-
se a possibilidade da consolidação 

de indivíduos como agentes sociais, 
emancipados e autônomos, como 
apregoado por Freire (2005), tal como a 
proposta de Sen (2002), em que o cerne 
do desenvolvimento é um processo de 
tornar-se agente.

2. Referencial Teórico

O referencial teórico utilizado 
para desenvolver o projeto de mestrado 
contempla a Constituição Federal, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, Paulo 
Freire, Amartya Sen, além de artigos 
publicados nos últimos anos sobre 
educação médica.  

3. Procedimentos Metodológicos

Será realizado um estudo 
exploratório, quantitativo, em um curso 
de Medicina já adequado às novas 
diretrizes curriculares nacionais, cujo 
projeto pedagógico está embasado em 
metodologias ativas de aprendizagem, 
em especial a Aprendizagem Baseada 
em Problemas e a Metodologia da 
Problematização.

O recorte da pesquisa recairá 
sobre as concepções de aprendizado 
e ensino dos corpos diretivo e docente, 
após o que será analisada sua adequação 
às DCN e ao projeto político-pedagógico 
do curso.

Após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa será aplicado aos 
sujeitos da pesquisa, o corpo docente e 
diretivo da Instituição no ano de 2019, 
o questionário COLT (Conceptions of 
learning and teaching) através do qual 
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obter-se-á as concepções conscientes e 
inconscientes de aprendizado e ensino 
dos entrevistados (JACOBS el AL, 2012; 
JACOBS el al, 2014).

A versão validada para 
o Português desse questionário 
estruturado será aplicada manualmente, 
por meio impresso. Cada participante 
deverá informar seu endereço eletrônico, 
para receber seu resultado, mas seu 
nome não será requerido nem divulgado 
(quando evidente pelo endereço 
eletronico), a fim de lhe preservar o 
anonimato. 

Na primeira etapa, 
correspondente à identificação do 
participante, ele preencherá dados 
como sexo, titulação, idade e unidades 
curriculares em que atua, ou então se 
participa do corpo diretivo.  

A segunda etapa consistirá 
responder a 18 perguntas fechadas do 
questionário COLT, com respostas na 
escala de Likert para medir o nível de 
concordância ou não concordância com 
a afirmação. 

A Escala Likert, elaborada por 
Rensis Likert em 1932, faz com que 
os entrevistados indiquem seu grau de 
concordância ou não concordância com 
as afirmativas estabelecidas (LIKERT, 
1932) A cada afirmativa, terão seis 
categorias de reação do entrevistado 
para que ele assinale conforme suas 
concepções, sendo:

1. Discordo Totalmente
2. Discordo
3. Neutro
4. Concordo

5. Concordo fortemente
6. Não tenho opinião 

Ao final, o respondente será 
avaliado com uma nota numérica 
(que vai de 1 até 5) em três escalas: 
"centralização do professor", "Apreciação 
das metodologias ativas" e "Orientação 
para a prática profissional". 

“Centralização do professor” 
reflete o ensino centrado no professor, 
focado na transmissão de conhecimentos 
em oposição ao perfil centrado no aluno, 
focado na mudança conceitual dos 
estudantes. 

Já os aspectos “apreciação das 
metodologias ativas” e “orientação para 
a prática profissional” falam a respeito 
da afinidade do docente e orientação da 
sua prática pedagógica. 

Para cada aspecto, dependendo 
da nota obtida, o entrevistado é 
caracterizado com um perfil de professor, 
sendo 5 perfis possíveis:

- Transmissor (T): concepções 
fortes centradas no professor (++), baixa 
apreciação da aprendizagem ativa (-), 
orientação muito baixa para a prática 
futura (-);

- Organizador (O): concepções 
centradas no professor (+), baixa 
apreciação da aprendizagem ativa (-), 
orientação média para a prática futura 
(=);

- Intermediário (I): concepções 
centradas no professor (+), alta 
valorização da aprendizagem ativa (+), 
alta orientação para a prática futura (+);

-Facilitador (F): baixa em 
concepções centradas no professor (-), 
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apreciação média da aprendizagem 
ativa (=), orientação muito baixa para a 
prática futura (-);

- Agente de Mudança Conceitual 
(A): muito baixo em concepções 
centradas no professor (-), alta 
valorização da aprendizagem ativa (+), 
alta orientação para a prática futura (+).

Todos os dados das respostas 
obtidas serão inseridos numa planilha do 
Microsoft Office Excel. Na planilha, cada 
linha corresponderá a um entrevistado, 
identificado pelo seu código, sendo as 
colunas correspondentes às respostas 
da etapa de identificação e aos perfis 
(T, O, I, F, A) obtidos nas três escalas 
"centralização docente", "apreciação 
da aprendizagem ativa" e "orientação 
à prática profissional". Os dados das 
primeira e segunda etapas serão 
analisados segundo testes estatísticos 
multivariados, como Cluster Analysis e 
Análise de Componentes Principais. 

Pretende-se submeter o 
instrumento de coleta de dados à pré-
teste piloto, a fim de identificar possíveis 
falhas antes de sua efetiva aplicação. 

Segundo Gil (2002) o pré-teste 
tem como finalidade garantir assegurar 
a validade e a precisão dos termos, 
forma de questões e introdução do 
questionário. O pré-teste permitirá assim 
a reformulação de falhas no questionário 
definitivo.

4. Resultados Parcial/Final

A coleta de dados ainda não foi 
iniciada e por isso não há, até o momento, 
resultados a apresentar.

Espera-se obter apoio 
dos coordenadores das Unidades 
Curriculares do curso de Medicina, para 
estímulo a que todo o corpo docente 
participe, bem como o corpo diretivo 
para, com isso, alcançarmos um bom 
diagnóstico do grau de adequação dos 
corpos diretivo e docente da instituição às 
DCN, permitindo a partir daí a definição 
de condutas singulares, apropriadas e 
significativas para o desenvolvimento 
docente alinhado com as DCN e com o 
projeto politico pedagógico do curso.

5. Considerações Parcial/Final

A pesquisadora, recém-formada 
médica em uma tradicional universidade 
federal em momento algum titubeou que 
o tema de educação médica era relevante 
e atual e que a formação de médicos 
criativos, inovadores e generalistas 
contribuiria certamente para melhorar a 
satisfação geral da comunidade com o 
cuidado médico.    

O maior desafio, porém, foi 
entender como a proposta do trabalho 
se articularia com a linha de pesquisa do 
Programa de Desenvolvimento Regional, 
Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas.

A autora percebeu que, além 
de a DCN ser uma política pública, ela 
preconizava que o novo egresso do curso 
de Medicina tivesse responsabilidade 
social e compromisso com a defesa da 
cidadania e da dignidade humana além 
de ser formado por metodologias ativas 
que produziriam autonomia. Espera-se 
que, assim, esses novos profissionais 
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dêem conta de atender o paciente em 
suas demandas clínicas, mas também 
os ajudem a tornarem-se cidadãos, 
sujeitos únicos e responsáveis por sua 
existência, o que articula a proposta do 
trabalho com a linha de pesquisa do 
Programa de Desenvolvimento Regional 
e Políticas Públicas.
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POLÍTICA PÚBLICA DE INSERÇÃO DO JOVEM NO MERCADO DE 
TRABALHO: ESTUDO DE CASO DE ARARAQUARA/SP

Leandro Nassif D´Arco

Melissa Cavalcanti Bandos

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
O desemprego na juventude é uma preocupação 
das famílias e do governo brasileiro. Dos 
13,4 milhões de desempregados no primeiro 
trimestre de 2019, segundo IBGE, 40,1% desse 
total são de jovens na faixa etária dos 14 aos 
24 anos.  Nesse sentido, é objetivo geral desta 
pesquisa avaliar a Política Pública de inserção 
do jovem no mercado de trabalho no município 
de Araraquara/SP, no tocante à Lei Federal 
nº 10.097/2000, ao cumprimento de cotas de 
jovens aprendizes por parte das empresas, 
da qualificação profissional do jovem e da sua 
inclusão no mercado de trabalho.
Palavras-Chave: Lei da Aprendizagem, 
Programa Aprendizagem, Políticas Públicas, 
Emprego, Jovem Aprendiz

aproximadamente 13,4 milhões de 
pessoas em busca de emprego. Se trata 
de um problema que demanda olhar 
atento dos governos tendo em vista 
seus impactos sociais e econômicos. 
Entre a população jovem, dos 14 aos 
18 anos, são aproximadamente 1,11 
milhões (verificar Quadro 1) de jovens 
desocupados dentro desse período. 
Indaga-se, portanto: qual a efetividade 
da Política Pública de inserção do jovem 
no mercado de trabalho no município 

Abstract
Youth unemployment is a concern of families and 
governments. Of the 13.4 million unemployed 
in the first quarter of 2019, according to the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE), 40.1% of this total is for young people 
aged 14 to 24 years. In this sense, it is the 
general objective of this research to evaluate 
the Public Policy of insertion of young people 
into the labor market in the municipality of 
Araraquara/SP, in relation to Federal Law 
10.097 / 2000 to the fulfillment of quotas of 
young apprentices by companies, vocational 
training of young people and their inclusion in 
the labor market.
Keywords: Apprentice Law, Apprentice 
Program, Public Policys, Employment, Young 
Apprentice.

1. Introdução

De um lado altas taxas de 
desemprego que atingem sobretudo 
a população jovem, do outro o 
empresariado questionando a falta de 
mão de obra qualificada. Sabidamente, 
o desemprego é uma preocupação de 
todo governo. Até abril de 2019, segundo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a taxa de desemprego 
do Brasil era 12,7%, totalizando 
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de Araraquara/SP? Destaca-se, nesse 
contexto, como objetivo geral da 
dissertação de mestrado que está sendo 
desenvolvida: Avaliar a Política Pública 
de inserção do jovem no mercado de 
trabalho no município de Araraquara/SP, 
no tocante a Lei Federal nº 10.097/2000, 
Lei da Aprendizagem, relativa ao 
cumprimento de cotas de jovens 
aprendizes por parte das empresas, da 
qualificação profissional do jovem e da 
sua inclusão no mercado de trabalho

Para atingir este objetivo geral 
foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos:

a) Avaliar o ciclo dessa 
política pública baseando-se em Secchi 
(2013);

b) Analisar as consequências 
sociais no mercado de trabalho referente 
às cotas de aprendizagem. Tendo em 
vista a amplitude de entendimentos 
quanto a “consequencias sociais”, este 
estudo considerou como parâmetros: 

i. A participação do jovem nos 
programas de aprendizagem, 
como aprendiz, contribui 
para o aumento da taxa de 
desemprego.

ii. A participação do jovem nos 
programas de aprendizagem, 
como aprendiz, contribui 
para o aumento da taxa de 
emprego. 

iii. A contratação de aprendizes 
tem provocado demissões 
nas empresas contratantes.

iv. Encaminha o jovem para a 
escola e para o trabalho, para 
a sociedade e a cidadania.
(evita a violência)

c) Analisar a qualificação 
profissional promovida pelo programa 
de aprendizagem e a efetiva inclusão 
do jovem no mercado de trabalho, 
considerando a inclusão como fenômeno 
pós inserção, ou seja, manutenção da 
empregabilidade.  

Espera-se com esse estudo 
apesar das singularidades inerentes ao 
municipio de Araraquara/SP em torno 
da Política Pública de inserção do jovem 
no mercado de trabalho, identificar 
indicadores que possam servir de 
parâmetro na análise da realidade de 
outras cidades brasileiras. 

Por hora a proposta é promover 
o resgate histórico e por meio dele 
uma visão ampliada a partir de dados 
secundários, dessa política pública. 

2.  Referencial Teórico

Para compreender uma Política 
Pública é necessário entender seus 
conceitos, seu ciclo, seu desenvolvimento 
(do problema a criação), seus atores, 
sua implantação, impactos e avaliação. 
Segundo Secchi (2016, p.5): 

Política Pública é um conceito 
abstrato que se materializa com 
instrumentos concretos como, 
por exemplo, leis, programas, 
campanhas, obras, prestação 
de serviço, subsídios, impostos 
e taxas, decisões judiciais, entre 
muitos outros.
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Secchi (2017, p.2) também nos 
apresenta outra definição:

Uma Política Pública é uma 
diretriz elaborada para enfrentar 
um problema público.

Uma definição é complementar a 
outra. Do detalhe relativo a materialidade 
da Política Pública a essência da sua 
concepção no enfrentamento a um 
problema público.

Na definição abaixo Howlett, 
Ramesh e Perl (2013, p.6), localizam o 
governo como agente primário articulador 
de Políticas Públicas:

[…] o agente primário da policy 
making pública é o governo. 
Isso significa que as decisões de 
negócios privados, as decisões 
tomadas por organizações de 
caridade, grupos de interesse 
e outros grupos sociais ou 
indivíduos não são por si, políticas 
públicas.

Secchi apresenta o sujeito 
protagonista no estabelecimento de 
Políticas Públicas, como primeiro 
nó conceitual presente na literatura 
especializada de estudos em relação 
ao tema. Uma das abordagens segundo 
autor é a estatista ou estadocentrica, 
onde Secchi (2017, p. 2) coloca que “o 
que determina que uma política é ou não 
pública é a personalidade jurídica do ator 
protagonista”. Existe uma tendência de 
focalizar o estado como agente central 
da promoção das políticas públicas, 
constituindo-se sistematicamente em 
ações de governo. A outra abordagem 
é a multicêntrica ou policentrica, quando 

Secchi (2016, p.3) expressa entre outros 
motivos, que:

A abordagem multicêntrica evita 
uma pré-análise de personalidade 
jurídica de uma organização antes 
de enquadrar suas políticas como 
sendo públicas. 

Ele ainda traz os seguintes 
questionamentos em torno desta 
abordagem para facilitar o entendimento 
do conceito: 

Uma prefeitura tem personalidade 
jurídica de direito público e, por 
isso, elabora políticas públicas? A 
Petrobrás tem 60% das ações em 
mãos privadas, então não elabora 
políticas públicas? Quem nomeia 
o Presidente da Petrobrás é o 
Presidente da República, então 
suas políticas são públicas? 
Uma organização que tenha 
50% de suas ações controladas 
pelo Estado passaria a elaborar 
políticas públicas se o Estado 
comprasse mais uma ação?? 
(SECCHI, 2016, p.2).

Sobre o Estado, ao analisar o 
tema das políticas públicas sob o ângulo 
da ciência política, segundo Gonçalves, 
temos duas visões clássicas que devem 
ser consideradas: Welfare State (Bem 
estar Social) e o pensamento liberal, 
Neoliberalismo. 

O Estado de Bem Estar Social 
é uma construção Européia 
desenvolvida especialmente após 
a segunda guerra mundial [...] O 
ponto central é a participação 
estatal na sua realização. 
(GONÇALVES, 2006, p.75)

Em suma, como o próprio nome 
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diz, o Estado de Bem Estar Social se 
refere a participação do Estado na 
garantia do bem-estar básico do cidadão. 
Esse modelo teve êxito até a década de 
80, quando em crise, abre espaço para 
surgimento das teorias neoliberais, que 
de maneira geral, questionam o papel 
bem feitor do Estado, buscando salientar 
as mazelas e ineficácias dessa proposta 
de governo, apontando para formação 
de grupos de pressão, crescimento das 
despesas públicas, endividamento do 
estado e aumento da tributação.

Em referência direta, a 
instituição da aprendizagem profissional, 
é uma ação instituída pelo governo 
brasileiro na sua esfera federal, com 
vistas a profissionalização, claramente 
direcionada a busca do bem-estar social, 
uma vez que trata da intervenção do 
estado na dinâmica de contratação das 
empresas, como meio de inserção do 
jovem no mercado de trabalho. 

[...] é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar a   criança 
e ao adolescente, com absoluta 
prioridade o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e a convivência 
familiar e comunitária, além de 
coloca-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade 
e opressão. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988, art.227) 

A profissionalização é o meio e 
também deveria ser o fim para garantir a 
inserção e inclusão do jovem no mercado 
de trabalho. Porém, é sabido que essa é 
uma equação complexa, tendo em vista 

que se trata praticamente de uma utopia 
um país atingir a condição de pleno 
emprego, onde toda pessoa que procura 
consegue uma vaga de trabalho. 

O acesso do jovem ao 
emprego, é um problema tanto do 
ponto de vista social quanto econômico 
e consequentemente dos governos. A 
política pública tem como foco trabalhar 
na solução dos problemas como 
apresenta Secchi (2010, p.4), quando 
define que “uma política pública é uma 
diretriz elaborada para enfrentar um 
problema público”. Secchi (2016, p.5) 
ainda traz que “o problema público é 
um conceito intersubjetivo, ou seja, ele 
só existe se incomoda uma quantidade 
ou qualidade considerável de atores”. 
Dessa forma, a elaboração de políticas 
públicas também apresenta alto grau de 
complexidade.

O ciclo de políticas públicas é 
um esquema de visualização e 
interpretação que organiza a vida 
de uma política pública em fases 
sequenciais e interdependentes.    
Secchi (2013, p.45).

Segundo Secchi (2013), o ciclo 
de políticas públicas possui 7 fases 
principais: identificação do problema, 
formação da agenda, formulação 
de alternativas, tomada de decisão, 
implementação, avaliação e extinção.

Quando observada a questão 
do emprego, ou melhor, do desemprego 
do jovem, vê-se que se trata de uma 
equação complexa vide a quantidade de 
modificações na Lei da Aprendizagem 
e a diversidade de documentos no seu 
entorno. Como exemplo, avaliando 
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o Decreto Nº 8.740, de 4 de maio de 
2016, que trata da possibilidade de 
assinatura de termo de compromisso 
com as empresas que não possuem 
espaço ou peculiaridades relativas a 
atividade de trabalho proibidos ao jovem, 
dando a opção para a contratação 
do aprendiz em conjunto com órgãos 
públicos, organizações da sociedade 
civil ou unidades do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo – Sinase, 
onde a parte prática do programa de 
aprendizagem acontece em uma destas 
3 instituições citadas. A diferença é que 
nesse caso, o público da aprendizagem 
prioritariamente deve ser formado pelo 
jovem em situação de risco social e/ou 
vulnerabilidade. Esse decreto vem com 
objetivo de promover maior acesso em 
processos de seleção para aprendiz, 
de jovens nessas condições. Tomando 
como cenário o município de Araraquara/
SP, é possível observar, com exceção 
das fases de avaliação e extinção, onde 
será inferência, cada uma das fases 
elencadas por Secchi (2013), conforme 
organização abaixo:

Tabela 1

Fonte: elaborada pelo autor

Ainda sobre o exemplo que 
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procurou identificar os ciclos da Política 
Pública segundo Secchi (2013), é 
possível identificar pelo menos 3 atores 
envolvidos nessa Política Pública: o 
jovem, o empregador e o setor público. 
Como cita Howlett, Ramesh e Perl 
(2013): 

O entendimento da política exige 
algum conhecimento sobre os 
atores que levantam as questões, 
estabelecem as opções, tomam 
decisões em relação as opções 
propostas e as implementam. 

Uma possível inferencia sobre 
os atores envolvidos com essa política 
pública pode ser do jovem procurando 
uma vaga no mercado de trabalho e 
do outro lado, empresários com foco 
no ganho de competitividade dos seus 
negócios, o que leva a inferir sobre 
uma baixa tendência na contratação de 
pessoas com pouca qualificação. Nesse 
bojo podemos citar a família, que precisa 
lidar com a educação do jovem, já com 
vistas a sua emancipação, busca de 
apoio financeiro no sustento da casa, ou 
no seu próprio sustento, aliviando assim 
os gastos familiares, além de que em 
muitos casos, se trata também de uma 
busca por ocupação nos tempos livres, 
pois o trabalho também é visto como 
fator que auxilia no distanciamento da 
criminalidade. E nesse cenário também 
está o governo local, que pode sentir os 
efeitos nas diversas frentes, como no 
caso da economia, com menos consumo, 
da segurança, a partir do recrutamento do 
jovem para criminalidade e da educação, 
tendo em vista a evasão escolar, entre 
outros efeitos indiretos. 

3. Procedimentos Metodológicos

Do ponto de vista da metodologia 
científica, a reunião e organização dos 
conceitos e dados, nessa fase inicial, 
se apresenta quanto à abordagem 
e à natureza pretendida, como uma 
pesquisa qualitativa aplicada. Segundo 
Richardson (2013, p.79), o método 
qualitativo não emprega um instrumental 
estatístico como base do processo de 
análise de um problema. 

Quantos aos objetivos, trata-
se de uma pesquisa exploratória, tendo 
seus alicerces principalmente em 
procedimento de pesquisa bibliográfico, 
com foco no estudo dos ciclos e atores 
das Políticas Públicas considerando os 
autores Secchi (2013 e 2016) e Howlett, 
Ramesh e Perl (2013), além de pesquisa 
documental, buscando pontos de 
convergência entre a bibliografia e as leis 
e manuais que compoem o arcabouço 
teórico. 

Sobre os objetivos de pesquisa 
exploratória nessa fase do projeto, temos 
a seguinte citação do ponto de vista dos 
resultados esperados:

Os resultados do trabalho 
permitirão rever o plano de 
pesquisa para realização de um 
estudo mais profundo sobre o 
tema.         (RICHARDSON 1999, 
p. 147)

O autor Richardson (1999), 
forneceu suporte teórico para a 
construção deste resumo expandido. A 
pesquisa documental partiu da análise 
da promulgação da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), de 1943, com 
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foco no capítulo IV, da Proteção do 
Trabalho do Menor e as mudanças pelas 
quais passou em 1967 e posteriormente 
nos anos 2000, 2008, 2012 e 2016. 
Também compõe o hall de documentos, 
a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, 
além dos Manuais de Aprendizagem 
elaborados pelo governo Federal (2014), 
pelo Senac  e Senai, e o ECA, assim 
como os demais dados secundários 
que compõe esse estudo e encontram-
se dentro desse período. O estudo de 
caso relativo a cidade de Araraquara/SP 
em relação a Lei do Aprendiz, também 
considerará dados secundários, de 2018 
até 2019 a serem coletados dentro de 
uma abordagem qualitativa: 

a. número de jovens dentro da 
faixa etária público alvo para 
participar do Programa de 
Aprendizagem (fonte: IBGE); 

b. número de aprendizes 
contratados em relação ao 
número de vagas possíveis 
de serem preenchidas 
por aprendizes (fontes: 
Ministério da Economia 
– Gerencia Regional do 
Trabalho de Araraquara/SP);

c. se as vagas nas escolas 
que oferecem o programa 
de aprendizagem, são 
suficientes para atender a 
demanda das empresas; 
(vagas ofertadas pelas 
instituições de aprendizagem 
na cidade de Araraquara/
SP / Ministério da Economia 
– Gerencia Regional do 

Trabalho de Araraquara/SP;
d. quantidade de jovens que 

entram como aprendizes 
e que tem seu contrato 
de trabalho alterado para 
indeterminado, ou seja, que 
são efetivados no emprego; 
(fonte: Senac Araraquara/
SP); e

e. qual o perfil do jovem 
aprendiz na cidade de 
Araraquara/SP; qual o perfil 
da empresa que contrata o 
jovem aprendiz na cidade de 
Araraquara/SP (fonte: CIEE, 
Senai e Senac Araraquara)

Como continuidade a 
esse projeto de pesquisa, dando 
prosseguimento a sua natureza 
qualitativa, deve-se buscar por meio de 
entrevistas as “vozes” do empresário 
que, junto com a visão do jovem, são de 
maior impacto tendo em vista a natureza 
obrigatória relacionada ao cumprimento 
das cotas de aprendizes. Além  também 
dos demais atores envolvidos: gestores 
das escolas, docentes, fiscais do 
trabalho e funcionários municipais, das 
secretarias de desenvolvimento social e 
de desenvolvimento econômico.

Cabe ressaltar que essa 
etapa do projeto tem como objetivo 
proporcionar embasamento teórico 
sobre a política, para posteriormente 
focar na pesquisa de campo por meio 
da aplicação de questionário com jovens 
na atual condição de aprendizes e 
entrevistas, com egressos, empresários, 
gestores das escolas, docentes, fiscais 
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do trabalho, municipal.  
Assim, esse trabalho promove a 

avaliação da Política Pública no tocante 
ao cumprimento de cotas de jovens 
aprendizes por parte das empresas, na 
qualificação profissional e na inclusão do 
jovem no mercado de trabalho (taxas de 
emprego), no município de Araraquara/
SP, a fim de contribuir com entendimentos 
e por meio deles reflexões que possam 
auxiliar com a empregabilidade na 
juventude.

4. Resultados Parciais

Um dos maiores desafios 
da adolescência e juventude incorre 
justamente na conquista do primeiro 
emprego. A Lei Federal nº 10.097, de 
19 de dezembro de 2000, aos Decretos-
Lei nº 8622/46 e nº 9.579/18, também 
conhecida como Lei da Aprendizagem, 
tem como um dos seus objetivos públicos, 
por meio das vagas de aprendizagem, 
auxiliar essa parcela da população na 
conquista de um emprego formal. 

Atualmente no Brasil, dados 
do primeiro trimestre de 2019, segundo 
Agência IBGE de Notícias, estimou-se um 
cenário com pouco mais de 13,4 milhões 
de desempregados. Entre os jovens esse 
cenário é inclusive mais crítico. O gráfico 
abaixo (QUADRO 1), de distribuição de 
pessoas desocupadas, com dados do 1º 
trimestre de 2019, cuja fonte é o IBGE - 
PNAD, mostra que somados o número 
de pessoas desocupadas entre 14 e 17 
anos (8,3%), com o número de pessoas 
com 18 a 24 anos (31.8%), se chega no 
maior percentual de desempregados 

(40,1%), justamente a faixa etária alvo 
da Lei da Aprendizagem (14 a 24 anos 
incompletos).

Quadro 1 - Percentual de Pessoas                
Desocupadas no 1º Trimestre de 2019

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Nacional 

     Olhando para a tabela 
abaixo (Tabela n°1), retirada do Boletim 
da Aprendizagem Profissional – JAN a 
DEZ 2017, publicada no antigo site do 
Ministério do Trabalho, observamos que 
o número de aprendizes contratados em 
2014, atingia o seu número mais alto no 
acompanhamento histórico desde 2005, 
passando a ter uma pequena diminuição 
nos número de contratos em 2015 e 2016, 
muito provavelmente acompanhando 
o período de recessão econômica pelo 
qual passou o país de 2014 a 2017, mas 
já mostrando uma leve recuperação em 
2017.
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Tabela 2: Comparativo com anos 
anteriores

Fonte: RAIS 2005–2016 / CAGED JAN A DEZ 2017

Um dos desafios enfrentados 
pela Política Pública é justamente o 
cumprimento da cota de aprendizes pelas 
empresas, uma vez que para a formação 
das turmas é necessário a contratação 
do jovem na condição de aprendiz e 
esse contrato por sua vez só pode ser 
celebrado quando em concomitância com 
a matrícula no curso de aprendizagem 
profissional.  Ou seja, para o vínculo 
empregatício ser considerado como de 
jovem aprendiz é necessário que essa 
pessoa esteja empregada e matriculada 
em um curso de aprendizagem. Nesse 
momento, é que entra a figura do estado 
na função de fiscalização e busca pelo 
cumprimento das cotas por parte das 
empresas e de abertura de vagas 
por parte das instituições de ensino 
profissionalizante.

A formação e consequente 
empregabilidade desses jovens também 
é alvo de atenção nesse processo. 

Trata-se de uma formação baseada 
em um tripé educacional formado pelo 
aluno, pela escola profissionalizante 
e pela empresa. Um dos diferenciais 
dessa política é justamente o estudo e 
acompanhamento da escola, associado 
as práticas e vivencias profissionais na 
empresa. Na teoria uma das vantagens 
é justamente a formação profissional 
associada ao primeiro emprego, 
capacitando o jovem ao mesmo tempo 
em que proporciona a experiência in 
loco, afastando o “fantasma” do primeiro 
emprego. Não foi possível confirmar 
empiricamente se essa formação atende 
a necessidade de formação desejada 
pela classe empregadora ou que garanta 
a inclusão do jovem no mercado de 
trabalho.

5. Considerações Parciais

O Brasil veio modernizando 
sua legislação trabalhista com foco no 
aprendiz, tendo promovido avanços com 
a promulgação da Lei da Aprendizagem 
nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000 e 
dos decretos 11.180, de 23 de setembro 
de 2005, 11.788, e de 25 de setembro 
de 2008 e mais recentemente decreto 
nº 8.740, de 4 de maio de 2016 que 
regulariza o emprego das cotas sociais 
de aprendizes.

O país tem realizado um esforço 
institucional ao longo dos anos, mesmo 
que a passos lentos, partindo da criação 
de leis, mas sobretudo relacionado a 
uma atuação mais próxima do Estado em 
ações de sensibilização, conscientização 
e também de fiscalização, com relação 
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ao regime de Aprendizagem Profissional. 
Após a CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
da República do Brasil em 1988, que 
passou a proibir o trabalho de menores 
de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos, houve a 
promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) aprovado 
pela lei 8.096 de 1990, que também 
prevê o direito a aprendizagem e mais 
recentemente em 2000, 2005, 2008 e 
2012, a partir dos aperfeiçoamentos 
promovidos na Consolidação das Leis do 
Trabalho. Apesar da lentidão evolutiva, 
o instituto da aprendizagem profissional 
se apresenta como uma das políticas 
públicas com objetivo de preparação 
do jovem para inserção no mercado 
de trabalho, de maneira formal e sem 
afastá-lo do ambiente escolar. 

A análise dos resultados da Lei 
da Aprendizagem e da sua execução 
quanto Política Pública são importantes 
tendo em vista o impacto que podem 
exercer sobre o desenvolvimento 
regional, uma vez que se propõe 
a auxiliar na inserção do jovem no 
mercado de trabalho, beneficiando sua 
formação profissional, na sua inclusão 
social por meio do trabalho e também 
quanto proposta que pode promover 
diretamente uma melhor qualificação da 
mão de obra contribuindo com ganho 
de produtividade e lucratividade das 
empresas. Seus resultados indiretos 
também podem ser avaliados, como sua 
influência nas taxas de desemprego, de 
redução de custos das empresas com 
processos de recrutamento e seleção, 
podendo contribuir inclusive com estudos 

que se propõem a correlacionar índices 
de criminalidade na juventude com a 
ausência de oportunidade de emprego, 
por exemplo. 

Como observado na proposta 
desse Projeto tem-se na figura do 
aprendiz, alguém que estará formalmente 
empregado, mas na condição literal de 
aprendiz, não podendo de forma alguma 
enquanto estiver nesse regime de 
contratação, assumir responsabilidades 
ou metas normalmente adotadas 
a outros funcionários fora dessa 
condição, conforme menciona o 
Manual de Aprendizagem Industrial 
do SENAI (2018), que ressalta que “a 
aprendizagem NÃO é uma oportunidade 
às empresas para contratarem menores 
para trabalharem [...]. Em suma, 
aprendizagem é, sobretudo, educação 
para o trabalho, e tampouco se resume 
ao cumprimento da cota.

Em relação aos dados 
secundários se procurou estabelecer 
comparações e definições de 
parâmetros indicando maior ou menor 
desenvolvimento da política pública. 
Um dos indicadores a se destacar foi o 
incremento significativo do número de 
aprendizes onde o país teve um salto 
de 57.000 aprendizes em 2005, para 
números próximos a 400.000 aprendizes 
a partir de 2014, mostrando êxito da PP, 
pelo menos do ponto de vista de volume 
de aprendizes contratados. Conforme 
demonstrado no Quadro 2, dados da 
RAIS/CAGED, dão conta que de 2005 
a 2017 o país já empregou mais de 3 
milhões de aprendizes. 

A pesquisa documental teve 
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como foco explorar a Lei da Aprendizagem, 
as citações, complementos e 
desmembramentos a partir das suas 
definições, nos demais documentos que 
também abordam o tema: ECA, CLT e 
os Manuais de Aprendizagem (federal, 
Senai e Senac). Como consideração 
parcial, se verifica alinhamento em 
relação as principais orientações da 
Política Pública, suas diretrizes, atores 
envolvidos e responsabilidades, além 
dos parâmetros de implementação 
realização e acompanhamento. Os 
mecanismos de avaliação, por usa 
vez, apresentam possibilidades de 
incremento, uma vez que só foram 
considerados dados primários, tendo 
como principal informação a quantidade 
de aprendizes matriculados por estado. 
Pesquisas de avaliação e de satisfação 
principalmente com os cargos nos níveis 
de supervisão e coordenação, que 
tiveram contato direto com os aprendizes, 
conjuntamente com responsável na área 
de recursos humanos, além dos próprios 
jovens aprendizes, poderiam ser objeto 
de pesquisa constante, podendo auxiliar 
não só em melhorias com relação a 
Política Pública, mas principalmente no 
esclarecimento junto aos empresários, 
colaborando talvez, com a adesão de 
ainda mais empresas ampliando assim 
o número de jovens matriculados/
contratados.

Apesar da intencionalidade 
por uma formação técnico-profissional, 
expressada nos Manuais de 
Aprendizagem das duas instituições 
consideradas nesse estudo (Senac 
e Senai) o estudo até aqui não traz 

informações suficientes para atestar 
a qualificação e inclusão do jovem 
no mercado de trabalho quando do 
cumprimento da Lei da Aprendizagem 
por parte das empresas, o que motiva 
a necessidade da sua continuidade. 
Entender a efetividade dessa Política 
Pública, seu impacto na vida dos jovens 
e das empresas, seus efeitos sociais e 
econômicos, devem ser propostas de 
continuidade desse projeto que não tem 
como pretensão apresentar verdades 
absolutas sobre essa Política Pública, 
mas sim revelar entendimentos e por 
meio deles reflexões que possam auxiliar 
com a empregabilidade na juventude.
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Resumo
Destaca-se como objetivo desta pesquisa 
analisar o papel do Terceiro Setor nas políticas 
Públicas e sua influência para a promoção da 
qualidade de vida e o desenvolvimento local/
regional no contexto social.
Palavras-Chave: Terceiro Setor; Políticas 
Públicas; desenvolvimento local/regional; 
gestão; serviços sociais.

estratégia para o crescimento econômico, 
avanço tecnológico e aprimoramento 
social.

Neste sentido, diante de 
grandes mudanças e transformações na 
conjuntura atual, marcada pelo reflexo da 
globalização, observa-se o crescimento 
do Terceiro Setor, no âmbito mundial 
que se inicia no final dos anos 80 e 
início dos anos 90, é o fruto de diversas 
mudanças políticas, econômicas, sociais 
e tecnológicas que ocorreram no mundo, 
ao longo das três décadas anteriores 60, 
70 e 80.

Tal fato pode ser comprovado 
pelos resultados, obtidos no ano de 
2017, com a pesquisa intitulada pela 
ABCR - Associação Brasileira de 

Abstract
The objective of this research is to analyze the 
role of the Third Sector in Public policies and 
its influence for the promotion of quality of life 
andlocal / regional development in the social 
context.
Keywords: Third Sector, Public Policies, 
local / regional development, management, 
social services.

1. Introdução

Atualmente, na conjuntura 
socioeconômica, nitidamente marcada 
por profundas desigualdades, o cenário 
atual do Brasil, país em desenvolvimento, 
representa este movimento global de 
segregação. Por um lado, nos últimos 
cem anos, avanços extraordinários nas 
áreas da tecnologia e ciência têm sido 
alcançados. Contudo, paralelamente a 
estes avanços, questões capitais como 
pobreza, exclusão e desigualdade social 
continuam sem respostas satisfatórias 
para a sua complexidade. Concomitante 
a esta realidade social, os países e seus 
governantes reforçam seus discursos 
em torno do desenvolvimento enquanto 
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Captadores de Recursos. Segundo 
o novo estudo realizado pelo IPEA - 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas, instituição ligada ao Governo 
Federal, o Brasil fechou o ano de 2017 
com 820 mil ONGs existentes - ou 
organizações da sociedade civil, o nome 
formalmente utilizado. Esse número 
representa um crescimento considerável 
do último número então disponível, de 
cerca de 400 organizações. Das 820 
mil, 709 mil (86%) são associações civis 
sem fins lucrativos, 99 mil (12%) são 
organizações religiosas e 12 mil (2%) são 
fundações privadas. A presença regional 
das organizações segue a distribuição 
da população: a região Sudeste tem 40% 
das organizações, seguida por Nordeste 
(25%), Sul (19%), Centro-Oeste (8%) e a 
região Norte (8%). 

Frente aos dados obtidos pelo 
IPEA, a presente pesquisa tem como 
objetivo geral, refletir e discutir sobre o 
papel do Terceiro Setor - ONG’s1 e sua 
influência na implementação nas Políticas 
Públicas e seu elo para a promoção da 
qualidade de vida e o desenvolvimentos 
social e humano com vistas a um olhar 
para a sustentabilidade. 

Para cumprir o objetivo geral da 
presente dissertação na sua estrutura 
integral, foram estabelecidos os 
seguintes objetivos específicos:

- discutir as consequências 
da modernidade e os impactos da 
globalização na atmosfera social 
econômica e política, tendo como 
principais teóricos Giddens, Bauman, 

Boaventura, Ianni e entre outros.
-  refletir sobre a relevância do 

protagonismo do terceiro setor para a 
atualidade mediante as adversidades 
que assolam a humanidade.

-  conceituar e posicionar a 
concepção das políticas públicas na 
conjuntura atual, tendo como base, a 
ótica do autor Leonardo Secchi e demais 
autores que retratam esta temática.

- teorizar e discutir as trâmites que 
abarcam o alcance do desenvolvimento 
local/regional apontados na literatura, 
sendo o autor Amartya Sen como 
pilar fundamental desta pesquisa, por 
enaltecer em suas obras o lado humano 
e social do desenvolvimento a qual se 
destina esta investigação.

- propor uma revisão de 
literatura, com o intuito de pontuar a 
promoção e valorização de forma digna 
questões de cunho social e humanas.

- analisar de forma empírica (in 
loco) o objeto de estudo para melhor 
obtenção dos dados desta investigação. 
Tendo como indicador a ser estudado, 
a creche do munícipio de São Tomás 
de Aquino - MG, sendo uma pesquisa 
de abordagem quanti-qualitativa, cujo 
os dados serão analisados a partir das 
ações e o impacto do terceiro setor e 
suas contribuições dentro de um lapso 
temporal entre o ano de 2008 até o ano 
de 2018. 

- apontar os indicadores de 
desenvolvimento, após análise e coleta 
dos dados empíricos. 

Para tanto, é necessário 
compreender, conhecer e delinear a 
relação dos protagonistas do poder 1 ONG’s - Organização não Governamental
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público, social e privado como principais 
integrantes potenciais na promoção da 
esteira do desenvolvimento de suas 
localidades. Diante da conjuntura atual, 
marcada por grandes desafios, como 
a desigualdade social, desemprego, 
deficiências na área de educação, saúde, 
moradia, transporte, e entre outros, faz-
se necessário compreender a realidade 
atual e o papel de cada dirigente na 
implementação e formulação nas 
Políticas Públicas. Desta forma, a luz da 
compreensão desta gama de práticas e 
relações busca deslumbrar as políticas 
agregadas e as relações estratégicas 
de sustentabilidade adotadas por esses 
setores (Estado, empresas e terceiro 
setor).

Visando atingir os objetivos 
propostos, a metodologia de pesquisa 
se desenvolve, a partir de uma pesquisa 
exploratória bibliográfica descritiva, de 
forma atualizada, com a intenção de 
estruturá-la conforme explica Gil (2008), 
desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos 
ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
futuros.

Como pesquisador, o que me 
aguçou desmembrar este estudo, pelo 
simples fato, de ser nato e residente da 
cidade de São Tomás de Aquino, (Sul de 
Minas Gerais) a qual atualmente residem 
meus pais e onde passei toda a minha 
infância. Como sou da década de 80, 
pude acompanhar as transformações no 
cenário socioeconômico desta cidade, 
moldando-se novas culturas familiares, 
na rotina e na vida das pessoas

O município de São Tomás de 
Aquino - MG, segundo o último senso 
feito pelo IBGE (2018), comportam-se, 
7.042 habitantes, (contando com a zona 
rural) sendo em sua maioria, formada 
por uma população vulnerável, de baixa 
renda e marcada pelo trabalho informal. 
Diante destes aspectos, a cidade em seu 
entorno, carece de serviços públicos e 
ações filantrópicas para o seu avanço e 
promoção da equidade social. Portanto, 
como pano de fundo desta pesquisa, 
visa enaltecer empiricamente o quanto 
uma única casa influencia para o 
desenvolvimento desta comunidade. 
Onde, a sua população total, depende 
exclusivamente de uma única creche 
(ONG) que existe dentro deste 
município. Diante dessas considerações, 
despertou-me em desvendar este estudo 
e seus principais impactos positivos para 
as exigências da modernidade.

Para Minayo (2001), o problema 
de pesquisa pode ser formada por 
um motivo pessoal, quando a escolha 
do estudo é considerada de grande 
relevância no percurso profissional 
do pesquisador, ou também pela sua 
instrução acadêmica de argumentos 
estudados, pela formação acumulada 
de conteúdo e nível de conhecimento 
específico de determinado assunto, 
apontando algumas lacunas, com isso 
criando possibilidades de explorar e 
aprofundar o conhecimento, com o 
intuito de progresso metodológico e a 
relevância do problema.

Ainda neste sentido Minayo 
(2001), entende que a metodologia 
direciona um pensamento como 
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consequência para a forma prática de se 
aproximar da realidade. Neste cenário, a 
metodologia possui um papel importante 
na teoria e no que se refere a elas, e 
alinhando com a existência do problema 
pesquisado.

Dentro deste contexto, para 
melhor compreensão e coerência dos 
fatos, a pesquisa se desenvolve em sete 
seções. A primeira seção é composta 
pela introdução, em que constará o 
objetivo, a problemática evidente, e a 
composição estruturada da pesquisa. 

A segunda seção e as 
demais seções, serão abordadas uma 
fundamentação teórica, em que serão 
apresentados os principais conceitos 
que retratam as consequências 
da modernidade e os impactos da 
globalização na humanidade. 

Na terceira seção, apresentam-
se o papel das Políticas Públicas e suas 
contribuições para o desenvolvimento 
socioeconômico, em que o agente 
principal impulsor desta ação é 
estimulada pelo terceiro setor. 

Na quarta seção, busca 
enaltecer a relevância das ações de 
cunho social advindas do Terceiro Setor 
no mundo contemporâneo. 

Na quinta seção, é abordado o 
conceito de desenvolvimento, na visão 
de autores que retratam especificamente 
a qualidade de vida e o desenvolvimento 
social e humano. 

Na sexta seção, são 
apresentados os procedimentos 
metodológicos para o êxito desta 
pesquisa, com o foco de atingir todos 
os objetivos propostos de forma 

otimizada. Por fim, na sétima seção, 
as considerações finais e sua possível 
contribuição para a área estudada.

Consideram-se os resultados 
obtidos dessa pesquisa, como 
fonte de aplicação, embasamento 
e regulamentação de gestores de 
órgãos públicos e privados. A partir 
dos resultados desta pesquisa, espera-
se dar maior visibilidade e estimular a 
relevância das ações de forma integrada 
e o papel da sociedade para alavancar 
o desenvolvimento em suas localidades 
(bairros/cidades/regiões/ estados).

2. O novo cenário socioeconômico 
internacional e a abertura comercial

O capítulo objetiva, trazer 
à baila o protagonismo hegemônico 
da globalização na conjuntura atual, 
trazendo consigo, “os principais” 
impactos que perpassam na humanidade 
e seus desafios. Para tanto, para melhor 
compreensão de onde estamos e onde 
podemos chegar no que tange toda a 
aldeia global e todos seus subsistemas, 
Becker (2010) apresenta, que “o 
desenvolvimento sócio-econômico-
político capitalista ganha forma e 
estrutura quando todo o processo 
histórico deve ser considerado para 
avaliar seu posicionamento, seja local, 
regional, nacional ou internacional. ” 
Portanto, através desse pensamento, 
serão apresentadas na órbita produtiva 
internacional os principais fatores 
que descortinou todo processo de 
desenvolvimento e subdesenvolvimento 
na humanidade até os dias atuais.
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Ainda, corroborando com o 
pensamento do autor, serão abordados, 
os caminhos, e um breve retrospecto 
histórico, através de uma perspectiva 
macro e global que desencadearam 
grandes mutações na dinâmica 
capitalista atual, marcada por grandes 
avanços e retrocessos nas últimas 
décadas. Contudo, para melhor 
compreensão desse fenômeno que 
abarca há tudo e a todos, é preciso passar 
por importantes marcos históricos: 
considerando revoluções industriais, 
crises políticas e econômicas, guerras, 
planos de governo, e entre outros., que 
remodelaram em sua dimensão um 
cenário imprevisível e complexo. Sendo 
analisado dentro desse fio condutor, 
todos os aspectos que abarcam o 
pensamento desenvolvimentista na 
atmosfera brasileira e a qualidade de 
vida como ponto central. 

Para muitos literários que 
retratam a modernidade, a história 
da expansão do capitalismo está 
estreitamente ligada com a história da 
globalização do mundo. Trata-se de um 
processo contínuo com ciclos de difusão 
e retração que se alternam conforme a 
época e o jogo das forças que atuam 
no mercado mundial. Desde do século 
XV com as grandes navegações até a 
atualidade, o capitalismo revoluciona 
as condições sociais, econômicas, 
políticas e culturais dos países, sejam 
eles capitalistas ou não. Dentro desse 
contexto, Bauman (1999), cita o 
processo paradoxal da globalização: 
“A globalização tanto divide como une, 
divide enquanto une. “A globalização 

diz respeito a todos e leva a percursos 
inesperados, não há como planejar 
os caminhos a serem almejados, 
simplesmente eles acontecem como 
forças anônimas operando em uma 
terra sem donos”. Diante deste sentido, 
exposto por Bauman, é preciso caminhar 
pelas Revoluções Industriais que 
criaram vários mecanismos, rupturas 
e descontinuidades dentro desse 
processo.

Fazendo uma analogia pelo 
contexto histórico, a Figura 1 a seguir, 
ilustra um resumo das principais 
características de cada Revolução 
Industrial, a qual, o grande intuito como 
ponto de partida, busca enfatizar seus 
progressos e impactos nos estilos de 
vida das sociedades. 

Figura 1 - Revoluções Industriais.

Fonte: B. P. Santos, (2018).

  
Com base na figura 1 

apresentada, começando pela I 
Revolução Industrial, segundo Adolfo 
(2001): 

[...] o conceito de 
subdesenvolvimento é decorrente 
da ruptura a partir da I Revolução. 
Industrial, onde a Inglaterra se 
desenvolveu proporcionando uma 
grande melhoria nas condições 



132

CARVALHO, Leandro Tonin; GUERRA, José Alfredo de Pádua. O Terceiro Setor como Executor de 
Políticas Sociais: um estudo de Caso no Município de São Tomás de Aquino-MG. In: Pires, D. F. 
(Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 127-139p.; 227p.

de vida no ocidente, onde suas 
conquistas foram espalhadas 
para o mundo. Nesta visão a 
globalização não é apenas boa, é 
também um presente do ocidente 
para o mundo. Por milhares 
de anos a globalização tem 
contribuído para o progresso do 
mundo, por meio da viagem, do 
comércio, da migração, da difusão 
de influências culturais, e da 
disseminação do conhecimento 
e do saber. Essa inter-
relações globais tem sido, com 
frequência, muito produtivas no 
desenvolvimento de vários países, 
sendo a hegemonia econômica 
de produção capitalista mundial.

Se apoiando ao pensamento de 
Adolfo, a I Revolução Industrial consistia 
pela classe dominante e a classe 
dominada (Burguesia X Proletariado). 
A economia se baseava na indústria 
têxtil (criação de ovelhas, algodão e 
agricultura como matéria prima básica, 
e navegações movimentavam o 
mercantilismo entre os países). Sob a 
política econômica mercantilista, onde a 
burguesia almejava o lucro e acumular 
suas riquezas, e quanto ao proletariado 
forneciam apenas a força de trabalho 
por pequenos salários e exploração de 
mulheres e crianças trabalhando a mais 
de 15 horas por dia, em condições de 
trabalho totalmente insalubres, com 
muitas pessoas doentes e mutiladas.

Neste mesmo período, grandes 
ideologistas e defensores da economia 
moderna defendiam as suas teorias que 
sustentavam a sociedade humana e o 
direito público devido à grande expansão 
do capitalismo social e econômico.  
Sendo um deles, Adam Smith no período 
do iluminismo, considerado o pai da 

economia moderna, teórico defensor do 
liberalismo econômico, defendia a ideia 
da privatização das empresas, e a favor 
da divisão do trabalho. 

Com a transição do feudalismo 
ao capitalismo comercial com 
crescimento do sistema de produção e 
comercialização neste período, o filósofo 
e economista britânico Adam Smith 
estuda a natureza do comercio devido 
à grande desigualdade da riqueza e da 
pobreza que já existia nesse período. 
Para controlar as leis naturais do 
consumismo, Smith cria a mão invisível, 
para manter o equilíbrio e evitar crises 
onde todos visavam o lucro. Smith era 
contra a participação do estado na 
economia, onde defendia em sua teoria 
que: “ cabe ao estado manter a ordem, 
proteger o patrimônio, construir obras 
de infraestrutura e investir na educação, 
pois não visto como importante frente 
aos fenômenos da globalização, o estado 
mínimo normativo e administrativo não 
deveria intervir no funcionamento do 
mercado apenas”.

Já no século XIX (1860-1960) 
período da II Revolução Industrial, surge 
um novo modelo capitalista econômico 
industrial, sob o modelo político do 
liberalismo clássico, sendo o EUA o 
berço do desenvolvimento econômico 
capitalista superando a economia inglesa 
e ganhado destaque outros países 
como, Alemanha, França, Rússia, Itália 
e Japão. No Brasil, a economia dependia 
do desempenho de suas exportações de 
algumas commodities (café, algodão, 
borracha e açúcar) caracterizando o Brasil 
como uma economia agroexportadora.
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Dentre algumas características 
marcantes deste período, destaca-
se:  a era da fusão entre a técnica e 
a ciência; a busca pelo saber e de 
novas técnicas produtivas eficazes; o 
carvão mineral substituído pelo petróleo 
através da descoberta de combustíveis 
fósseis; o ferro é substituído pelo aço; 
surgimento do avião por Santos Dumont 
e barcos e locomotivas movidas a 
diesel;  surgimento da energia elétrica 
por Tomas Edson, com isso veio o rádio, 
a TV, o telefone, cinema e o telegrama 
como meio de comunicação; marcado 
pelo crescimento do mercado financeiro 
com o surgimento de vários bancos; 
o êxodo rural ganha força, devido a 
busca de melhores condições de vida 
e melhoria da infraestrutura no espaço 
urbano, surgindo grandes metrópoles 
e monopólios comerciais; a indústria 
farmacêutica, petroquímica, siderúrgica e 
automotiva  evoluem significativamente; 
a linha de montagem de produção se 
apoia ao método fordismo e taylorismo, 
havendo a divisão do trabalho para 
melhor conduzir a dinâmica de produção 
para atender a demanda pelo grande 
excesso de consumo de matéria-prima; 
o homem é engolido pela máquina nas 
indústrias e agricultura pelo grande 
avanço tecnológico e conhecimento 
científico, havendo o aumento expressivo 
do índice de desemprego e acelerando 
ainda mais após a crise mundial de 1929.

Outro revolucionário sociólogo, 
pensador e economista Karl Marx cria 
uma nova ideologia para economia 
global. Considerado o pai do socialismo, 
era contra o capitalismo e definiu a 

lutas de classes devido os fatores 
socioeconômicos, onde existia a 
desigualdade entre a burguesia e 
proletariado, sua ideia era ter uma 
sociedade justa e mais equilibrada e 
amenizar as desigualdades sociais. 

Marx defendia os trabalhadores, 
e era contra a exploração nos meios 
de produção, criou a mais valia, com 
o crescimento capitalista mudando os 
meios de produção de trabalho para 
obter o melhor lucro; surge o Ludismo 
(quebra de máquinas pelos operários) e  
o Cartismo (carta enviada dos operários 
aos sindicatos e dono de industrias) com 
reinvindicações trabalhistas e melhores 
condições de trabalho, neste mesmo 
século os direitos humanos ganham 
força com direito a favor da dignidade 
humana com proteção intensa aos 
interesses dos trabalhadores, embora a 
falta da ação do governo para controlar o 
desemprego e as desigualdades sociais 
ainda eram grandes desafios a serem 
enfrentados. Diante do lapso temporal 
que marca a II Revolução Industrial, 
entende-se que a internacionalização 
impõe seus preceitos de forma totalitária 
e indissolúvel, impondo pressões que 
o Estado não é capaz de dirimir. Para 
Bauman (1999), “alguns minutos bastam 
para que as empresas e a Nação entrem 
em colapso. Hoje as megaempresas 
desfrutam de toda a liberdade para 
realizarem manobras econômicas que 
tornam o Estado um mero espectador, 
dominado e sem poder de reação. Este 
novo mundo proposto é o da fome, 
pobreza e miséria absoluta [...]”.

Adentrado à III Revolução 
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Industrial (1970), em sua magnitude, 
período que pode ser caracterizado pela 
intensa abertura comercial a partir de 
1990, criando mudanças vertiginosas em 
todos os campos sociais, econômicos, 
políticos e culturais, reestruturando um 
novo estilo de vida na humanidade. Sendo 
um dos pontos mais preocupantes, a 
concentração da população que cresce 
de forma galopante, o desemprego 
atingi novos patamares, devido as 
grandes pressões e consequências da 
modernidade, e a educação básica, 
deixando nosso pais entre os piores 
do ranking mundial, conforme ilustra 
a Figura 2, a seguir. Em seguida, com 
base na Figura 3, é possível comparar a 
ascensão populacional, e na Figura 4, as 
taxas de desemprego que demarcam o 
território brasileiro. 

Figura 2 - Ranking mundial da educação.

Fonte:  OCDE - 2012.

Figura 3 - População brasileira 
(1872/2010)

 
Fonte:  Censo IBGE, 2010.

Conforme a Figura 3, pode-
se observar, após a crise de 1929 e a 
segunda guerra mundial (1939-1945) 
até o ano de 1970, mais que dobrou o 
número de habitantes. E após a crise de 
1963-1967 sob o regime militar, o êxodo 
rural é mais ascendente, passando de 
93.1 habitantes em 1970, saltando para 
190,75 no ano de 2010, apresentando um 
crescimento exponencial na atmosfera 
brasileira. 

Figura 4 - Taxa de desemprego no Brasil 
(2014- 2018).

Fonte: IBGE.
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Com base na Figura 4, observa-
se, em um curto prazo de 4 anos (2014-
2018), um superávit abrupto na taxa de 
desemprego. Saltando de 6,5% (2014) 
para 13,1% (2018), simbolizando um 
aumento de mais de 50%. A III Revolução 
Industrial provocou um amento 
substancial na questão do desemprego, 
como decorrência do uso das altas 
tecnologias produtivas e reformulação e 
otimização produtiva industrial, gerando 
demissões em massa. Um stress de 
mercado, que se agravou em reflexo 
da crise mundial de 2008, e pela alta 
competitividade comercial. Segundo 
Dowbor (1997), “com o dinamismo 
econômico de empresas   ligadas a 
amplos mercados, a preocupação com 
a qualidade e os preços dos produtos, 
em meio a competitividade capitalista, 
passaram a ser decisivos para a garantia 
da lucratividade”.

Em meio a competividade 
e abertura comercial, alguns pontos 
devem ser considerados para melhor 
compreender a dinâmica da III 
Revolução industrial. Na década de 90 
com a abertura comercial, surgiram a 
formação de vários blocos econômicos, 
(NAFTA, MERCOSUL, ALCA, UE, 
Tigres Asiáticos), facilitando a troca de 
mercadorias, o Brasil passa enfrentar por 
uma grande instabilidade inflacionária, 
com a tentativa de controlar e mudar 
esse quadro, vários planos de governo 
foram criados para controlar a moeda, o 
intenso cambio e dívida externa (plano 
cruzado, plano cruzado II, plano Bresser, 
plano verão, plano Collor e plano real). 
Grandes bancos mundiais, como o GATT, 

FMI, banco mundial surgiram, sempre 
controlando, limitando e fiscalizando 
a economia de forma pacífica. Com o 
estado mínimo cada vez mais ineficiente 
perante suas obrigatoriedades em 
decorrência dos problemas que se 
agravavam, a crise política se instala, 
marcada pela corrupção, impeachments 
e o desgoverno contaminam a sociedade 
em busca de seus direitos, gerando um 
mal-estar e conflitos políticos. 

Para Ianni (1998), “[...] de fato, 
a sensação que parece estar no ar é 
de perda de controle, total quebra de 
vínculos, a naves sem rumo, porque 
o timoneiro não sabe aonde ir, ou em 
outras palavras, ingovernabilidade.”  
Paralelamente, na ótica de Ianni, com o 
estado enxuto em suas ações, cresce o 
setor privado, terceirizações e o terceiro 
setor - ONG’s, criando um novo retrato 
socioeconômico brasileiro. 

É notório, no mundo 
contemporâneo, os grandes avanços 
alcançados pela mão do homem, com o 
uso de novas tecnologias nas residências 
e industrias, no avanço da ciência e 
da pesquisa, o luxo em casas, carros, 
aviões e edifícios, trazendo consigo 
várias benesses na forma de fazer, agir 
e pensar no dia-a-dia das pessoas. 
Em contrapartida, com a globalização, 
a maior parte da humanidade está 
se impondo como uma fábrica de 
perversidades. O desemprego crescente 
torna-se crônico. A pobreza aumenta e 
as classes médias perdem em qualidade 
de vida. O salário médio tende a baixar. 
A fome e o desabrigo se generalizam 
em todos os continentes. Novas 
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enfermidades e HIV/AIDS cresce a cada 
ano. A mortalidade infantil permanece. A 
educação de qualidade é cada vez mais 
inacessível. Bilhões de nossos cidadãos 
continuam a viver na pobreza e a eles é 
negada uma vida digna. Há crescentes 
desigualdades dentro dos países e entre 
os países. Há enormes disparidades de 
oportunidades, riqueza e poder.

Em meios a essas adversidades, 
Giddes (1991), argumenta que “não 
vivemos num mundo pós-moderno, talvez 
esse mundo esteja a caminho, mais 
não estamos vivendo nele, ainda não!” 
Através deste pensamento, mesmo com 
tantas descontinuidades com o advento 
da globalização é possível enxergar a 
incessante busca para o progresso e o 
desenvolvimento. Na utopia de criar um 
novo cenário como forma de ultrapassar 
os problemas planetários. Enquanto 
isso, estivermos colhendo adversidades, 
estamos vivendo a modernidade.

Considerando os dias atuais, 
e IV Revolução Industrial, na ótica 
neoliberalista, movida pela inovação 
tecnológica com novos processos de 
produção, utilização de novos materiais, 
redução dos custos da mão-de-obra, 
desenvolvimento de produtos novos, 
investimentos direcionados para a 
modernização dos equipamentos, 
etc., inserida numa economia aberta, 
globalizada, competitiva e regulada pelos 
mecanismos de mercado, promoveria o 
crescimento e o bem-estar da sociedade.

Inseridos nesta nova realidade, 
é preciso se adequar aos anseios da 
sociedade moderna. Assim, nasce o novo 
paradigma. Em síntese, percebemos 

estarmos vivenciando um dilema, que 
se traduz em sobreviver sem promover 
mudanças ou, então, mudar para 
sobrevivermos.

Tendo em vista os aspectos 
observados, é preciso estimular a 
sociedade e o cooperativismo em prol de 
políticas públicas em suas localidades 
para a promoção da democracia, justiça 
social e a cidadania plena. Com base 
nesses preceitos, o capítulo a seguir, tem 
como foco central descortinar o papel 
da sociedade para o desenvolvimento 
nas políticas públicas. Considerando, 
todos os ciclos na implementação, 
estruturação, objetivo específico e seu 
papel fundamental para a atualidade. 
Sendo mister, a participação da sociedade 
nesse processo, para o estímulo de uma 
sociedade justa e igualitária, que envolva 
e mobilize toda a nação.

2.1 Políticas Públicas no Brasil - 
conceitos, fundamentos e aplicabilidade.

Embora o conceito de políticas 
públicas seja recente na literatura 
Brasileira, muitos são os estudiosos 
quanto a esta temática nos últimos 30 
anos. Diante da complexidade e das 
novas demandas sociais, o objetivo deste 
capítulo visa discutir os processos de 
transformação em curso na esfera local 
de governo, chamando a atenção para a 
ampliação do leque de atores envolvidos 
na formulação, na implementação e no 
controle das políticas públicas, e para 
o estabelecimento de parcerias entre 
estado, sociedade e organizações.

A priori, para melhor 
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compreensão da relevância quanto ao 
tema abordado, são discutidos alguns 
conceitos básicos da análise de políticas 
públicas. Analisando as implicações 
dessa abordagem para a realidade 
político-administrativa de países em 
desenvolvimento, particularmente do 
Brasil, caracterizados por democracias 
não consolidadas. Sendo a espinha 
dorsal desse capítulo, a linha de 
pensamento do autor Leonardo Secchi, 
que se apresenta em sintonia com a 
problemática da pesquisa. [...]

2.3 Terceiro Setor: noções gerais

Para Gohn (2000), nos anos 80, 
os movimentos sociais e organizações, 
representando a sociedade civil 
brasileira, lutaram pelos direitos de vários 
segmentos sociais -  mulheres, negros, 
índios, idosos, crianças, homossexuais, 
entre outros. Suas reinvindicações 
transformaram-se em leis, garantindo 
os direitos desses e criando canais de 
interlocução com o estado, como é caso 
do conselho de gestores. Nos anos 90, 
esses canais de participação foram 
ocupados por vários representantes da 
sociedade civil como organizações não 
governamentais (ONG’S), associações 
comunitárias, fundações, entidades 
filantrópicas, empresas cidadãs, entre 
outros. Estes representantes, compõem 
o Terceiro Setor (TS).

De acordo com Amaral (2013), a 
expressão Terceiro Setor começa a ser 
usada de forma mais frequente no final 
dos anos 80 e início dos anos 90, tendo 
como um de seus principais divulgadores 

o pesquisador norte-americano Lester 
Salamon, que naquele momento, 
coordenava uma pesquisa internacional 
da Johns Hopkins Univesity sobre 
as instituições sem fins lucrativos. A 
pesquisa estava sendo realizada em 36 
países, inclusive no Brasil, envolvendo 
150 pesquisadores. [...]

2.4 O conceito de desenvolvimento sob 
várias perspectivas

Na conjuntura atual, o conceito 
de desenvolvimento possui múltiplas 
facetas na literatura, dentre elas, pode-se 
destacar: o desenvolvimento econômico; 
sustentável; ambiental; cultural; humano; 
regional; local; e entre outros.

Diante destes aspectos, a 
pesquisa se apoia no pensamento do 
economista indiano Amartya Sen em 
sua obra comentada “Desenvolvimento 
como Liberdade”, onde, ele analisa 
o papel do desenvolvimento em 
contraposição ao entendimento que 
associa o desenvolvimento somente 
através de fatores como o crescimento do 
produto interno bruto, rendas pessoais, 
industrialização, avanço tecnológico 
ou modernização social, não que estes 
fatores não contribuam diretamente para 
a expansão das liberdades, mas não 
somente ele.

Para o autor, ‘o crescimento 
econômico não pode ser considerado 
um fim em si mesmo’, tem de estar 
relacionado com a melhoria de vida dos 
indivíduos e com o fortalecimento das 
liberdades.

É neste ínterim, que o autor 
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indica serviços de educação e saúde 
e direitos civis como bons exemplos 
de fatores ou agentes promoventes de 
liberdades.

Na Obra, justamente esta 
expansão das liberdades é considerada 
como o principal meio para o 
desenvolvimento. [...]

3. Procedimentos Metodológicos

Para o levantamento de dados, 
optou-se por pesquisas exploratórias 
de cunho bibliográfico, documental e 
dados secundários. Sendo um estudo de 
caso, de abordagem quanti-qualitativa, 
onde o objeto de estudo localiza-se no 
município de São Tomás de Aquino - 
MG que se dará através de entrevistas 
semiestruturadas para a análise dos 
dados. Sendo o objeto central desta 
pesquisa, a única creche que compõe 
esta cidade.

Contudo, visando atingir 
os objetivos propostos, a pesquisa 
será desenvolvida com a intenção de 
estruturá-la conforme explica Gil (2008), 
desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos 
ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
futuros.

4. Resultados Parcial/Final

Considera-se os resultados 
obtidos dessa pesquisa, como 
fonte de aplicação, embasamento 
e regulamentação de gestores de 
órgãos públicos e privados. A partir 

dos resultados desta pesquisa, espera-
se dar maior visibilidade e estimular 
a importância das ações de forma 
integrada e o papel da sociedade para 
alavancar o desenvolvimento em suas 
localidades (bairros/cidades/regiões/
estados).

5. Considerações Parcial/Final

O Terceiro Setor é visto para 
atualidade como um dos grandes 
agentes desenvolvimentistas para 
a promoção do bem-estar social e 
amenizar as adversidades que marcam 
o Séc. XXI. Para tanto, é preciso um 
olhar acadêmico para melhor avaliarmos 
e compreendermos as suas principais 
ações no que tange a qualidade de 
vida em todos os campos em que uma 
determinada sociedade está inserida 
(Educação, saúde, laser, moradia, 
cidadania, direitos humanos, cultura etc).

Diante destas considerações, 
a pesquisa bibliográfica e revisão de 
literatura foram os primeiros passos para 
obtenção de um embasamento teórico 
consistente e atualizado. Tendo como 
fontes, livros, revistas, artigos, teses e 
dissertações, com o fito de peneirar os 
pontos necessários, fatos relevantes, e 
conceitos. Contudo, o foco central visa 
otimizar os resultados e a qualidade da 
pesquisa sobre o tema abordado.
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Resumo
O trabalho pretende identificar elementos na 
formação do Administrador que não unicamente 
o de servir ao capital e avaliar a relevância des-
tes elementos para um novo sentido na admi-
nistração contemporânea.
Palavras-Chave: Administrador; 
Formação; Capital; Social.

contemporânea, no intuito do bom 
governar?

Ainda, segundo a autora, a 
função concreta do Administrador se 
desvela na tendência do profissional 
mais para um lado ou para outro desta 
bifurcação. 

Fava (2003) convida ao processo 
de desaprender, como forma de se ir 
além das verdades absolutas, rumo à 
construção de um novo conhecimento. 
Atendendo ao convite,  o objetivo 
deste trabalho é analisar a evolução na 
formação do Administrador, em busca do 
aspecto social, erigido por Covre (1991), 
para que um novo conhecimento, não 
estanque, possa ser considerado sobre 
este profissional. 

A busca pelo alcance deste 

Abstract
The job focus on the elements in the Adminis-
trator's formation that is not only serving to 
capital and introduces the relevance of these 
elements to a new sense in the contemporary 
administration.
Keywords: Administrator; Formation; 
Capital; Social. 

1. Introdução

Um profissional a serviço do 
capital. Esta observação, é apresentada 
por Covre (1991), quando aborda 
aquele que seria o principal aspecto do 
Administrador - atender ao capital. Junto 
a este pensamento, a autora aponta que 
o profissional da Administração pode 
não se restringir a isto, uma vez que ele 
pode, assim como o próprio capitalismo, 
conter elementos dicotômicos em sua 
formação. O ponto aventado pela autora, 
sobre a possibilidade do Administrador 
não se restringir ao capital, provoca 
a incerteza e estabelece o problema:  
existem elementos sociais relevantes 
na formação do Administrador, para 
que este possa conduzir a empresa 
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objetivo se dará por meio da identificação 
dos conteúdos de projetos pedagógicos 
de Instituições de Ensino Superior  (IES) 
da região de Franca/SP, que ofertam a 
formação em Administração e de obtenção 
da perspectiva dos coordenadores 
pedagógicos na construção destes 
projetos. É de relevância que, caso 
seja alcançado o perfil que apresente 
os elementos sociais, estes possam 
ser relacionados e significativos à 
Administração contemporânea, de 
forma a atender às necessidades das 
organizações instaladas na região onde 
estão localizadas as IES investigadas.

Outros questionamentos serão 
importantes na construção do trabalho:

1. A dicotomia capital/social 
oculta em verdade uma conexão 
verticalizada e portanto hierárquica? 

2. Estaria a dicotomia da 
formação do Administrador alicerçada 
neste conceito, sendo portanto o capital 
e o social partes de um contexto, onde 
um detêm supremacia em relação ao 
outro? 

3. Existindo portanto tal 
hierarquia, qual das partes ocuparia 
o topo, situando-se assim a outra 
subordinada à primeira?

De posse do que se 
pretende, torna-se possível principiar 
a investigação, tendo claro que não 
somente o planejamento como o próprio 
percurso na execução do trabalho, 
servirá de suporte na construção da 
pesquisa.

2. Referencial Teórico

2.1 Um profissional a serviço do capital!?

A revolução dos processos 
manufaturados para produção nas 
grandes máquinas trouxe consigo a 
necessidade de um profissional, para 
conduzir e gerenciar a novidade do final 
do século XIX. O surgimento da figura 
do Administrador remonta à Revolução 
Industrial. Lodi (2003) relata a trajetória 
dos proprietários de grandes empresas 
norte americanas entre final do século 
XIX e início do século XX, para construir 
suas corporações e a falta de tempo que 
os acometia e impedia de administrar os 
recursos por eles reunidos. O autor aponta 
então para a cisão entre a propriedade 
e a sua administração, o que conduz ao 
advento do Administrador, uma figura 
com vasta energia e inteligência para 
realização deste trabalho.

Motta (2003) considera o ato 
de administrar como sendo o exercício 
de um poder econômico ou político, 
concedido por aqueles que possuem os 
meios a serem administrados. É possível 
observar que o autor assinala um poder 
econômico ou (grifo da autora) político 
no exercício da Administração, o que 
traz à baila o aspecto dicotômico, onde 
economia e política ocupam espaços 
contrários e não complementares.

Vizeu (2010) aponta a 
Revolução Industrial, em seu processo 
de substituição da atividade agrária pela 
industrial, como o campo fértil, que tornou 
possível a propagação da economia 
capitalista. O autor destaca a fábrica, 
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novo espaço para o sistema produtivo, 
como a mais importante inovação que 
conduziu à Revolução Industrial.

Santos, Ribeiro e Silva Santos 
(2009) consideram como origem 
da Administração Profissional, a 
necessidade de estudo dos tempos 
e movimentos do trabalho, sendo um 
conhecimento científico, aplicado e 
subordinado ao capital.

Taylor (1990) considera como 
principal objetivo da Administração 
a garantia de  plena prosperidade a 
patrões e empregados, por meio da 
extrema eficiência.

Guerra e Teixeira (2010) apontam 
a inovação no processo produtivo como 
sendo a esteira que conduz ao lucro, ou 
seja, trata-se do lucro, a mola propulsora 
para busca constante de novas formas 
de produção.

Enriquez (2006) distingue o 
advento da racionalidade econômica 
e, somente ela, como alvo na caçada 
pelos melhores dispositivos, o que 
invariavelmente nos subordina ao capital.

Sendo este o objetivo primordial 
da Administração, pode-se depreender 
de que se trata também do cerne do 
trabalho daquele que administra.

Baldi (2004) considera que 
as teorias organizacionais tem em 
seu advento, estreita relação com o 
capitalismo. Esse advento se deu em 
um período marcado por um cenário de 
forte crescimento industrial, que exigiu 
da Administração um trabalho que 
conduzisse à prosperidade, em forma de 
produtividade e lucro.

O histórico da profissão e do 

profissional faz concluir que ambos são 
resultado da necessidade de administrar 
os complexos construídos em função 
do capital e da sua acumulação. Neste 
sentido, Vizeu (2010) denomina o 
Administrador como um capataz, cujo 
contexto de evolução dos processos de 
produção, exigiu também sua evolução, 
o que demandou a este capataz um 
conhecimento especializado e sua 
consequente transição, não acabada, 
para um Administrador, inicialmente 
personificado no Engenheiro.

O contexto social, político e 
principalmente econômico exigiram 
das Instituições de educação o preparo 
de um  profissional que atendesse à 
realidade então vivenciada.

2.2. E nem só de capital vive o 
Administrador

Sob diferente perspectiva, 
diversos autores lançaram olhares 
contrários à essência capitalista 
do Administrador, mas também 
e principalmente aspectos 
complementares. 

Gonçalves et.al. (2013) 
consideram um engano simplificar a 
Administração como uma atividade 
somente a serviço das organizações e 
do capitalismo.

Azevedo e Grave (2014) 
consideram que a Administração 
enquanto atividade virtuosa, 
requer um agente (Administrador) 
consequentemente virtuoso, cuja 
formação deverá ser construída de forma 
ímpar.
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Em oposição às constatações 
capitalistas que envolvem o 
Administrador, Barcellos, Dellagnelo e 
Saliés  (2011) consideram não ser este 
o escopo de atuação deste profissional e 
contrastam à restrita definição de atuação 
do Administrador, dada pela legislação. 
Segundo as autoras a formação do 
Administrador deve ser conduzida de 
forma que lhe seja permitido atuar em 
campos diversos que não somente o 
das organizações, no termo em que são 
concebidas como tal, mas que possam 
contribuir em espaços que vão além 
daqueles destinados ao atendimento do 
mercado de produção e acumulação. 
Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009), 
neste mesmo fio condutor, conceituam 
a Administração como o ato de 
conduzir e direcionar, para transformar 
e consideram não ser a organização o 
objeto da ciência administrativa. 

Prieb (2007), ao apresentar 
análise sobre o fim da centralidade do 
trabalho, considera o deslocamento dos 
meios de produção capitalista para sua 
apropriação por um viés social. Este 
raciocínio é compartilhado por Moura 
(1998) ao ampliar a perspectiva para o 
desenvolvimento, abarcando também as 
dimensões política, cultural e social.

Paula (2016) contrasta o ideário 
da Administração voltado à análise 
e controle sistemáticos, com o que 
de fato se pratica no exercício desta 
disciplina, em que prevalece a interação 
e comunicação com essência social e 
política. 

Gonçalves et.al. (2013) 
consideram que se fazem necessárias 

formas alternativas de Administração, 
que conceba não somente a acumulação 
de riqueza individual, mas também a 
materialidade social.

Santos, Ribeiro e Silva Santos 
(2009) apontam a carência da perspectiva 
política nos estudos administrativos, 
em que a atenção é voltada para 
a organização, a racionalidade e a 
produtividade do trabalho.

Paula (2016) considera que 
comercializar e competir representa 
somente algumas das atividades que 
envolvem uma organização e ainda 
que, simplificá-la, desta forma, significa 
abrir mão de entender toda a sua 
complexidade.   

2.3 A formação do Administrador

As primeiras escolas de ensino 
superior brasileiras desembarcaram no 
país em 1808, juntamente com a família 
real portuguesa, que decidira,  sob a 
ameaça de invasão napoleônica, fazer 
da colônia brasileira a sede do governo 
português. 

Fávero  (2006) aponta esta 
como uma das diversas tentativas sem 
sucesso de se fundar, neste país, uma 
instituição de ensino superior. Estas 
escolas, poucas, públicas e constituídas 
de maneira isolada, pretendiam, 
segundo Martins (2002), a concessão 
de um diploma para ocupação de cargos 
singulares e garantir prestígio social.

O nascimento da ciência 
administrativa não se deu como o tal, 
mas como atividades relacionadas ao 
comércio. Barros et.al. (2011) apresentam 
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o pouco interesse contemporâneo em 
relacionar a origem da Administração 
aos saberes empíricos das atividades 
comerciais e consideram que, desestimar 
a importância da origem, é assumir uma 
perspectiva hegemônica desta ciência. 
Os autores trazem também que a 
transmissão dos saberes das atividades 
comerciais não tiveram sua estreia nos 
bancos escolares, mas por meio da 
vivência diária.

A Constituição Federal de 1891 
(BRASIL, 1891) autoriza, por meio 
do artigo 35, a criação de Instituições 
de Ensino Superior para além do 
âmbito público, permitindo assim o 
acesso privado na organização destes 
estabelecimentos. 

O acesso das Instituições 
privadas ao ensino superior deu 
início a um processo que diversos 
autores chamam de mercantilização 
da educação, ou seja, a educação 
considerada como mercadoria e como 
o tal, pode ser precificada e vendida 
no mercado. O ensino superior em 
Administração é particularmente 
uma mercadoria com forte apelo 
mercadológico, fazendo com que seja 
cobiçado entre as Instituições de ensino 
privadas. Paula e Rodrigues (2006) 
apontam o custo baixo, para implantação 
deste ensino, como sendo um fator que 
desperta interesse destas instituições e 
em alusão ao termo macdonaldização 
utilizado por alguns autores, referem-se 
a elas como universidades-lanchonete, 
onde conteúdos fast-food são servidos.

Fischer (1993) considera o 
processo de desenvolvimento brasileiro 

como escopo para o ensino de 
Administração no país e o ensino em 
Administração como fruto do contexto. 
Torna-se claro, portanto, que ensinar 
a administrar faz-se necessário para 
atendimento ao progresso experienciado 
e que este ensino é construído com base 
no cenário que se apresenta.

A formação do Administrador 
torna-se, portanto, primordial para 
atendimento ao intenso momento 
de industrialização pelo qual o país 
transitava. Esta necessidade não é de 
exclusividade desta época ou desta 
profissão. Fávero (2006) apresenta a 
relação estreita (ao menos deveria ser) 
entre ao sociedade e a universidade, 
onde esta se constitui como espaço de 
discussão das necessidades daquela, 
assim como instrumento na busca por 
soluções aos problemas vivenciados. 
O autor relata ainda o distanciamento 
sociedade/universidade, onde a última 
perde o seu sentido de existência ao 
ser concebida como um bem cultural a 
serviço de uma minoria.

O nacionalismo 
desenvolvimentista dos anos 1950 e 
1960 é apontado por Fischer (2001), 
como a mola propulsora dos esforços 
daquela época, para o ensino em 
Administração.

A regulamentação da profissão 
em Administração, no ano de 1965 
(BRASIL, 1965), apresenta ao mundo 
do trabalho o profissional para lidar 
com a burocracia, sob o codinome 
Técnico em Administração. Lopes (2002) 
considera que o processo para formação 
do Administrador dos nossos tempos 
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carrega em sua bagagem significativas 
características originárias da época da 
regulamentação, sendo traduzidas nas 
estruturas curriculares desta construção.

Ainda em relação à 
Administração, quando da sua 
regulamentação, Morandini (2006) a 
apresenta como fonte de propagação da 
filosofia do desenvolvimento capitalista, 
sendo o conhecimento para aplicação 
desta disciplina, importado de outros 
países, trazendo assim prejuízos à 
construção de uma ciência que atendesse 
à realidade nacional brasileira. Este 
conhecimento importado em caráter 
nacional é novamente transportado 
para o contexto regional/local, de onde 
novamente é possível observar pequenas 
empresas em combate para implantação 
de técnicas que pouco representam as 
suas necessidades.

A migração da estrutura de 
formação superior do formato de Currículo 
Mínimo para Diretrizes Currículares 
(BRASIL, 2005) trouxe impactos 
positivos para o processo de construção 
profissional do Administrador. Nicolini  
(2002) ressalta a significativa mudança 
de comportamento que deverá acometer 
as Escolas de Administração, diante do 
novo cenário, onde deverá ser estendida 
a simples função de transmissoras do 
conhecimento para desenvolvedoras de 
competências.

Morandini (2006) chama 
atenção para o formato desconexo nas 
disciplinas teóricas, que empiricamente 
carecem de conexão, em prol da 
formação de um profissional provido 
de competências para diagnóstico e 

intervenção na realidade sistêmica e 
complexa das organizações.       

     
3. Procedimentos Metodológicos

Os objetivos do trabalho 
permitem o delineamento, considerando 
uma adoção não definitiva, de pesquisa 
com finalidade descritiva e natureza 
qualitativa. A pesquisa documental 
percorrerá a legislação da profissão, do 
profissional e da formação deste, sendo 
possível destacar neste momento, a 
relevância das Diretrizes Curriculares 
Nacional  (BRASIL, 2005), como espinha 
dorsal da pesquisa. O referencial teórico 
já em curso, será complementado 
por pesquisa de campo, mediante 
realização de entrevista com roteiro 
semiestruturado, junto a coordenadores 
pedagógicos de IES que ofertam a 
formação em Administração na região 
de Franca/SP. Os dados coletados serão 
examinados, utilizando a técnica de 
análise de conteúdo.

 
4. Resultados Parciais

O trabalho está em fase 
de construção da sua base teórica. 
Considerando os autores acessados até 
o momento, é possível aferir, de forma 
parcial, que o Administrador, profissional 
oriundo da necessidade de gestão do 
capital, não pode ser encerrado com base 
neste viés. Autores diversos apresentam 
e defendem a concepção social, 
política e cultural que moldam o perfil 
do profissional Administrador. Está em 
processo de definição, as IES que serão 
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consideradas para análise dos projetos 
pedagógicos, bem como para realização 
das entrevistas que concederão dados 
para corroborar  (ou não) o resultado 
obtido com base no referencial teórico.

5. Considerações Parciais

A Administração, enquanto 
ciência, está em processo de evolução, o 
que reflete de forma direta no profissional 
preparado para atuação neste campo de 
conhecimento. Torna-se fundamental 
que o processo de formação do 
Administrador esteja ajustado à realidade 
do que seja administrar, expandindo sua 
atuação para além das organizações e 
ainda mais para além do capital.

Diante a um momento em que 
sustentabilidade, cooperativismo, social 
e desenvolvimento (e não crescimento) 
são palavras de ordem, faz-se necessário 
o alinhamento do Administrador ao 
ambiente onde reside a necessidade e 
realidade da sua atuação.
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Resumo
Trata-se de uma pesquisa-intervenção que 
visa mapear as violências vivenciadas por 
adolescentes do Ensino Fundamental II, ao 
mesmo tempo em que promove a condição de 
agente proposta pelo Desenvolvimento como 
Liberdade de Amartya Sen.
Palavras-Chave: Ensino Fundamental II, 
Psicologia Escolar, Psicodrama, Pesquisa-
intervenção, Desenvolvimento como Liberdade

Fundamental e Ensino Médio) e o Ensino 
Superior. 

O Ensino Fundamental, 
obrigatório e gratuito, passou a ter 
duração de 9 (nove) anos a partir da Lei 
11.274 de 2006 e é dividido pelos Anos 
Iniciais, que compreendem do 1º ao 5º 
ano, e Anos Finais, compreendendo do 
6º ao 9º ano.

A Educação no Brasil, conforme 
descrita nos documentos e leis, 
objetiva o desenvolvimento pleno do 
estudante, levando em conta o processo 
de socialização e aprendizagem 
encaminhadas ao desenvolvimento 
intelectual e ético, que promovam 
o preparo para viver e participar da 
sociedade, exercendo a sua cidadania, 

Abstract
It is an intervention research that aims to map 
the violence experienced by adolescents of 
Elementary School II, at the same time as it 
promotes the agent condition proposed by the 
Development as Freedom of Amartya Sen.
Keywords: Elementary Education II, School 
Psychology, Psychodrama, Intervention 
Research, Development as Freedom

1. Introdução

A Educação, conforme versa 
a Constituição Federal de 1988 em 
seu 205º artigo, “é um direito social 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” (art. 
205).

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB 9394/96), 
legislação que regulamenta o sistema 
educacional do Brasil, divide a educação 
brasileira em dois níveis: a Educação 
Básica (Educação Infantil, Ensino 
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além do preparo para o trabalho.
No âmbito da educação 

brasileira, segundo Davis (2012), o 
ensino fundamental II merece atenção 
dos pesquisadores e administradores 
públicos pois não têm recebido a mesma 
atenção que os primeiros anos deste 
nível de ensino, e poucos estudos têm 
trazido luz sobre a configuração atual 
desse momento na dinâmica escolar e, 
assim, poucas ações políticas voltam-
se, especificamente, a esse período de 
ensino.

Além das intensas mudanças 
inerentes à faixa etária relacionadas ao 
período de transição para a adolescência 
vivenciados por esses estudantes, outros 
aspectos apontados pela pesquisa 
discorre sobre o distanciamento da 
relação família e escola, fazendo-
se necessário o desenvolvimento de 
estratégias para resgatar e fortalecer 
essa relação, a multiplicação do número 
de professores e disciplinas, e a 
fragmentação do tempo. O foco, nesse 
período, sai do aluno e passa para os 
conteúdos, enquanto os professores se 
engajam menos no acompanhamento 
dos estudantes fora do contexto escolar.

A escola é um ambiente 
de fundamental importância para o 
desenvolvimento cognitivo, social 
e emocional e para a formação do 
indivíduo, constituindo, portanto, um 
locus privilegiado para o monitoramento 
de fatores de risco e proteção dos 
escolares.

Entendida como fenômeno 
multicausal com forte correlação com 
desigualdades econômicas e sociais, 

além de relação com aspectos subjetivos 
e comportamentais vigentes em cada 
sociedade, a violência, no Brasil, é a 
maior causa de morbimortalidade de 
crianças, adolescentes e jovens, sendo 
sua ocorrência mais frequente na rua, 
domicílio e na escola, que ocupa o 
terceiro lugar.

A análise da vivência de 
violência entre escolares brasileiros, 
com base nos dados resultantes da 
PeNSE, aponta como os adolescentes 
estão expostos e vivenciam diferentes 
manifestações de violência, que ocorrem 
prioritariamente nas duas instituições 
que supostamente deveriam garantir a 
proteção e o desenvolvimento saudável 
e seguro dos adolescentes: a casa e a 
escola.

Caracterizada como 
manifestação da violência urbana, 
a violência no contexto escolar tem 
suscitado investigações tanto em razão 
da contradição que ela representa em 
relação à missão educativa da escola, 
quanto pelas consequências a longo 
prazo que dela decorrem (MALTA, 
2010a).

Considera-se, no contexto 
escolar, tanto a violência na escola, 
referente às práticas violentas fora da 
escola que atravessam seus muros, 
quanto a violência da escola, efetivada 
pelos atores escolares e engendradas 
nas especificidades das relações 
escolares. Compreender as formas 
como a violência se apresenta no âmbito 
escolar, definindo sua incidência, suas 
manifestações, as prováveis causas e 
possíveis intervenções pode contribuir 
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no enfrentamento do problema e na 
busca de um agir educativo (MALTA, 
2010b).

O bullying, entendido como uma 
forma especifica de comportamento 
agressivo e violento no contexto escolar, 
além de comprometer o processo ensino-
aprendizagem, influencia a maneira de 
resposta às demandas sociais ao longo 
da vida (OLIVEIRA, 2015).

Uma série de estudos, tanto na 
literatura nacional quanto internacional, 
relatam uma alta prevalência de bullying, 
além da passividade da maioria dos 
observadores frente a episódios de 
violência, o que tem gerado preocupações 
significativas por ser bastante freqüente, 
complexo e ainda pouco abordado 
nas escolas (AGUIAR, 2017; FORLIM, 
2014; MARCOLINO, 2018; SALGADO; 
SENRA; LOURENÇO, 2014).

Nesse sentido, se faz necessário 
o desenvolvimento e implementação 
de programas para prevenir violência, 
desenvolver habilidades sociais e 
promover um ambiente escolar mais 
positivo, assim como envolver a 
participação de todos os membros da 
comunidade escolar na construção 
de uma cultura mais colaborativa e 
acolhedora para a faixa etária atendida 
(SALGADO; SENRA; LOURENÇO, 
2014). 

Reflexões acerca das 
tendências teóricas que permeiam 
a discussão sobre violência escolar 
apontam que seus determinantes 
extrapolam características individuais 
e grupais dos indivíduos envolvidos 
e não se restringem às violências do 

contexto escolar. O clima escolar, o 
contexto familiar, a violência institucional 
da própria escola, além de outros 
tipos de violência determinadas pelas 
condições estruturais da sociedade são 
fatores relevantes para se compreender 
plenamente a questão da violência 
escolar.

A amplitude dessa análise 
permite compreender como os conflitos 
relacionados às práticas violentas 
expressam forças em jogo no espaço 
institucional e questionam o modelo 
hegemônico da organização escolar 
- esvaziado, ritualizado e enrijecido, 
assim como o funcionamento social 
individualista e competitivo, evidenciando 
a necessidade de se pensar a educação 
como um processo em rede que interliga 
o mundo escolar ao contexto social e 
vice-versa (BONAMIGO, 2014).  

Nesse sentido, ainda que 
propostas de intervenção voltadas ao 
incentivo de relações democráticas 
no âmbito escolar atinjam resultados 
positivos, o caráter multideterminado 
dessa problemática indica a necessidade 
de se ampliar as reflexões acerca 
dos diferentes aspectos presentes na 
violência escolar, situando as propostas 
num contexto social e cultural, que 
compreende o indivíduo em sua relação 
com as condições estruturais da 
sociedade e que atinja todo o contexto 
escolar (SILVA, 2010).

Intervenções com durações mais 
extensas, desenvolvidas por equipes 
intersetoriais ou multiprofissionais, 
pautadas em dimensões sociais, 
educacionais, familiares e individuais 
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dos estudantes e que incluem a família 
dos mesmos se mostram mais efetivas 
na redução do bullying escolar (SILVA, 
2017). 

Experiências de pesquisa-
intervenção grupal desenvolvidas 
com alunos, professores e familiares 
em contextos escolares indicam 
a possibilidade de modificações 
relacionais nos participantes, assim 
como aumento de expressões verbais, 
da espontaneidade e criatividade, 
favorecendo a superação de desafios, 
a reflexão de experiências cotidianas e 
mudanças nas formas de comunicação. 
As pesquisas-intervenção mostraram-se 
eficientes na construção de um modo de 
convivência pautado no respeito e na 
cooperação (SILVA, 2005; FERREIRA et 
al, 2017).

Assim, diante da necessidade 
de uma maior compreensão do que 
se passa no ensino fundamental II, é 
importante mapear a violência escolar, 
em um período em que o estudante 
entra na adolescência, já não conta mais 
com tanta proximidade dos professores 
e que a família se distancia da escola. 
Além disso, faz-se necessário promover 
novos modos de convivência e resolução 
coletiva de problemas, o que amplia o 
exercício de cidadania e desenvolvimento 
como liberdade, tal como define Amartya 
Sen (2010). 

Frente a esse contexto, a 
pesquisa tem como objetivo geral 
mapear e compreender as diversas 
formas de violência vivenciadas pelos 
atores escolares e facilitar novos modos 
de convivência nas relações aluno-

aluno, favorecendo e promovendo o 
desenvolvimento na perspectiva da 
liberdade, tal como propõe Amartya Sen. 

São objetivos específicos da 
pesquisa: educar através da arte e do 
sociodrama educacional, facilitando 
o autoconhecimento, o conhecimento 
do outro e do mundo, ampliando a 
capacidade de criação e autoria, o que 
gera autoestima e empoderamento dos 
diversos atores escolares; promover a 
integração grupal e a convivência com 
a diversidade na escola, buscando 
padrões saudáveis de relacionamento e 
resolução pacífica de conflitos; fomentar 
práticas participativas que visem a 
superação dos processos de exclusão e 
estigmatização; e promover o exercício 
de cidadania e condição de agente na 
escola.

2. Referencial Teórico

Para além da perspectiva 
do crescimento do produto nacional, 
aumento da renda, da industrialização, 
avanço tecnológico ou da modernização, 
o conceito de desenvolvimento proposto 
por Amartya Sen é entendido como 
um processo de afirmação e expansão 
das liberdades humanas, relacionado 
sobretudo com a "melhoria da vida 
que levamos e das liberdades que 
desfrutamos” (Sen, 2000, p. 29).

O autor considera o exercício 
de cidadania e a democracia como 
princípios básicos do desenvolvimento, 
que se efetivam por meio do exercício da 
razão pública e da solução coletiva dos 
problemas enfrentados no cotidiano. 
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Nesse sentido, o 
desenvolvimento implica 
fundamentalmente na condição de agente 
das pessoas, ou seja, a capacidade 
livre e racional de agir das pessoas 
segundo seus próprios fins e normas 
através da ampliação das liberdades dos 
indivíduos. A liberdade, nesse sentido, é 
pensada como poder, autonomia e auto 
determinação do agente. 

Segundo Martha Nussbaum 
(2009), se tornar agente implica, além 
de condições materiais concretas que o 
viabilizem, em exercícios de autonomia 
de pensamento e construção de novos 
valores sociais e de desenvolvimento 
produzidos por meio da Educação. 

A autora aponta a dicotomia 
entre a tradicional lógica da educação, 
voltada para a concorrência e o lucro, 
e uma outra educação que busque 
uma nova construção social a partir 
do desenvolvimento de habilidades 
cruciais para a manutenção do modelo 
democrático.

A perspectiva da educação 
alinhada ao critério econômico/
globalização e determinada pelo 
individualismo, competição e pela 
racionalidade é apontada por outros 
autores, que ressaltam que no mundo 
contemporâneo, a educação tende a 
reproduzir a lógica tradicional, principal 
responsável pelo agenciamento da 
subjetividade moderna (COUTINHO, 
2011; GALLO, 1999; LEPSCH, 2014; 
RAMOS, 2011; ROCHA, 2000; 2008). 

Lepsch (2014) afirma que não 
tem sido potencializada as vozes ou 
manifestações singulares dos sujeitos, 

mas favorecida a lógica da redução de 
identidades fixas, por meio da produção 
de modos de subjetivação massificantes 
e disciplinadores, o que retroalimenta os 
ciclos de violência.

Esse paradigma promove um 
clima de mal estar e tensão que aponta 
para a busca de saídas e intervenções 
urgentes (Ramos, 2011) de forma a 
incorporar na educação práticas de 
cidadania com foco nos laços sociais 
(Coutinho, 2011). 

Rocha (2000) propõe uma 
via micropolítica de intervenção na 
educação: por meio da análise de 
um cotidiano produzido nas práticas 
coletivas, os quais promovem, por meio 
da construção coletiva e da liberdade e 
diversidade de critérios de escolha, locus 
privilegiado de transformação (campos 
de potências e de criação de devires), 
favorecendo a processualidade da vida 
e modos de existência diversos. 

No momento em que os grupos 
adquirem a liberdade de viver 
seus processos, eles passam 
a ter uma capacidade de ler 
sua própria situação e o que se 
passa em torno deles. A partir 
daí, o desafio é a fabricação 
permanente de dispositivos que 
viabilizem a circulação de novas 
ligações, ideias, sentimentos e 
ações, possibilitando a criação, 
a manutenção de espaços de 
autonomia que ativem outros 
processos de subjetivação 
(ROCHA, 2000, p.199).

Nussbaum (2009) afirma que 
a capacidade de dialogar e deliberar, 
intrínsecas ao papel de agente, implica 
na aprendizagem analítica sobre si 
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mesmo e na capacidade de refletir sobre 
as razões pelas quais são inclinados a 
apoiar uma coisa em detrimento de outra, 
testando a lógica do que é dito, dos seus 
próprios preconceitos e imaginando 
alternativas. 

A autora destaca o papel das 
artes e humanidades em relação à 

capacidade de pensar 
criticamente, a capacidade de 
transcender lealdades locais 
para a abordagem dos problemas 
mundiais, assumindo a posição 
de um cidadão do mundo 
e, finalmente, a capacidade 
de imaginar simpaticamente 
a situação de outra pessoa 
(NUSSBAUM, 2009, p.4),

promovendo uma compreensão 
empática da perspectiva do outro. “Ver 
que outros grupos de seres humanos 
inteligentes compreenderam o mundo 
de forma diferente e que toda tradução 
e interpretação fornece ao jovem uma 
lição essencial de humildade cultural (p. 
20, 21)”.

Outra habilidade sugerida como 
essencial para uma educação para a 
liberdade seria a imaginação, ou seja, 
a capacidade de pensar o que seria se 
estivesse na posição de outra pessoa, 
compreendendo seus desejos, emoções 
e vontades. 

Através da imaginação somos 
capazes de ter uma espécie de 
insight sobre a experiência dos 
outros grupos ou pessoas, o que 
é muito difícil atingir na vida diária 
(NUSSBAUM, 2009, p.22).

A meta seria 

produzir cidadãos do mundo 
dignos, que possam compreender 
os problemas globais (...) e que 
têm competência prática e os 
incentivos motivacionais para 
fazer alguma coisa quanto a 
esses problemas (NUSSBAUM, 
2009, p.11).

Observa-se, a partir dos 
estudos apresentados, que apesar 
da unanimidade em se considerar 
a importância da educação para o 
desenvolvimento como liberdade, faz-
se necessário refletir sobre a educação 
que tem sido priorizada pelas nações, 
mapeando as práticas que visam a 
reprodução do modelo social vigente, 
mas buscando identificar práticas que 
geram autonomia e produção do novo.

Diante destes questionamentos, 
a Psicologia Escolar tem se constituído 
como um campo de pesquisa e 
intervenção na Educação, realizando 
deslocamentos quanto à função do 
psicólogo na escola e seus modos de 
atuação. Despontaram práticas relativas 
à compreensão do cotidiano escolar, 
sendo utilizados novos métodos de 
pesquisa como a etnografia e a pesquisa-
intervenção (ANDRÉ, 2007). Souza 
(2010) e Machado (2003) propõem 
como prática a análise da instituição 
educacional, ou seja, os processos que 
constituem a vida diária escolar e suas 
relações. 

Com base nestas e outras 
pesquisas, em 2013 foi lançado pelo 
Conselho Federal de Psicologia, um 
material norteador da função do psicólogo 
na educação, chamado Referências 
Técnicas para a Atuação do Psicólogo 
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na Educação Básica. O material aponta 
os aspectos citados acima como novos 
norteadores para essa atuação:

O profissional deve estar atento 
a criação de estratégias que 
favoreçam a coletivização das 
práticas cotidianas que se 
configurarão de acordo com a 
realidade institucional dentre 
elas: realização de grupos com 
professores, pais e estudantes; 
análise dos documentos e dos 
registros escolares; articulação 
com outras instituições que 
constituem a rede de cuidados 
da comunidade” (CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 
2013, p.69).

Segundo o documento, as 
práticas do psicólogo escolar não 
devem estar baseadas na quantidade 
de respostas bem-sucedidas que ele 
tem para resolver problemas, mas sim 
no que ele pode contribuir para manter 
em exercício redes de atenção à vida 
que salientem as potencialidades dos 
indivíduos. O psicólogo escolar não 
deve aceitar o papel de “dar soluções 
para os problemas da escola”, assim 
deve desocupar o lugar da eficiência das 
soluções para o lugar de problematizar, 
envolvendo toda a escola em um trabalho 
coletivo na busca de alternativas e 
soluções para os problemas. 

3. Procedimentos Metodológicos

Diante da problemática 
exposta, faz-se necessário pensar em 
estratégias de pesquisa que possam 
apreender o nível da realidade discutido, 
comprometidas com a abordagem 

libertadora proposta no referencial 
teórico tanto para a educação quanto 
para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, Rocha (2006) 
defende a utilização das pesquisas 
participativas, em que o conhecimento 
e a ação sobre a realidade são 
construídos no curso da pesquisa, 
dando à comunidade participante uma 
presença ativa no processo. No rol 
das pesquisas participativas, optou-
se pela pesquisa-intervenção, que traz 
como referencial teórico-metodológico 
a análise institucional e a proposta de 
“criar dispositivos de análise da vida dos 
grupos na sua diversidade qualitativa” 
(p. 171).

A pesquisa-intervenção 
enquanto investigação qualitativa se 
baseia no paradigma ético-estético-
politico proposto por Guattari (1992), 
em que ética é o reconhecimento 
da alteridade, a possibilidade de 
avaliação de situações de forma que 
as escolhas sejam afirmações da vida, 
sendo o desafio da convivência chegar 
em acordos temporários e não em 
consensos redutores. A estética traz 
a possibilidade de criação de novos 
modos de existência. A política implica 
na responsabilidade frente aos efeitos 
produzidos pelas práticas, no caso 
pela prática da pesquisa, que também 
pode estar atrelada aos paradigmas 
reprodutores da lógica tradicional, 
como estar alinhada aos processos de 
transformação (PASSOS; KASTRUP; 
ESCÓSSIA, 2009).

Fundamentada no tripé acima 
apresentado, a pesquisa-intervenção, 
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na qual articulam-se simultaneamente, 
a partir da produção coletiva, pesquisa, 
intervenção e produção teórica, leva à 
experimentação de outros modos de 
existir, à criação de possibilidades e, 
ainda, “transformar para conhecer, pois 
o significado emerge das práticas e é 
inquieto e perspectivo” (CONTRO, 2009, 
p. 19).  

Como método de condução 
da pesquisa-intervenção optou-se pela 
Socionomia, teoria criada pelo psiquiatra 
romeno Jacob Levy Moreno, mais 
conhecida como Psicodrama (MORENO, 
2006). De acordo com Contro (2009), 
o Psicodrama se encaixa no rol das 
pesquisas participativas, que buscam 
transformação social, e se aproxima 
da pesquisa-intervenção quando suas 
atenções são voltadas para a construção 
de alternativas inusitadas ao vir-a-ser 
(COLARES, 2009; NERY; COSTA; 
CONCEIÇÃO, 2006; RIBEIRO, 2004). 

O Psicodrama traz, ainda, 
em seu arcabouço teórico, aspectos 
apontados por Nussbaum (2009) como 
promotores de uma educação para o 
desenvolvimento como liberdade, como 
a promoção de um contexto grupal onde 
se busca o Encontro, em que a alteridade 
é mantida e respeitada. Utiliza-se os 
métodos de role-playing, inversão de 
papéis, entre outros instrumentos para 
experimentação do lugar do outro. 

O foco é a liberação da 
espontaneidade e criatividade de 
indivíduos e grupos, para que possam 
analisar sua situação não a partir das 
noções prévias, mas se colocando em 
situação, por meio de métodos da ação 

e da imaginação, podendo encontrar 
soluções com liberdade. 

Tal como Nussbaum afirma, as 
pessoas são estimuladas a pensarem 
por si mesmas e compreenderem a 
perspectiva do outro. O Psicodrama 
parece integrar a utilização das artes e 
humanidades que a autora propõe como 
fundamentais em uma educação para a 
liberdade, tendo sido, portanto, escolhido 
como metodologia de intervenção.

A pesquisa-intervenção ocorre 
em uma escola estadual, no município 
de Franca-SP, com 141 estudantes dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental 
que aceitaram participar da pesquisa 
por meio da assinatura dos termos de 
Assentimento e Consentimento. 

A equipe de trabalho conta com 
a docente-pesquisadora responsável, 
também no papel de supervisora, 18 
estagiários de Psicologia Escolar do 
4º e 5º ano de Psicologia do Centro 
Universitário Municipal de Franca 
- Uni-FACEF, por uma pedagoga 
psicodramatista do Instituto CREIA, 
além das pesquisadoras que compõem 
o projeto (mestranda responsável por 
essa pesquisa e 5 pesquisas de Iniciação 
Científica e Trabalhos de Conclusão de 
Curso).

Inicialmente foi previsto e 
aplicado um questionário em todos os 
participantes com o objetivo de mapear 
as práticas de violência entre pares. Os 
122 questionários respondidos serão 
analisados estatisticamente com o 
auxilio do programa SPSS.

Numa próxima etapa, serão 
realizados grupos semanais de trabalho 
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com os participantes, conduzidos por 5 
equipes de estagiárias, que se utilizarão 
do Jogo Dramático como proposta 
metodológica na condução dos grupos. 

O jogo dramático pode ser 
definido como atividade que propicia ao 
indivíduo expressar livremente as criações 
de seu mundo interno, realizando-as na 
forma de representação de um papel, 
pela produção mental de uma fantasia, 
ou por determinadas atividades corporais 
ou artísticas. Ele permite, assim, uma 
aproximação terapêutica dos conflitos 
vividos, gerando insights e possibilitando 
mudança e crescimento aos membros 
do grupo (MOTTA, 1995).

Os encontros serão registrados 
em diários de campo, elaborados no 
formato de uma Folha de Registro 
padrão, e analisados por meio de análise 
de conteúdo, segundo Minayo (2007) e 
do processo grupal.

Espera-se que os atores 
escolares possam se ver com seus 
próprios olhos e também ver o outro 
com os olhos do outro, promovendo a 
revelação das singularidades e busca 
de novos modos de convivência com a 
diversidade.

4. Resultados Parciais

Visando o mapeamento das 
formas de violência vivenciadas pelos 
adolescentes na escola, especificamente 
no Ensino Fundamental II, e a facilitação 
de novos modos de convivência, espera-
se que essa pesquisa-intervenção 
fomente a produção de autonomia e 
possibilite a composição da condição 

de agente, necessária ao exercício de 
cidadania e desenvolvimento como 
liberdade, tal como é proposto por 
Amartya Sen.

Busca-se, ainda, promover 
cuidado à saúde mental dos 
adolescentes, promovendo um ambiente 
grupal saudável, exercitando a resolução 
pacífica de conflitos, e onde possam ser 
tratados temas polêmicos e difíceis, mas 
importantes para essa faixa etária, como 
preconceito, estigmatização, imagem 
corporal, bullying. Além disso, o trabalho 
com arte deve ampliar a capacidade de 
criação e autoria, o que gera autoestima 
e empoderamento.

Ainda, os dados obtidos 
podem ser pensados como subsídios 
na implementacão de políticas públicas 
relativas ao Ensino Fundamental II, 
principalmente quanto às dimensões 
relacionadas aos aspectos humanos 
e socias, o autoconhecimento 
e relacionamento interpessoal, 
configurando reflexões e propostas 
de ações necessárias a um clima 
escolar favorável ao desenvolvimento 
e aprendizagem dos adolescentes, 
e enfrentamento da violência sob as 
diversas formas como se apresenta no 
cotidiano escolar.

5. Considerações Parciais

A visão de desenvolvimento 
proposta por Amartya Sen aponta a 
condição de agente como fundamental 
para que as sociedades possam 
determinar os rumos do desenvolvimento, 
cujo fim não é somente o crescimento 
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econômico, mas a expansão das 
liberdades para se escolher o modo 
de vida que se deseja ter. Para tanto, 
é importante a implementação das 
liberdades instrumentais, ligadas às 
políticas públicas, que são meios 
para que as pessoas possam viver a 
liberdade como fim, que seria a meta do 
desenvolvimento dos países. 

A educação é tida como um 
meio importante para que se obtenha 
o desenvolvimento como liberdade. 
No entanto, não se trata de qualquer 
educação, mas aquela que promova 
a condição de agente nas pessoas, 
para que sejam capazes de determinar, 
escolher e implementar o modo de vida 
que desejam ter. 

No cenário público da educação 
brasileira dos anos finais do ensino 
fundamental, observa-se uma situação 
crítica de violência que impossibilita a 
promoção da condição de agente. A 
presente pesquisa busca, então, mapear 
essas violências e empoderar os alunos 
para que possam se tornar agentes, 
vivenciar o exercício da razão pública 
e dessa forma, se tornarem agentes de 
desenvolvimento. 

A pesquisa está em andamento, 
mas até o atual momento pode-se 
verificar que as violências escolares 
limitam o papel de agente dos estudantes, 
tanto quando ocupam o papel de vítimas 
quanto de agressores, sendo um aspecto 
fundamental a ser estudado para que a 
educação brasileira possa ocupar seu 
lugar de destaque na promoção do 
desenvolvimento. 
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Resumo
O objetivo do trabalho é identificar e avaliar os 
programas existentes de atendimento à mulher 
vítima de violência, de modo a verificar se 
estas ações promovem o desenvolvimento do 
exercício pleno da cidadania.
Palavras-Chave: Violência Contra a Mulher, 
Atendimento à Mulher, Desenvolvimento 
Regional, Cidadania.

Aprovou também a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher, em 
1994, entrando em vigência apenas em 
dezembro de 1995, e abarca a violência 
contra a mulher sem distinção de raça, 
classe social, religião.  

São inúmeras as tentativas de 
prevenção à violência contra a mulher, 
entretanto, torna-se necessário fazer 
um panorama histórico de maneira a 
delinear como a mulher foi concebida 
no decorrer dos tempos, passando por 
uma cultura patriarcal hegemônica, onde 
a supremacia é masculina, e a mulher 
ocupou – e por vezes ainda ocupa um 
espaço de submissão e aniquilamento 
de seus desejos. Para tanto, em um 

Abstract
The aim of this study is to identify and evaluate 
the existing programs of care for women suffer-
ing violence to verify if these actions foster the 
development of the full exercise of citizenship.
Keywords: Women Suffering Violence, 
Care for Women, Regional Development, 
Citizenship.

1. Introdução

A violência contra a mulher está 
presente nas relações humanas desde 
os primórdios até o presente momento, 
perpassando por um processo histórico 
e social. Assim sendo, é nítido o árduo 
e extenso caminho a ser percorrido para 
tentar minimizar sua incidência e efeitos, 
tão avassaladores quanto danosos.

De forma a suprimir esta 
violência, o Brasil assinou a Convenção 
sobre a Eliminação de todas as formas 
de Discriminação contra a Mulher, que 
entrou em vigor em 1984, e buscou 
coibir a discriminação direta ou indireta 
da mulher, pautando-se em preservar 
sua igualdade. 
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contexto mais amplo, a mulher, aos 
poucos, e suportando muita privação, 
foi conquistando um lugar mais digno de 
se viver, em meio a muitas renúncias e 
sofrimento. 

Mesmo com o avanço da 
liberdade da mulher, ela ainda se depara 
com as entraves de uma sociedade 
machista, desigual e discriminatória. 
Onde a mulher ainda tem salário inferior 
ao homem, comparado à cargos de 
mesmo escalão. A quantidade de 
mulheres em posições de chefia em 
empresas é consideravelmente menor 
do que o mesmo com os homens. As 
mulheres na política tem ganhado mais 
espaço, graças às ações afirmativas – o 
que ainda é um número irrisório perante 
os cargos ocupados por homens.

Falamos de mulheres ganhando 
um espaço, mesmo que pequeno, 
em um universo predominantemente 
masculino. Mas ainda não falamos 
sobre a mulher julgada e muitas vezes 
violentada pelo fato de ser mulher. Aqui, 
falar-se-á da violência de gênero, onde 
mulheres morrem todos os dias pelo 
simples fato de serem mulheres. Para 
tanto, a necessidade da implantação da 
Lei Maria da Penha.  

A violência contra a mulher 
acontece desde todos esses aspectos 
discutidos até o presente momento, 
que são muitas vezes uma violência 
institucional e no trabalho, como também 
a violência doméstica e intrafamiliar, a 
violência obstétrica – que vem sendo 
muito discutida por autores referencia 
da área, violência psicológica e moral - 
presente em diversas relações, e sendo 

extremamente comum nos ambientes 
sociais, violência física – esta, por sua 
vez, a que na maioria das vezes é a única 
conhecida pela vítima, violência sexual 
– preponderante em uma sociedade 
culturalmente complacente ao estupro.

Existe ainda a necessidade de 
discutir a violência presente no momento 
que a mulher vai a delegacia realizar a 
denúncia. Recebida por profissionais 
que, por vezes, não foram devidamente 
treinados para recebê-la, e praticam 
mais uma violência com esta mulher. 
Discutiremos esta questão com mais 
profundidade no desenvolvimento do 
trabalho.

Há muito vem se discutindo nas 
mídias sociais os casos que estão cada 
vez mais aparentes de violência contra 
a mulher, e programas de prevenção e 
combate vem sendo implantados, de 
modo a erradicar, ou ao menos, reduzir 
os números tão alarmantes desta 
violência.

O fato é: quanto mais a mídia 
reverbera esta temática, mais os 
números de denuncias aumentam. Isto 
porque os casos aumentaram? Não 
necessariamente. Mas porque a mulher, 
muitas vezes, se encoraja e realiza a 
denúncia. Daí o crescente número de 
casos denunciados no rol da violência 
contra a mulher. 

Neste sentido, o interesse 
pelo desenvolvimento do tema se deu 
em razão da prática profissional da 
pesquisadora, que desde sua graduação 
volta seus estudos para questões de 
gênero, violência e família. Em sua 
atuação profissional, lida diariamente com 
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situações de vulnerabilidade da mulher 
vítima de violência e seus impactos na 
vida cotidiana, além das consequências 
psicológicas e emocionais ocasionadas 
por tal situação.

Parte ainda de uma motivação 
pessoal, no qual se engaja em projetos 
sociais e grupos focados em violência de 
gênero, discriminação e vitimização da 
mulher. 

Um tema relevante, que desperta 
desejo em aprofundar os estudos, além 
de ser extremamente atual e necessário 
de ser estudado e debatido. Daí o 
entusiasmo pelo assunto, possibilitando 
uma melhor compreensão empírica 
para ampliação do conhecimento dos 
programas existentes em atendimento, 
prevenção e combate à mulher que 
sofreu violência, bem como contribuir 
para o avanço dos estudos, buscando 
um olhar do desenvolvimento social e 
humano.

Neste panorama, é sabido que 
a violência causa diversos prejuízos em 
todos os ambientes em que está presente, 
e gera consequências avassaladoras. 
Existem inúmeras manifestações da 
violência que violam as fronteiras dos 
seres humanos. Além disso, acredita-se 
que grande parte das mulheres não sabe 
que xingamento, privação de liberdade, 
proibição de usar roupas e objetos 
pessoais, ofensas, etc, caracterizam 
também violências como: psicológica, 
patrimonial, moral dentre outras.  

A violência infringe todos os 
direitos fundamentais do ser humano, 
independente da forma como é 
concebida. Com isto, construiu-se o 

seguinte problema da pesquisa: quais 
as ações realizadas pelo Grupo Niara, 
bem como seu papel no combate á 
violência contra a mulher e seu impacto 
no desenvolvimento social? 

Para responder ao problema, 
estabeleceu-se o objetivo geral da 
investigação: identificar e avaliar os 
programas existentes de atendimento á 
mulher vítima de violência.

Diante da proposta estabelecida 
no objetivo geral, faz-se necessário 
indicar os objetivos específicos, que são 
ações que auxiliarão no cumprimento 
da proposta central e na resolução 
do problema: a) Descrever as ações 
desenvolvidas pelo Grupo Niara; b) 
Identificar o pensamento e a concepção 
que seus atores têm sobre sua atuação; 
c) Avaliar as ações do grupo no 
desenvolvimento de cidadania.

A presente investigação se torna 
relevante pelo fato de a violência contra 
a mulher ser palco para diversos estudos 
científicos e corriqueiramente abordados 
em nosso entorno. Entretanto, pouco 
se fala sobre os programas de atuação, 
prevenção e combate à violência contra a 
mulher, tornando possível uma avaliação 
de sua eficácia. Com isto, além de partir 
do princípio de uma motivação pessoal 
no que concerne este tipo de violência, 
visa se o rigor e proeminência científica 
e social do estudo, bem como aumentar 
e fomentar conhecimento na área, 
somando a possibilidades de intervenção 
e criação de políticas públicas para o 
exercício pleno da cidadania.
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2. Referencial Teórico

A fundamentação teórica 
e acadêmica trata de conceitos de 
violência, violência contra a mulher, 
discriminação, vitimização e programas 
e ações de prevenção e combate a 
violência contra a mulher. Além disso, foi 
feito um levantamento bibliográfico de 
obras e periódicos que serão discutidos 
a partir de agora para a complementação 
do referencial teórico e elucidação dos 
conceitos.

Para tal, os teóricos escolhidos 
até o presente momento, contam com 
Saffioti (1987), que entende que homens 
e mulheres ocupam posições distintas 
na sociedade brasileira, e este fenômeno 
não é difícil de ser observado, basta 
olhar ao redor. A identidade da mulher é 
estabelecida por meio da concessão dos 
diferentes papéis exercidos e delimitados 
pela sociedade. 

Para a autora, a desigualdade 
está presente na tradição cultural 
e perpassa pelas organizações de 
poder. Apesar de não ser natural, a 
desigualdade de gênero existente nas 
relações entre homens e mulheres é 
muitas vezes construída, e não inerente 
a estas relações (SAFFIOTI, 2000).

Roudinesco (2003), corrobora 
com esta visão, e destaca que o domínio 
do homem está diretamente vinculado 
ao desejo de poder, amor, sedução, 
sadismo, ao contrário da mulher que se 
diferencia pela passividade, pelo desejo 
de afeto,  e tende ser submissa. 

Giddens (1992), aprofundando 
sua análise sobre a mulher mantém com 

o parceiro uma relação de violencia é 
denominada de co-dependente. Para o 
autor, esta relação fornece segurança 
para a mulher, que necesita de outro 
indivíduo para sentir-se protegida e ter 
autoconfiança. Neste relacionamento 
de co-dependencia, a mulher se 
vincula psicologicamente ao parceiro, 
no qual Guiddens (1992) chama de 
“relacionamento fixado”.

Santos e Moré (2011) salientam 
que as mulheres que retornam um 
conviver com o agressor, dentre tantos 
motivos que a levam a isto, um dos 
mais prevalentes, é por crer que ele 
se lamenta do ocorrido e não voltará a 
praticar nenhuma violência contra ela.

A violência contra a mulher, 
neste aspecto, é entendida como um 
padrão de violência característico, que 
se refere ao gênero, e pode resultar em 
morte, dano físico, sexual ou psicológico 
à mulher, abarcando as ameaças desses 
atos, coerção ou privação da liberdade, 
sendo em esfera pública ou privada. 
(PIOVESAN, 2013). Vale lembrar que de 
acordo com a ONU, a violência doméstica 
é o principal motivo de detrimentos em 
mulheres entre 15 e 44 anos a nível 
mundial.  

Ademais, é preciso tratar a 
violência como um fenômeno multicausal, 
visto que cada tipo de violência tem 
uma característica específica e que 
aliada a certos fatores de risco podem 
potencializam o crime ou a violência 
ocorrer, sendo imprescindível dispor de 
ações tanto interdisciplinares quanto 
intersetoriais para confrontar este fato 
(RISO, 2016).
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Entretanto, sabe-se que a 
violência contra a mulher não é praticada 
somente por membros da família ou 
por conhecidos da vítima. Logo, a 
violência contra a mulher tem sentido 
mais abrangente que o da violência 
doméstica. Isso não significa que esta 
última esteja confinada ao domicílio ou à 
família (SAFFIOTI, 2002). 

Para entendermos melhor, 
Saffioti (2000), autora precursora nos 
estudos de Violência Contra a Mulher, 
reitera que o termo violência doméstica 
por vezes é utilizado como palavra de 
sentido semelhante à de violência familiar 
e violência de gênero. A autora salienta 
que, torna se necessário determinar um 
sentido geral para designação, tornando 
o diálogo viável. A violência de gênero, 
portanto, pode ser praticada por um 
homem contra outro homem ou por uma 
mulher contra outra mulher.

Já a Violência Familiar é 
perpetrada por membros de uma mesma 
família extensa ou nuclear, abarcando 
a consanguinidade e a afinidade. A 
Violência intrafamiliar ultrapassa as 
fronteiras domiciliares. Cometida por 
um membro da família, mesmo que 
este resida em outro local. A Violência 
doméstica pode envolver pessoas que, 
embora não pertençam à família, vivem, 
parcial ou integralmente, na residência 
do agressor. Isto acontece, por exemplos, 
com funcionária doméstica. Grande parte 
da violência de gênero está presente nas 
relações afetivas, acreditando assim, 
ser uma relação de co-dependência 
(SAFFIOTI, 2000).

Partindo para um olhar das 

ações de prevenção e combate à 
violencia contra a mulher, Sen (2010), 
traz a luz da discussão uma concepção 
da condição de agente da mulher. O autor 
enfatiza que elas ter acesso á educação 
e emprego exalta sua autonomia assim 
como amplia sua voz ativa dentro e fora 
do âmbito familiar, o que faz com que ela 
seja incluída em um debate que antes 
era renunciada. 

Segue dizendo que existem 
inúmeros benefícios ao que se refere à 
mulher como agente. Há proeminências 
na questão da educação das mulheres 
que pode diminuir as taxas de 
mortalidade infantil, assim como se 
houver a eqüidade entre homens e 
mulheres, a criminalidade também pode 
atenuar (SEN, 2010). É nesta linha que 
este estudo pretende seguir.

3. Procedimentos Metodológicos

Quanto aos procedimentos 
metodológicos, trata-se de pesquisa 
descritiva, com alguns aspectos 
exploratórios, e abordagem de natureza 
qualitativa.

Configura-se como um Estudo 
de Caso, prevendo-se utilizar de técnicas 
de pesquisa a saber: bibliográfica, 
documental e de campo, esta incluindo 
entrevistas, questionários e observação 
direta. 

Para fundamentar este método, 
utilizou-se da teoria de Richardson 
(1999), que compreende o estudo de 
caso com finalidades sociais, entre 
passado e futuro. Os objetivos descritos 
neste trabalho vai de encontro com o 
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pensamento de Yin (2005) que abarca 
os elementos individuais e sociais. 
Além disto, Gil (2009) corrobora que 
esta modalidade, e entende que é um 
estudo denso e extenuante, permitindo 
um aprofundamento no universo a ser 
conhecido.

Como participantes da pesquisa, 
prevê-se os membros ativos do Grupo 
Niara, observando-se que todos os 
participantes são mulheres. 

O Grupo Niara é pertencente ao 
Mulheres do Brasil, grupo apartidário e 
voluntário, no qual seus participantes são 
exclusivamente mulheres, e que possui 
diversas causas sociais e emergentes. O 
Niara se refere ao Combate à Violência 
Contra a Mulher, e é instaurado em 
Franca, interior de São Paulo.

Analisada toda a documentação 
do grupo, bem como todas as atividades 
já desenvolvidas desde sua consolidação 
e entrevistas, far-se-á uma Análise de 
Conteúdo através de categorias a serem 
estabelecidas com base nas proposições 
de Bardin (2010).

3.1 Plano Provisório do Trabalho

Prevendo, como plano provisório 
da dissertação, serão discutidos os 
temas: 1. Violência e gênero: aspectos 
sociais e humanos. Serão abordados, 
além da conceituação destes aspectos, 
os tipos de violência contra a mulher 
existentes e descritos na literatura 
da área, de acordo com os teóricos 
Bauman (2004), Giddens (1992), e 
Roudinesco (2003). 2. Violência contra 
a mulher no Brasil. Serão tratados, de 

acordo com os autores referência desta 
temática, como a violência de gênero 
é concebida no século XXI, além de 
partir de um panorama histórico geral no 
Brasil e em Franca, perpassando por um 
levantamento dos impactos vivenciados, 
pautando no pensamento de Saffioti 
(2001) e autores da área do direito, 
sociología e psicología. 3. Atuações 
na prevenção e combate à violência 
contra a mulher e contribuições para o 
desenvolvimento social, falar-se-á sobre 
as questões de desenvolvimento humano 
e social na perspectiva de Amartya Sen 
(2010), partindo do pressuposto de 
desenvolvimento como liberdade e a 
condição de agente, assim como outros 
autores que abordam a prevenção e 
combate à violencia contra a mulher. 4. 
Estudo da atuação do Grupo Niara – 
Franca. De forma a descrever o grupo, 
dentro da vivencia e experiencia obtida 
pela pesquisadora, também membro do 
Grupo Niara.

O projeto será submetido à 
avaliação do comité de ética responsável, 
para análise e aprovação dos métodos 
pretendidos, e mediante parecer 
favorável, execução da parte prática da 
pesquisa.

4. Resultados Parcial/Final

A construção do referencial 
teórico até o momento apontou na direção 
da necessidade da criação e implantação 
de ações e políticas públicas para a 
prevenção, combate e enfrentamento da 
violência contra a mulher. Que se pode, 
ao completar nos dados empíricos, 
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apresentar alguma contribuição para o 
desenvolvimento social. 

Ademais, com base na vivência 
da pesquisadora no Grupo Niara, o 
exercício da cidadania acontece quando 
a mulher se sente segura para enfrentar 
a situação de violência perpetrada em 
sua vida, e que a encoraja a lidar com 
esta questão de forma saudável.

Espera que os dados que serão 
coletados, que ao serem interpretados 
no manto do referencial teórico possam 
responder o problema da pesquisa e 
cumprir com os objetivos propostos.

5. Considerações Parcial/Final

Nesta fase do trabalho foram 
levantados aspectos relevantes sobre 
esta temática de estudo, que suscitaram 
reflexões teóricas e humanas. 

Nota-se que o crescimento dos 
índices de denúncias de violência contra 
a mulher podem estar relacionadas à 
disseminação de massa de conteúdos 
sobre violência, bem como seus tipos, 
além do impacto dos movimentos 
ativistas de combate à violência – o que 
possibilita uma maior aceitação de sua 
realidade. 

Contudo, mesmo com o 
avanço da informação e consciência da 
população, as mulheres ainda sofrem 
rotineiramente agressões veladas, 
que resultam em deteriorar sua saúde 
psicológica e emocional, física, assim 
como sua qualidade de vida e a forma 
como se projeta no mundo.

Este campo ocupa uma 
lacuna importante no desenvolvimento 

social bem como no exercício pleno 
da cidadania, necessitando de maior 
empenho para a definição de estratégias 
e ações para o enfrentamento da 
violência contra a mulher.
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Resumo
O trabalho procura compreender os efeitos da 
articulação em rede na governança do território 
e o saneamento ecológico na Praia do Sono 
em Paraty – RJ para o Desenvolvimento 
Sustentável nesta região. 
Palavras-Chave: Saneamento Ecológico; 
Territolialização; Sustentabilidade. 

(TBC), saneamento ecológico e defesa 
do território.

Devido aos diversos atores, 
agentes e lugares envolvidos que 
cooperam e solidarizam-seentre si em 
prol da territorialização, tal movimento 
pode ser entendido na forma de coletivos 
organizados que atuam em rede em 
diferentes níveis de estruturação do 
território e com diferentes técnicas, que 
se integram e se complementam.

Dentro dessa perspectiva, para 
interpretar e assim compreender os 
desdobramentos desse processo de 
territorialização e seus efeitos para o 
estímulo ao desenvolvimento sustentável 
da região Bocaina - RJ , nosso projeto 
foi organizado com base em três 

Abstract
This work seeks to understand the effects 
of networking in territorial governance and 
ecological sanitation in Praia do Sono in Paraty 
- RJ for Sustainable Development in this region.
Keywords: Ecological Sanitation; 
Territolialization; Sustainability.

1. Introdução

O Projeto Territórios Saudáveis 
e Sustentáveis desenvolvido na região 
do Bocaina-RJ, cujo objetivo é promover 
a construção de territorialidade dos 
povos que habitam esse lugar estrutura-
se com base na participação articulada 
do Fórum das Comunidades Tradicionais 
do Bocaina (FCT), do Observatório de 
Territórios Saudáveis e Sustentáveis 
(OTSS), da FioCruz, além da população 
direta e indiretamente impactada por tais 
iniciativas, como também de poderes 
locais e parcerias, que se relacionam 
de modo transversal pelos eixos: 
agroecologia, educação diferenciada, 
cultura, turismo de base comunitária 
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questões de pesquisa norteadoras que 
priorizam compreender as comunidades 
tradicionais ali residentes e suas formas 
de vida:

1. De que maneira ocorre a 
articulação entre o FCT, o OTSS e 
a população envolvida na promoção 
da territorialização das comunidades 
tradicionais do Bocaina-RJ?2.De que 
forma o eixo saneamento ecológico gera 
e contribui para a sociobiodiversidade 
do território e assim para a autonomia 
desses povos? 3.Como tal articulação 
diversificada e complexa engendra 
desenvolvimento sustentável, através 
de sua organização em rede na 
territorialização dos povos na região do 
Bocaina-RJ? 

2. Procedimentos Metodológicos

Orientado por essas indagações, 
o trabalho objetiva compreender os 
coletivos organizados, que se estruturam 
em rede na região do Bocaina-RJ e seus 
movimentos de territorialização focados 
na autonomia e sociobiodiversidade 
dos povos tradicionais, por meio do 
estudo do eixosaneamento ecológico 
implementado na comunidade tradicional 
caiçara na Praia do Sono em Paraty-
RJ, a fim de identificar seus impactos 
e transformações no desenvolvimento 
sustentável nesta determinada região.

Para chegar ao objetivo 
serão realizadas pesquisas 
quantitativas e sistêmicas, como 
também uma abordagem analítica 
sobre alguns conceitos relacionados 
aos temas selecionados tais como: 

permacultura, desenvolvimento, 
desenvolvimento sustentável, territórios, 
sociobiodiversidade, entre outros, bem 
como pesquisas bibliográficas a partir 
de autores como Celso Furtado (1999; 
2009), Ignacy Sachs (2008), Edmundo 
Gallo (2012; 2014; 2015; 2016), Andréia 
de Freitas Setti (2012; 2014; 2015), 
Tiago Ruprecht (2015), Francisco Xavier 
Sobrinho (2015), entre outros.

Com intuito de diminuir o nível 
de abstração e generalidade do presente 
trabalho e alcançar maior pragmatismo e 
efetividade dos dados, se faz necessário 
colher informações primárias de base 
qualitativa, através de observação, 
pesquisas de campo e entrevistas com 
as pessoas envolvidas e atingidas pelo 
desenvolvimento do projeto Territórios 
Saudáveis e Sustentáveis do Bocaina-RJ, 
através do eixo saneamento ecológico 
na Praia do Sono, da mesma maneira, 
nos coletivos organizados OTSS e FCT. 
A partir dessa premissa, será feita uma 
imersão qualitativa no lugar em questão 
e com as pessoas que habitam esse 
território para ter acesso aos dados 
necessário para identificar, interpretar 
e compreender a contribuição para a 
qualidade de vida desses habitantes que 
são abarcados pelo projeto e, com isso, 
para o desenvolvimento sustentável do 
local e da região e alcançar o objetivo do 
trabalho.

3. Referencial Teórico 

Atualmente, dentro dos 
espaços, cidades, ocupações, vilas e 
comunidades existe uma desarticulação 
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entre sociedade, natureza, cultura e 
economia que desintegra esses setores 
estruturantes e fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável e, por 
isso, compromete tal processo, gerando 
desequilíbrios que se transformam em 
impactos negativos para a conservação 
da natureza e na qualidade de vida da 
sociedade.

O modo hegemônico de 
produção e de consumo legitimado 
pelo capitalismo gerou uma conjuntura 
de desenvolvimento que opera em 
detrimento do meio ambiente e do 
desenvolvimento social. A necessidade 
da mudança de paradigma, no sentido 
de corrigir desequilíbrios sociais e 
ambientais dentro da sociedade, em 
qualquer lugar e inserida em qualquer 
contexto, leva ao entendimento de que 
o mais importe é a mudança do modo de 
consumo e de produção, bem como faz ver 
a necessidade de integrar três elementos 
estruturais para o desenvolvimento 
sustentável: o econômico, social e 
ambiental, de acordo com a agenda 
2030 e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (CORTINES et al., 2016).

Tal modelo, hoje dominante 
de desenvolvimento é sustentado pelo 
avanço tecnológico, o qual garante e 
mantém operante o nível de consumo e 
de produção, que se desdobra em efeitos 
colaterais para a população do mundo 
inteiro, como as mudanças climáticas, 
iniqüidades e assimetrias sociais. 
Esse paradigma de desigualdades 
e degradação da natureza causa 
a migração das populações mais 
vulneráveis a estes impactos, e que 

precisam modificar suas formas de vida 
e relações sociais, desarticulando e   
desintegrando os pilares estruturantes 
do desenvolvimento sustentável 
(CORTINES et al., 2016).

3.1 Sociobiodiversidade

A conservação do mundo 
natural hoje, muitas vezes, é entendida 
isoladamente da construção cultural 
e social, isto é, não é considerada a 
influencia do ser humano como um 
ser que faz parte do ecossistema e 
da sua preservação,sendo que, “a 
biodiversidade não é simplesmente um 
produto da natureza, mas em muitos 
casos é produto da ação das sociedades 
e culturas humanas, em particular, das 
sociedades tradicionais não-industriais” 
(DIEGUES et al., 1999, p. 3).

Seguindo o entendimento da 
Convenção da Diversidade Biológica 
junto com o de conservacionistas/
preservacionistas, muitas áreas 
protegidas brasileiras, como parques 
nacionais, reservas biológicas, etc., por 
lei são consideradas de uso indireto, isto 
significa, que não é permitido moradores 
dentro do perímetro estipulado.Existe 
o entendimento de que o local deve 
ser utilizado apenas para estudo e a 
conservação da biodiversidade, no 
qual, “reforça-se o argumento que a 
biodiversidade não só é um produto 
natural como sua conservação pressupõe 
a ausência e mesmo a transferência de 
populações tradicionais de seu interior 
(DIEGUES et al., p. 4)”. Com isso, 
essas áreas estão sendo impactadas 
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negativamente por adversidades, em 
geral, ligadas a escassez de verba para 
a desapropriação e investimento público 
direcionado a fiscalização, informação 
ao público, etc..(DIEGUES et al. 1999). 

A degradação gerada pela criação 
de áreas voltadas, exclusivamente, para 
a preservação da biologia local, desde 
a década de 80 vêm sendo analisada, a 
partir dos impactos sociais, ecológicos 
e culturais em diferentes biomas nos 
diferentes continentes e países e as 
causas do insucesso de muitas dessas 
áreas. Por exemplo: na África, Ásia e 
América Latina, a parir da década de 70, 
a implementação de áreas protegidas 
causou e aprofundou conflitos sociais e 
culturais preocupantes nas populações 
locais, levando a necessidade dessas 
populações locais/tradicionais a se 
organizarem e a resistirem à expulsão 
ou transferência de seus territórios 
ancestrais (DIEGUES et al., 1999).

A visão das relações entre as 
comunidades indígenas tradicionais 
e seu território e uso dos recursos 
naturais foram o cerne das análises 
de muitos autores dos países citados 
acima, em que “analisando os impactos 
sociais, ecológicos e culturais sobre 
regiões de floresta tropical em diferentes 
continentes, começaram a enfatizar, 
a partir da década de 80, as causas 
do insucesso de muitas dessas áreas 
protegidas (DIEGUES et al., p. 6, 1999)”. 

Eles partem do princípio de que 
as populações tradicionais, que passaram 
a estar sujeitas à expulsão, pelas suas 
técnicas e práticas manejadoras do meio 
ambiente atreladas ao seu modo de vida, 

ao invés de degradar tinham conservado 
as florestas e com alta biodiversidade, 
num trabalho de simbiose dentro de uma 
percepção ecológica muita mais ampla. 
(DIEGUES et al. 1999).

Nesse contexto, no sentido de 
corrigir tais entraves ao desenvolvimento, 
o território surge como um complexo 
espaço de reconfiguração espacial, onde 
as pessoas criam e recriam suas formas 
de vida, garantindo a sobrevivência 
étnica, histórica e cultural através da 
construção autônoma em direção a uma 
sociedade mais inclusiva e sustentável e 
menos desigual (DIEGUES et al. 1999).

As comunidades tradicionais 
quando são levadas em consideração e 
respeitadas conseguem ter autonomia 
e voz, elas são as primeiras a irem 
contra a destruição da paisagem sob 
devastadores impactos causados pelas 
mineradoras, das madeireiras e dos 
especuladores, sendo esses, uma das 
principais barreiras a conservação da 
natureza no Terceiro Mundo (DIEGUES 
et al.).

Sendo assim, as áreas de alta 
biodiversidade também são resultado 
de uma interação positiva entre o meio 
natural e o meio antropofisado das 
comunidades tradicionais, interação 
que alavanca a diversidade do lugar, em 
questões culturais, sociais e ecológicas. 
Sítios que valorizam esse tipo de 
interação deveriam ser prioridade nos 
processos de seleção para a ecolha 
de Unidades de Conservação. Nesse 
caso, faz supor, que cada povo possua 
um  entendimento particular, uma 
maneira única de perceber e organizar 
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suas formas de vida, exploração dos 
recursos ambientais, os eventos e os 
comportamentos, o modo pelo qual “os 
povos classificam os seres vivos, seu 
ambiente físico ecultural (DIEGUES 
et al., p. 10).” Percebe-se aqui, a 
compreensão do vínculo do ser humano 
com a natureza e vice-versa, numa 
relação mútua, positiva de troca de 
energia, cognitiva e espiritual, pode-se 
considerar uma adaptação simbiótica 
(DIEGUES et al. 1999).

Os movimento sociais foram 
a alavanca para a criação de uma 
ecologia social da conservação, 
principalmente nas décadas de 70 e 
80, período de surgimento e expansão 
desses movimentos nos países tropicais 
preocupados com a conservação e 
com a dignidade da população rural. 
“No Brasil,.acompanha o surgimento 
e fortalecimento do Movimento dos 
Povos Indígenas, dos Seringueiros, dos 
Quilombolas com propostas concretas 
de áreas protegidas como as reservas 
extrativistas (DIEGUES et al. p. 11)”. 
Fortalecimento esse que vai em direção 
a preservação da sociobiodiversidade no 
Brasil.

“Promoting sustainable production 
and consupcionpraticesfocuse 
on welbeing, cooperation and 
solidarity is essential for the 
developmente of sustainable 
modes of production and 
consumption that generate 
processes of adaptation to climate 
change. These three aspects of 
production/consumption modes 
can be observed in different 
tradicional communities, shuch 
as the Caiçara, Quilombola and 
Indigenous communities of the 

municipalities of Angra dos Reis 
and Paraty – in the state of Rio 
de Janeiro – and Ubatuba – in 
the state of São Paulo, in Brazil 
(CORTINES et al., 2016, p.2).”

As comunidades tradicionais 
desenvolveram um extenso 
conhecimento empírico da natureza pela 
observação e experimentação ao longo 
do tempo, e por isso suas formas de vida 
estão em harmonia com o meio ambiente. 
Contudo, as comunidades, geralmente, 
são excluídas das políticas ambientais 
e ameaçadas pela especulação estatal, 
turismo descontrolado, megaprojetos, 
urbanização e as mudanças climáticas. 
Esses povos possuem uma estreita 
relação com os recursos naturais 
disponíveis em seus territórios, por isso 
o acesso às suas terras é essencial 
para que essas populações lidem com 
as mudanças e os desafios das suas 
formas de vida. 

Além de estarem inseridos em 
hotspots, zonas de alta biodiversidade 
e importante para a conservação 
ambiental. Sendo assim, para garantir 
a propriedade das terras e a soberania 
sobre seus territórios, incluindo a 
exploração dos recursos naturais, os 
povos tradicionais lutam e lutaram com 
suas próprias forças (CORTINES et al., 
2016).

3.2 Articulação em rede na governança e 
territorialização

Sendo assim, nesse contexto, 
identificar as vulnerabilidades e as 
possibilidades de adaptação às 
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mudanças climáticas causadas pelo 
modo dominantee capitalista de 
produção e consumo se faznecessário 
para podermos entender a situação 
localmente. Isso implica o envolvimento 
de diferentes atores para a implementação 
de agendas territorializante e contra 
hegemônica. Tal perspectiva implica 
o envolvimento de diferentes atores 
no processo de governança, processo 
que deve ser capaz de  identificar as 
necessidades prioritárias baseadas 
na necessidade de cada território e 
construir soluções políticas/tecnológicas 
voltadasà sustentabilidade daquele 
lugar, a partir de uma gestão baseada 
num processo de comunicação (GALLO 
E SETTI 2012, 2014).

Para tanto, desde 2009, a 
fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – 
junto com o Forum de Comunidades 
Tradicionais (FCT) dos municípios de 
Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba – 
tem colocado em prática uma série de 
estratégias em prol da sustentabilidade 
das comunidades tradicionais em área 
de proteção ambiental, como o Mosaico 
Bocaina (GALLO E SETTI 2012b). Esse 
processo, tem por base a criação do 
Observatório dos Territórios Saudáveis 
e Sustentáveis do Bocaina (OTSS), 
responsável por coordenar e direcionar 
os objetivos das agendas e promover 
ações dentro do território. Essas ações 
geram soluções, a partir de tecnologias 
que promovem a equidade, autonomia, 
sustentabilidade, como também gera 
informação, pensamento crítico e 
um aprendizado coletivo (Territorial 
solutionsgovernance e mudança 

climática). 
A metodologia adotada pelo 

OTSS é fundamentada na pesquisa/
ação, composta pela pesquisa social 
atrelada a ações concretas para sanar 
os problemas coletivos do local (GALLO 
et al., 2015).

Segundo Thiollent (1986) 
para ser considerado pesquisa ação, a 
participação das pesssoas envolvidas 
se faz necessário. Sendo assim, 
pesquisadores e a população envolvida 
trabalham juntos para a troca de saberes 
e aprendizados. Essa forma de trabalho 
pode ser chamada de “Ecologia dos 
Saberes”. Para promover esse método, 
usa-se técnicas de participação e de 
diálogos entre todos os envolvidos como: 
1) a observação/participação em campo; 
2) seminários; 3) construção de agendas 
em conjunto e de maneira participativa; 
4) e uma equipe que irá monitorar os 
encontros entre os pesquisadores e 
os vários outros atores envolvidos, 
principalmente onde o projeto será 
implementado e desenvolvido (apud 
GALLO et. al, 2015). 

A partir desta metodologia 
e do estabelecimento do Fórum de 
Comunidades Tradicionais (FCT), 
e após o planejamento, workshops, 
seminários e visitas de campo, na qual 
foi incluído todas as partes interessadas 
(a sociedade civil, orgãos ambientais 
estaduais e federais, a prefeitura 
municipal, o FCT, o OTSS e os líderes 
sociais)o OTSS iniciou uma discução 
sobre qual comunidade será iniciado o 
projeto. Com isso, foi identificado que 
as comunidades Caiçaras são as mais 
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desprovidas de serviços e a comunidade 
da Praia do Sono Paraty - RJ é a mais 
vulnerável (GALLO e SETTI 2012b).

Praia do Sono is partof the 
Juatinga State Ecological Reserve 
(REEJ), a protect area  with around 
100 square kilometer, in the 
southernmost part of the state of 
Rio de Janeiro, in the municipality 
of Paraty. It was created in 1992 
as a response to demands of local 
Caiçara communities for the local 
ecosystem – which includes rocky 
shores, remnants of the Altlantic 
Forest, restingas and mangroves 
– to be preserved (GALLO et al., 
2015, p. 8)”.

A reserva faz parte da Área 
de Proteção Ambiental Cairuçu (APA 
Cairuçu), uma Unidade de Conservação 
Federal de 338 Km² criada em 1983. 
Desde então, as construções são 
permitidas dentro da APA. Essa reserva 
foi estabelecida com o intuito de proteger 
o território das comunidades, pois 
estavam sendo alvo da especulação 
imobiliária, e por isso sofrendo um 
sério risco de perderem seu território. 
A Reserva Ecológica Estadual de 
Juatinga (REEJ) abarca as comunidades 
Caiçaras da Praia do Sono, Ponta 
Negra, Martim de Sá, Ponta da Joatinga, 
Pouso da Cajaíba, Praia Grande da 
Cajaíba, Calhaus e Manamguá com uma 
população de aproximadamente 1400 
pessoas (INEA 2011).

A REEJ abrange 12 centros 
de populações, alguns com menos 
de 50 membros, distribuídos ao longo 
da costa. Populações vivem da pesca 
artesanal, agricultura de subsistência 
e, mais recente, o turismo. Essas 

comunidades são: Cairuçu das Pedras, 
Saco das Enchovas, Martim de Sá, 
Ponta da Rombuda, Praia da Sumaca, 
Saco Claro, Saco da Sardinha, Ipanema, 
Gaietas, Itaoca, Praia Grande da Cajaíba 
e Costeira da Cadeia Velha. Essas 
comunidades se relacionam e, apesar 
do acesso precário, usa a cidade de 
Paraty como um centro para compra de 
suprimentos e serviços, como hospitais, 
supermercado, lazer e etc.

Na Praia  do Sono vivem 314 
pessoas (177 homens e 137 mulheres), 
o que representa 22% do total das 
pessoas que vivem na região da REEJ 
(INEA 2011).“

“As pessoas que nasceram e 
cresceram na região da reserva ... são 
consideradas "nativas" ou "Ciçara". 
Portanto, o sentimento de pertencimento 
e identidade está profundamente ligado 
ao território. (GALLO et al., 2015 p. 10)”

3.3 Saneamento Ecológico

A principal fonte de renda da 
população da Praia do Sono é o turismo, 
isto é, o turismo que mantém a economia 
ativa nesse lugar, onde essa população 
trabalha em restaurantes e bares, ares 
de camping, casas de férias, seguido 
pelo transporte de turistas nos barcos 
e a pesca artesanal. No local há 202 
construções incluindo 27 restaurantes; 
24 áreas de camping, 8 propriedades 
que são de turistas, 15 ranchos de pesca 
e 1 moinho de farinha. Contudo, a cultura 
do povo Caiçara não depende apenas 
de atividades econômicas, pois existem 
outras atividades de valor simbólico que 
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representam a identidade desse povo 
com seu território e o mantém vivo (INEA 
2011).

A comunidade, também 
possui:uma sede de sua Associação de 
Moradores, uma escola municipal e uma 
igreja (GALLO et al., 2015).

“The water supply at Praia do 
Sono is Precarious. The water is 
collected from the Cachoeirariver 
in na unprotected área and does 
not receive any formo f treatment. 
The raw water is distributed through 
improvised hoses assembled by 
the residents themselves. There 
is a distribution network build by 
municipal government of Paraty, 
but it was not concluded, so it 
remains unused. Rio da Barra, 
the major river there, is polluted 
by domestic sewage – 80,5% of 
the houses have septic tanks, but 
19.5% still dump sewage directly 
into the river (GALLO et al., 2015, 
p. 11).”

Para agravar a situação, a região 
se tornou um lugar com alta densidade 
turística, provocando um aumentou 
significativo da população flutuante na 
Praia do Sono causando problemas 
como a escassez de água (INEA 2011).

“Through de participant 
observation in Field visit and 
workshops, its was verified 
taht houses separate effluents. 
Kitchen/cleaning (greywater) and 
wastewater (blackwater) go to 
different places. The absence of 
grease traps and the direct release 
of greywater into the environment 
indicate that population does 
not see that portion of domestic 
waste as “pollution”. The primary 
treatment of waste using cesspits 
or septic tanks was considered 

sufficient for blackwater (GALLO 
et al., 2015).”

Através de oficinas realizadas 
pela Associação de Moradores da Praia 
do Sono, a REEJ e o governo municipal 
de Paraty foi possível esclarecer a 
relação entre a contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas e a liberação 
de esgoto doméstico em fossas sépticas 
ou diretamente, sem nenhum tratamento, 
nos rios. Essas oficinas voltadas ao 
esclarecimento crítico dessa população 
não só promoveram a conscientização 
da comunidade e de outros atores 
locais, como também estimularam o 
questionamento da  própria realidade 
local provocando a criação de novos 
paradigmas, novas formas vidas (GALLO 
et al., 2015).

O mapeamento das casas 
na Comunidade da Praia do Sono, 
que de alguma maneira utiliza o rio 
da Barra, mostrou que 44 casas 
necessitam de reformas, em que, 15 
delas foram selecionadas para “Phase 
I” da implementação do saneamento 
ecológico. (GALLO et al., 2015 )” 

Fonte: OTSS

Baseado em visitas técnicas 
realizadas pelo OTSS, a técnica 
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escolhida em conjunto com  os vários 
atores do território foi o tanque de 
evapotranspiração (TEvap) (GALLO et. 
al 2015). Essa tecnologia já é utilizada 
no Ceará (Icapuí), como forma de 
saneamento em cinco comunidades 
costeiras (Pinheiro 2011; Coelho 2013, 
apud GALLO et al., 2015)  

A Escola Municipal Martim de 
Sá da Comunidade Caiçara na Praia 
do Sono foi escolhida como o primeiro 
local da “Phase I”, porque é localizada 
no centro da comunidade, como também 
pelo seu valor simbólico, aonde vem 
a ser o ponto mais adequado para a 
disseminação do conhecimento para as 
crianças, através da educação ambiental 
(GALLO et al., 2015).

“Like in most constructions there, 
the waste that comes from the 
kitchen goes directly to a river 
at the back of the school lot. 
Blackwater, however, takes a 
different route and goes into a 
cesspit near the access to the 
school restrooms. The existing 
treatment system was ignored 
because it does not meet the 
minimum requirements in the 
current environmental legislation 
(GALLO et al., 2015, p. 13).”

Nesse contexto, um sistema 
fechado, baseado no saneamento 
ecológico o sistema escolhido, ao 
invés de um convencional, linear e 
aberto, usa o esgoto como nutrientes 
para o solo, gerando produção da fruta 
banana e água para a atmosfera, pela 
evapotranspiração das bananeiras 
(GALLO et al., 2015).

“The suggested system Consist 
of: (i) grease trap, receiving only 
kitchen effluents (greywater); (ii) 
septic tank, receiving effluents 
from the grease trap and the 
restrooms (greywater and 
blackwater) for primary treatment; 
and (iii) evapotranspiration tanks 
(TEvap), after the septic tank, for 
secondary treatment (GALLO et 
al., 2015 p. 13).”

De acordo com Galbiati (2009), 
quando a água possui uma alta taxa 
de concentração de patógenos e uma 
pesada carga de matéria orgânica exige 
um pré-tratamento para assim já iniciar 
a depuração do esgoto e diminuir a 
matéria orgânica (sólida e liquida) e um 
pós tratamento para reduzir o excesso 
de nutrientes e patógenos antes de 
finalmente escoar para seu estágio final 
(apud GALLO et al., 2015).

O pós-tratamento inicia-se 
na parte mais baixa do tanque, onde 
ocorre a depuração anaeróbica da carga 
de matéria orgânica. Na parte mais 
acima, o resíduo encontra as raízes da 
bananeira, essas raízes se encarregarão 
de mineralizar, filtrar e absorver os 
nutrientes, como também a porção líquida 
do mesmo, ao absorver essa substância 
ela é incorporada na sua biomassa, ou 
seja, no “corpo” da bananeira e no último 
andar desse processo, nas folhas largas 
da bananeira, a água é eliminada por 
evapotranspiração. “There is no way to 
pollute the ground because there is no 
subsuperficial runoff (GALLO et al., 2015 
p. 13)”.

“The tank is a masoury prismatic 
chamber with impermeable walls 
and bottom. The inside of the 



178

SCARANO, N. F. B. P.; CÂMARA, N. S. Articulação em Rede na Governança do Território e o 
Saneamento Ecológico na Praia do Sono em Paraty-RJ e sua contribuição para o Desenvolvi-
mento Sustentável. In: Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 
169-180p.; 227p.

tank ... includes (i) a pyramid-
shaped septic tank made with 
perforated bricks, where the 
anaerobic digestion takes place. 
The empty spaces are filled by (ii) 
multilayered porous materials with 
decreasing granulometry – rubble, 
gravel and sand, respectively – 
for filtration. Finally, it is covered 
with a layer of soil so a (iii) root 
zone, where nutrients and water 
will be absorbed by plants, forms 
(GALLO et al., 2015 p. 13).”

Fonte: OTSS

Finalmente, plantas com rápido 
crescimento e latifoliadas demandam 
grandes quantidades de água no solo. 
Com isso, o efluente é completamente 
absorvido pelas plantas e o esgoto 
é evaporado pelo solo. Bananeiras 
e capim elefantesão as plantas mais 
adequadas e bem adaptadas na região e 
em solos bem úmidos, como o do tanque 
de evapotranspiração. 

“Produzir alimentos pode ser 
uma consequência positiva da tecnologia, 
o processo deve ser monitorado para 
garantir que não haja contaminação nos 
frutos gerados pelo sistema” (GALLO et 
al., 2015)”.

Durante o processo de 
construção dos módulos de saneamento 
ecológico, os morados da Praia do 
Sono, serão contratados e habilitados a 
transferir essa tecnologia social através 
da ecologia dos saberes e treinado a 
multiplicar os futuros construtores. Depois 
de uma reflexão prática do processo e do 
sistema, a equipe se qualificou também 
em repensar suas idéias coletivamente 
e a gerar novas formas de estruturar e 
adaptar a comunidade no ambiente de 
forma sustentável, propósito pelo qual a 
tecnologia social foi escolhida (GALLO 
et al., 2015).

4. Resultados Parciais 

Através de uma observação 
inicial in loco, e conversas informais com 
moradores, percebe-se que o município 
de Paraty possui uma alta complexidade 
social, onde habitam diferentes povos 
tradicionais com culturas diferentes 
que residem em locais com estruturas 
urbanas diferentes. Perímetro urbano, 
vilas e comunidades. Onde há uma 
grande diversidade nas maneiras de 
exploração dos recursos de cada lugar, 
como o turismo, a pesca, o transporte e 
mobilidade, a alimentação o lazer, em fim, 
modos de vida diferentes com acessos 
e oportunidades diferentes.  A região 
abarca comunidades tradicionais como 
as caiçaras, quilombolas e indígenas, 
como também a própria cidade de Paraty.

Os diferentes níveis de 
urbanizações possuem problemas em 
comum, um deles é o saneamento básico 
que atinge e impacta negativamente todo 
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o perímetro urbano e se alastra por todo 
o mosaico do Bocaína em Paraty. Nesta 
região não há tratamento de esgoto e 
nem de água, a captação e distribuição 
é feita diretamente dos rios e nascentes, 
e os esgotos lançados in natura 
nos cursos d’água. Sendo que,toda 
população, mesmo dentro da cidade de 
Paraty, possui uma estreita relação com 
os rios,o mar e as nascentes, direta e 
indiretamente, pois os moradores ainda 
pescam nestes rios e no mar, seja para 
a venda de peixes e frutos do mar ou 
consumo destes, pela mobilidade, lazer, 
o turismo, em fim, afeta a qualidade de 
vida desse povo, praticamente, em todos 
os seus aspectos. 

A partir deste contexto pode-
se afirmar que o tratamento de 
água é de suma importância para o 
desenvolvimento dessa região, seja 
na proteção do meio ambiente, na 
territorialização dos povos tradicionais, 
na economia e na qualidade de vida. 
Por isso, criar técnicas alternativas para 
mitigar ou sanar problemas referentes 
a poluição das águas é de suma 
importância, devido a complexidade 
deste lugar.

Problemas relacionados ao 
saneamento básico, gerado por um 
modelo de urbanizaçãoinsustentável 
existe em todo o mundo. Contudo, na 
região do Bocaína-RJ, desenvolve-se 
um projeto que segue na direção oposta, 
isto é, dasustentabilidade. O projeto 
Territórios Saudáveis e Sustentáveis 
(TSS), articulado em rede por diversos 
segmentos e organizações sociais, 
a partir da ecologia dos saberes, a 

fim de gerar territorialização, a partir 
da sociobiodiversidade se constitui 
na conscientização e participação da 
população na solução de conflitos e 
problemas em grupo, problemas que 
afetam a preservação ambiental, a 
economia e a qualidade de vida. O que 
significa um movimento de fortalecimento 
e empoderamento da sociedade 
civil, capacitando-a a reconhecer os 
problemas e a possuir meios de resolvê-
los, mesmo que parcialmente, com isso 
engendra autonomia dos povos e aptidão 
para o desenvolvimento sustentável.

 Esse projeto ainda está 
em desenvolvimento e se ampliando, 
porém já existe sementes plantadas que 
estão germinando.  
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Resumo
A doença renal crônica (DRC) representa 
importante problema de saúde pública, sendo 
tratada em seu estágio final principalmente 
através da hemodiálise (HD), interferindo 
diretamente na qualidade de vida (QV) destes 
pacientese seus familiares. Objetivo: avaliar 
a QV de pacientes em HD antes e após a 
mudança da estrutura de Serviço de Diálise 
(área física, equipamentos, ferramentas 
de gestão e protocolos). Método: Estudo 
transversal descritivo em 48 pacientes em HD 
utilizando a versão validada em português do 
KidneyDiseaseQualityOf Life (SF36).
Palavras-Chave: Doença renal; Qualidade 
de vida; Hemodiálise

Saúde (2011), as doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNTs) possuem  
o custo individual bastante alto, 
contribuindo para o empobrecimento das 
famílias, com perdas de produtividade no 
trabalho, diminuição da renda familiar, 
agravando as desigualdades sociais e a 
pobreza e, finalmente, comprometendo 
a  qualidade de vida destes pacientes e 
seus familiares.

Neste cenário, é importante 
romper antigos paradigmas do 

Abstract
Chronic kidney disease (CKD) represents an 
important public health problem, being treated 
in its final stage mainly through hemodialysis 
(HD), directly interfering in the quality of life 
(QOL) od theses patients and their relatives. 
Objective: to evaluate the QOL of patients in 
HD before and after the change in structure 
od Dialysis Service (physical area, equipment, 
management, tools and protocols). Method: 
Descriptive cross-sectional study in patients 
in HD using de Kidney Disease Quality of Life 
(SF36).
Keywords: Renal disease; Quality of life; 
Hemodialysis

1. Introdução

A abordagem da qualidade de 
vida (QV) representa uma meta a ser 
avaliada e atingida nas diferentes áreas 
de saúde, não bastando se preocupar 
apenas com o diagnóstico preciso e 
tratamento específico de determinada 
doença, mas também sobre os reflexos 
desta abordagem na vida do paciente, 
de seus familiares e na comunidade.

Segundo o Ministério da 
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atendimento de pacientes portadores de 
doenças crônicas, inserindo a qualidade 
de vida como fator essencial no 
planejamento do cuidar destes pacientes, 
sendo um diferencial a ser atingido nos 
diferentes níveis de complexidade na 
prestação de saúde.

Os universos organizacionais 
em Clínicas de Terapia Renal Substitutiva 
(TRS) especializadas noatendimento 
de pacientes com doença renal crônica 
(DRC) são extremamente complexos, 
necessitando de um olhar específico sobre 
a QV destes pacientes, considerando os 
sintomas ocasionados por esta doença, 
a qualidade do tratamento oferecido e 
a inserção de pessoas acometidas por 
esta patologia em nossa sociedade.

O atendimento de pacientes 
com DRC que necessitem de 
diálisecaracteriza-se pela diversidade 
dos recursos humanos (médicos, 
equipe de enfermagem, nutricionistas, 
assistentes sociais, psicólogos, além 
de administradores, serviços de apoio, 
recepção, limpeza), por utilização de 
equipamentos complexos (máquinas 
de hemodiálise, tratamento de agua) 
e por diferente setores (almoxarifado, 
tratamento de água, manutenção, centro 
cirúrgico, unidade de atendimento de 
emergência). 

Finalmente, é neste ambiente, às 
vezes, hostil, é que o paciente portador 
de DRC passará boa parte de sua 
vida,sendo,portanto, pertinentea busca 
de um atendimento humanizado,um 
clima organizacional onde o bem-estar 
e a qualidade de vida destes pacientes 
fazem parte dos valores fundamentais 

da organização.
No caso do presente estudo, 

definiu-se por analisar a qualidade de 
vida de pacientes em hemodiálise.
Parte-se da premissa quea alteração 
da estrutura de uma Clínica de Terapia 
Renal Substitutiva pode impactar em 
melhoria da qualidade de vida, a partir 
da percepção pessoal destes pacientes. 

Neste trabalho, são exemplos de 
alteração de estrutura: 1. Construção de 
ampla e moderna área física contemplando 
todas as orientações atuais da ANVISA- 
Agência de vigilância Sanitária; 2. 
Aquisição de novos equipamentos de 
hemodiálise; 3. Utilização de osmose 
duplo-passo, ou seja, duas osmoses 
reversaspara melhor qualidade da água 
utilizada neste tratamento, quando o 
exigido pela ANVISA é apenas uma; 3. 
Aquisição de osmose de rejeito para uso 
racional de nossos recursos hídricos; 4. 
Implantação de pontos de irradiação da 
água utilizada com radiação ultravioleta 
e uso de gerador de Ozônio, os quais 
não são obrigatórios pela ANVISA, mas 
melhoram a qualidade da agua utilizada; 
5. Utilização de ferramentas de gestão 
de pacientes com DRC que permitem 
ajustes de condutas eprotocolos em 
tempo real).

O objetivo deste estudoé avaliar 
a qualidade de vida do paciente em 
Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise) 
e sua satisfação em dois momentos de 
seu tratamento, o primeiro realizado 
em uma clínica de TRS intra-hospitalar 
e outra realizada uma clínica satélite 
extra-hospitalar.  Este estudo é 
necessário porque irá permitir um melhor 
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conhecimento sobre como o paciente 
enxerga os diferentes aspectos de seu 
tratamento, permitindo que o mesmo 
entenda os efeitos deste tratamento 
sobre sua saúdee sua vida e de seus 
familiares.

Este estudo representa uma 
oportunidade para o paciente com DRC 
exteriorizar suas percepções sobre 
o tratamento e a doença, permitindo 
identificar neste contexto, as mudanças 
em seu tratamento que melhoraram sua 
qualidade de vida, orientando ajustes 
e mudanças nos protocolos que possa 
melhorar a QV destes pacientes e seus 
familiares.

Para tanto, inicia-se pela 
conceituação de desenvolvimento e 
qualidade de vida, de doença renal 
crónica e terapia renal substitutiva. 

2. Referencial Teórico

2.1 Desenvolvimento e Qualidade de 
vida

Oconceito de desenvolvimento 
é complexo, sendo diferente de 
acordo com o momento da história 
da humanidade, tendo uma noção 
polissêmica, inclusive, compreendendo 
todas as dimensões para que se exerça 
a cidadania (RIBEIRO, 2007)

O desenvolvimentopossui várias 
dimensões (econômico, sustentável, 
social), mas atualmente é impossível 
avaliar desenvolvimento sem analisar 
seu impacto na QV.  Na avaliação do 
desenvolvimento social é fundamental 
a busca da Qualidade de vida (QV) da 

população avaliada. 
Qualidade de Vida (QV) 

compreende uma ampla gama de 
conceitos que afetam a satisfação global 
com a vida, como boa saúde, moradia 
adequada, emprego, segurança, 
educação e lazer. Quando relacionada 
à saúde, levam em conta os aspectos 
físicos, sociais e emocionais causadas 
por uma doença ou tratamento.

Em 1994 a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) definiu QV como 
sendo "A percepção do indivíduo de sua 
posição na vida, no contexto da cultura e 
sistema de valores nos quais vive e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupaçõesenvolvendo o 
contexto e tempo do acontecimento dos 
fatos".

A QV consiste em importante 
indicador de saúde pública refletindo 
o quanto uma determinada doença 
influencia a vida do paciente e de seus 
familiares.

A qualidade de vida (QV) é 
definida por Schwartzmann como sendo 
a percepção do cliente de seu bem-estar 
físico, psíquico e social; ela depende de 
fatores orgânicos, psicológicos e sociais, 
assim como o momento da vida em que 
surge a enfermidade.

RAHIMIMOGHADAMA e cols. 
(2018) que a prática de exercícios 
pilhares pode ser importante fator na 
melhora da QV em pacientes com DRC.

As terapias de sustentação, 
como a TRS, afetamnegativamente a 
QV tantofisicamentecomo mentalmente, 
devendo estes pacientes se ajustarem 
ao novo estilo de vida, ou seja, sua 
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aceitação de sua nova imagem e hábitos, 
completa dependência da máquina de 
hemodiálise, limitações física e restrição 
nutricional (TCHAPE, 2018).

Segundo GUNALAY e cols. 
(2018), o estado nutricional é um dos 
mais importantes fatores que afeta 
a QV de pacientes com DRC, sendo 
que a prevenção e/ou tratamento da 
desnutrição melhora QV e sobrevidas 
destes pacientes.

É importa te ressaltar que o 
modo de enfrentamento da doença pelo 
individuo com DRC depende de vários 
fatores, tais como, seu nível sociocultural, 
condições nutricionais, seu estilo de vida 
(atividade física, etilismo, tabagismo), do 
apoio familiar e de seu perfil psicológico 

2.2 Doença Renal crónica 

A doença renal crônica 
(DRC), definida como a presença de 
anormalidades na estrutura ou na função 
renal por um período igual ou superior 
a três meses, com implicações para 
a saúde1, apresenta como principais 
causas para a falência renal, as doenças 
de base, como Hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes mellitus.

Além destas patologias, a 
DRC pode ser causada por doenças 
que acometem primariamente o rim 
(doença glomerular, doença túbulo-
intersticial, doença vascular, doença 
policísticos, uropatias obstrutivas e 
neoplasias), exposição a nefrotoxinas 
(anti-inflamatórios não esteroides, 
analgésicos, metais pesados e contrastes 
iodados drogas e contraste iodado). 

Finalmente, a influência do processo 
senescência natural, ocasionando 
alteraçõesmorfológicas e funcionais do 
rim.

DE acordo com as DIRETRIZES 
CLÍNICAS PARA O CUIDADO AO 
PACIENTE COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA – DRC NO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE são considerados  indivíduos 
sob o risco de desenvolver DRC são: a) 
Pessoas com diabetes (quer seja do tipo 
1 ou do tipo 2; b) Pessoa hipertensa, 
definida como valores de pressão 
arterial acima de 140/90 mmHg em 
duas medidas com um intervalo de 1 a 
2 semanas; c) Idosos; d) Portadores de 
obesidade (IMC > 30 Kg/m²); e) Histórico 
de doença do aparelho circulatório 
(doença coronariana, acidente vascular 
cerebral, doença vascular periférica, 
insuficiência cardíaca); f) Histórico de 
DRC na família; g) Tabagismo; h) Uso 
de agentes nefrotóxicos, bem como as 
medicações que necessitam ajustes 
em pacientes com alteração da função 
renal), sendo também estas situações 
predito rãs de progressão para DRC ao 
longo de sua evolução clínica.

São considerados fatores de 
riscodesusceptibilidade: predisposição 
genética e familiar, raça negra, 
desnutrição intrauterina, baixo peso 
ao nascer, idade avançada e gênero 
masculino. A tabela abaixo apresenta o 
estadiamento da função renal (KDIGO, 
2013).
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Geralmente a DRC é silenciosa 
nos seus estágios iniciais, sendo 
importante a sua detecção precoce, 
principalmente em pacientes com 
doenças que sabidamente podem evoluir 
com comprometimento da função renal. É 
de fundamental importância a instituição 
de protocolos e condutas terapêuticas 
apropriadas para o seu retardamento e 
sua progressão da DRC, com o objetivo 
de minimizar o comprometimento da 
qualidade de vida dos portadores desta 
doença, permitindo uso racional dos 
recursos financeiros destinados á área 
da saúde.

Os pacientes acometidos pela 
DRC em usa fase final, ou seja, no 
estágio 5 já necessitam de alguma forma 
deterapia renal substitutiva, podendo ser 
a através da dialise e/ou do transplante 
renal. 

2.3 Terapia Renal Substitutiva

Os pacientes acometidos 
pela DRC em sua fase final, ou seja, 
no estágio 5 já necessitam de alguma 
forma de terapia renal substitutiva, 
podendo ser a através da dialise e/ou do 
transplante renal. A dialise consiste em 
uma modalidade de tratamento que visa 
filtrar o sangue de pacientes com DRC, 
podendo ser do tipo hemodiálise (HD) ou 

da diálise peritoneal (DP). 
As clínicas de TRS possuem 

alta complexidade, necessitando de altos 
investimentos financeiros na sua estrutura 
física, equipe médica e de enfermagem 
especializada (nefrologistas), equipe 
multidisciplinar (nutricionistas, assistente 
social e psicólogas) para o atendimento 
global destes pacientes, além de 
máquinas de proporção de hemodiálise, 
cicladoras para limpeza e reutilização 
de filtros (capilares), equipamentos para 
atendimento de situações de urgência/
emergência (ventilador, monitor 
multiparâmetro, eletrocardiógrafo, 
carrinho de emergência, etc.). 

As diferentes modalidades 
de tratamento da DRC consistem em 
importantes avanços na abordagem 
destes pacientes, aumentandoa 
sobrevida dos mesmos, mas ocasionando 
profundas mudanças no estilo de vida 
destes pacientes e seus familiares. 

Segundo o último Censo da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN), a maioria dos pacientes em TRS 
estão na modalidade HD

Nos últimos noves anosa 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 
tem realizado anualmente pesquisa 
nacional on-line, para obter informações 
sobre dados epidemiológicos 
depacientes em programa de diálise 
crônica nos centros de diálise ativos 
registrados no Brasil. 

Segundo o último censo com 
dados de 1º de julho de 2017, o número 
total de pacientes em diálise crônica no 
Brasil foi estimado em 126.583, indicando 
aumento de 3.758 pacientes (3%) em um 



186

SANTOS, P.S; PIRES, D.F. Qualidade de Vida de Pacientes Renais Crônicos em Hemodiálise. In: 
Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 181-189p.; 227p.

ano. Em relação à modalidade de diálise 
realizada pelos pacientes com DRC, a 
diálise peritoneal foi utilizada por 6,9% 
dos pacientes, hemodiálise frequente 
(> 4 vezes por semana) em 1,3%; e 
hemodiálise convencional em 91,8%. 
As causas primárias mais frequentes 
da doença renal crônica (DRC) terminal 
em 2017 foram hipertensão (34%) e 
diabetes (31%). Neste censo foi relatado 
a proporção de um nefrologista cuidado 
de 28 paciente em TRS.

2.3.2 Diálise Peritoneal

Já a modalidade diálise 
peritoneal (DP), consiste em filtrar o 
sangue do paciente utilizando a própria 
cavidade peritoneal do paciente com 
DRC. Neste caso, implanta-se um 
cateter chamado Tenchkoff comunicando 
o meio externo com a parte interna da 
cavidade peritoneal, através da qual 
infunde-se um líquido chamado dialisato, 
permanecendo por um determinado 
período de tempo dentro desta cavidade. 
Nesta modalidade de TRS, a membrana 
peritoneal funciona como filtro, 
permitindo ocorrer trocar entre o sangue 
e o dialisato.

2.4 Departamentos Regionais de Saúde 
(DIR) 

Por meio do Decreto DOE n. 
51.433, de 28 de dezembro de 2006, o 
estado de São Paulo foi dividido em 17 
Departamentos Regionais de Saúde 
– DRS, as quais são responsáveis por 
coordenar as atividades da Secretaria de 

Saúde no âmbito regional, promovendo 
a articulação intersetorial com os 
municípios e a sociedade civil. 

O município de Franca, sede 
da 8. DRS, a qual é constituída por 
22 municípios (Aramina, Buritizal, 
Cristais Paulista, Franca, Guará, 
Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 
Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, 
Nuporanga, Orlândia, Patrocínio 
Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 
Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira, São 
Joaquim da Barra e São José da Bela 
Vista).  Esta DIR possui três serviços de 
TRS para atender toda a demanda desde 
22 municípios, sendo 2 localizados em 
Franca e 1 em Ituverava, financiados 
pelo SUS – Sistema Único de Saúde e 
pela medicina suplementar (convênios).

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de um estudo 
transversal, em que os dados foram 
coletados em pacientes renais 
crônicos submetidos a tratamento 
crônico de hemodiálise na CNF- 
Clínica Nefrológica de Franca, aqual 
consiste em clínica satélite de TRS, 
extra-hospitalar, localizada na cidade 
de Franca, atendendo pacientes da 
rede SUS – Sistema Único de Saúde 
encaminhadospela Secretaria Municipal 
de Saúde de Franca, e pacientes 
portadores de planos de saúde, ou seja, 
da   medicina suplementar.

A CNF conta atualmente com 
203 pacientes com insuficiência renal 
crônica terminal (IRCT), sendo que 181 



187

SANTOS, P.S; PIRES, D.F. Qualidade de Vida de Pacientes Renais Crônicos em Hemodiálise. In: 
Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 181-189p.; 227p.

pacientes realizam hemodiálise e 22 
diálises peritoneal.Para o estudo serão 
selecionados pacientes adultos (com 18 
ou mais anos).

Para coleta de dados clínicos 
foi utilizado o sistema de Gestão em 
Nefrologia e Diálise, Nephrosys, além 
da aplicação de questionário por 
entrevistadores (médicos e equipe de 
enfermagem) previamente treinados. 
As entrevistas serão realizadas entre a 
primeira e segunda hora das sessões de 
hemodiálise.

Para avaliação da qualidade de 
vida relacionada à saúde do paciente com 
doença renal crônica em hemodiálise, foi 
utilizado a versão validada em português 
do Kidney Disease Quality Of Life – Short 
Form (KDQOL-SF). 

DUARTE e cols. (2003) 
realizaram a tradução para o português 
e a adaptação cultural do instrumento 
Kidney Disease Quality of Life Short 
Form - KDQOL-SFTM e posteriormente 
realizaram a validação no Brasil, sendo 
esta versão reprodutível e validada para 
a avaliação da qualidade de vida de 
pacientes brasileiros com doença renal.

O KDQOL já foi traduzido para 
vários idiomas (espanhol, alemão, 
japonês, francês e para o polonês, 
sendo a versão do KDQOL traduzida 
evalidada para o português foi aprovada 
pelo KDQOL Working Group e a forma 
reduzida do instrumento, após a 
tradução, ficou intitulada “Sua Saúde e 
Bem-Estar – Doença Renal e Qualidade 
de Vida” (KDQOL-SFTM 1.3)

Este questionário pode 
ser autoaplicável ou aplicado por 

entrevistadores, englobando o 
instrumento genérico SF-36, que 
avalia a saúde geral do indivíduo em 
oito dimensões (capacidade funcional, 
aspectos físicos, dor, estado geral de 
saúde, vitalidade, aspectos sociais, 
aspectos emocionais e saúde mental). 
Soma-se a isto 43 questões divididas 
em 12 dimensões voltadas para as 
preocupações específicas dos pacientes 
renais crônicos. Estes itens incluem: 
sintomas/problemas físicos (12 itens), 
efeitos da doença renal em sua vida 
diária (8 itens), sobrecarga imposta 
pela doença renal (4 itens), situação de 
trabalho (2 itens), função cognitiva (3 
itens), qualidade das interações sociais 
(3 itens), função sexual (2 itens), sono (4 
itens) e bem-estar emocional. Além disso, 
inclui dois itens de suporte social, dois 
itens sobre apoio da equipe profissional 
de diálise e um item sobre satisfação 
do paciente. O KDQOL-SF apresenta 
escore final variando de 0 a 100, no qual 
zero corresponde a pior qualidade de 
vida e 100 a melhor qualidade de vida. 
As dimensões podem ser avaliadas 
separadamente, não existindo um valor 
único resultante da avaliação global da 
qualidade de vida relacionada à saúde, 
mas sim médias de valores para as 
dimensões, o que pode identificar os 
verdadeiros problemas relacionados à 
saúde dos pacientes.

Como método comparativo 
para a satisfação com o tratamento 
praticado no serviço anterior, o 
questionário KDQOL-SF será adaptado 
no item referente a Satisfação com o 
tratamento, e um segundo questionário 
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será aplicado, remetendo os pacientes a 
responder a forma como eram tratados 
na Clínica anterior quando comparado a 
forma atual.

O projeto de pesquisa recebeu 
autorização da CNF – Clínica Nefrológica 
de Franca e deverá ser previamente 
aprovado também pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNI-FACEF. Todos os 
pacientes selecionados neste projeto 
receberão explicações previas sobre o 
mesmo, devendo assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido antes 
do início da entrevista. 

4. Resultados Parcial/Final

Para o estudo já foram 
selecionados 48 pacientes em 
hemodiálise que realizavam o tratamento 
na clínica na data anterior à 06 de julho 
de 2015, data esta da transferência do 
serviço para o local atual.

5. Considerações Parcial/Final

A partir da análise dos resultados 
a serem obtidos, podermos identificar o 
impacto deste modelo de atendimento 
de paciente em hemodiálise com foco 
em sua qualidade de vida. 

Finalmente, este estudo poderá 
contribuir com o desenvolvimento 
regional partindo da premissa que este 
modelo de atendimento poderá ser 
replicado em outras instituições públicas 
e privadas.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar os 
impactos das emendas parlamentares no 
desenvolvimento econômico dos munícipios 
da Região Administrativa de Franca utilizando 
o método quantitativo da função bivariada. 
Palavras-Chave: Pork Barrel; 
Desenvolvimento Econômico; Emendas 
Parlamentares.

Cunha (2011), na atualidade o conceito 
da Política de Pork Barrel entende que os 
políticos tentam garantir para si a maior 
quantidade de verbas, visando enviá-las 
a seus redutos eleitorais, satisfazendo 
assim seus eleitores e aumentando 
a probabilidade de sua reeleição. 
Sendo assim, “[...] o pork barrel seria, 
portanto, a chave do funcionamento do 
sistema político brasileiro e explicaria 
tanto a atuação dos parlamentares 
no Congresso como sua relação com 
os eleitores, notadamente fisiologista” 
(MESQUITA et. al, 2014, p. 85).

No Brasil o processo 
fundador dessa dinâmica é a própria 
Constituição de 1988, dado que, “[...] 
a permissividade das regras eleitorais, 

Abstract
This study aims to analyze the impacts of 
parliamentary amendments on the economic 
development of the municipalities of the 
Administrative Region of Franca using the 
quantitative method of bivariate function.
Keywords: Pork Barrel; Economic 
development; Parliamentary amendments. 

1. Introdução

Desde muito tempo discute-
se sobre a correlação entre emendas 
parlamentares e redutos eleitorais 
(cidades de maior concentração de 
votos dos candidatos a cargos públicos). 
Dessa maneira, a Política de Pork 
Barrel, surge através do conceito onde 
a “[...] origem de “pork barrel” remonta 
aos tempos da escravatura antes da 
Guerra Civil nos Estados Unidos da 
América, em que era dado um barril de 
“salt pork” aos escravos, fazendo com 
que esses competissem entre si por um 
quinhão desse porco conservado em sal” 
(MOURÃO, CUNHA, 2011, p. 74). 

Conforme aponta Mourão e 
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como a representação proporcional 
de lista aberta, produziria competição 
intrapartidária, criando incentivos ao 
comportamento individualista dos 
políticos, cujo objetivo seria manter seus 
cargos políticos e conquistar a reeleição” 
(MESQUITA et. al., 2014, p. 84).

Conjugando-se a forma de 
alocação de recursos em função dos 
interesses dos parlamentares, através 
da política de pork barrel, o resultado 
desse somatório é uma afetação na 
dinâmica de desenvolvimento econômico 
de algumas localidades. “Portanto, 
municípios, menores, com menor número 
de eleitores, mais pobres e com elites 
políticas mais desorganizadas podem 
ser priorizados nas preferências dos 
parlamentares gerando assim distorções 
e inclusões dissipativas” (PEREIRA, 
RENNÓ, 2013, p. 3).

Essas inclusões dissipativas 
geram desenvolvimento econômico 
fugaz e superficial não atendendo as 
necessidades da localidade aportada. 
Conforme demonstra Pereira e Rennó 
(2013, p. 2), “[...] em outras palavras, 
políticas locais podem gerar uma inclusão, 
mas também podem gerar dissipação 
de recursos ao particularizarem os 
benefícios e coletivizarem os custos”. 

Dado o contexto, a pergunta 
que move este estudo, fixa na seguinte 
temática: qual o impacto das emendas 
parlamentares no desenvolvimento 
econômicos de determinadas 
localidades?

Para tanto, será realizado um 
estudo bibliográfico sobre o assunto e, 
logo, utilizar-se-á dados secundários 

para realizar um estudo da correlação 
entre emendas parlamentares e 
desenvolvimento econômico.

2. Emendas Parlamentares Individuais

As emendas parlamentares 
podem ser definidas como “[...] 
transferências intergovernamentais, ou 
seja, descentralizações de recursos 
federais, acrescidas à Lei Orçamentária 
Anual por solicitações de parlamentares 
individuais, bancadas ou comissões” 
(SODRÉ, ALVES 2010, p. 419).

Essas emendas davam a 
possibilidade de parlamentares enviarem 
recursos a determinadas localidades 
no Brasil, contudo, dependiam da 
aprovação do Executivo, fato que gerava 
discussões e barganha política em prol 
da aprovação das emendas.

Com vistas a conter esse tipo 
de barganha política foi elaborada uma 
emenda a constituição. Dessa maneira, 
o texto constitucional das emendas 
parlamentares teve alteração na 
conhecida PEC do orçamento impositivo. 
Conforme comenta Hermany e Giacobbo 
(2014) as emendas parlamentares serão 
incluídas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) do Governo Federal.

A aprovação da PEC do 
orçamento impositivo começou a vigorar 
no ano de 2015, diluindo o processo de 
barganha política entre o poder executivo 
e o legislativo, porém, a interligação entre 
parlamentares e seus redutos eleitorais 
continuou estática.

Diversos autores apontam que 
essa prática, conhecida como Pork-Barrel 



192

CARRARO, P. A..; MACHADO NETO, A. J.. POLÍTICAS PORK BARREL: emendas parlamentar-
es, redutos eleitorais e seus impactos no desenvolvimento econômico – um estudo sobre a 
Região Administrativa de Franca. In: Pires, D. F. & Fadel, B. (Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2019. 190-197p.; 227p.

se deve a fatores como: a quantidade 
excessiva de partidos políticos – o 
que torna a corrida eleitoral em um 
campo de batalha para se destacar em 
meio a multidão de candidatos, sendo 
esse processo corrente mesmo entre 
candidatos dos próprios partidos.

Além disso, a utilização 
de recursos de emendas eleitorais 
para interligação com os redutos já 
são visualizadas como estratégias 
de campanha, sendo os recursos 
distribuídos em conformidade com 
as estratégias elaboradas de cada 
candidato. 

As emendas, quando não 
apresentadas de forma individual, podem 
ser apresentadas de forma coletiva – 
pulverizando os recursos e maquiando 
estatisticamente quanto um deputado 
envia de emendas.

“As emendas individuais 
convivem com as emendas coletivas, 
apresentadas por bancadas regionais e 
estaduais ou comissões e dos relatores 
setoriais ou gerais. As emendas 
coletivas e de relator mobilizam valores 
maiores do que as emendas individuais.” 
(PEDERIVA; PEDERIVA apud LIMONGI; 
FIGUEIREDO, 2016, p. 8).

Elaborou-se a Tabela 1, a seguir 
para demonstrar a quantidade e o valor 
de emendas pagas entre os anos de 
2015 a 2018.

Tabela 1 – Emendas Parlamentares 
Federais

Fonte: Portal da Transparência – Governo Federal.

Percebe-se que houve um 
aumento continuo no pagamento de 
emendas parlamentares, mesmo diante 
de um cenário de recessão econômica.

Dessa forma, as emendas 
parlamentares sofrem alterações 
no processo de sua execução, 
desmembrando o processo do jogo 
políticos em esferas internas, mas sua 
relação em interesses pessoais somente 
ganhou mais liberdade nesse período.

3. Pork Barrel – os redutos eleitorais e 
as emendas parlamentares

A utilização de recursos 
eleitorais para manutenção da 
popularidade em redutos eleitorais já é 
conhecida pelo referencial teórico. Sem 
o uso de recursos eleitorais, não haveria 
sucesso. “A condição para o sucesso 
seria, portanto, a conquista de bases 
eleitorais, que se daria mediante o uso 
de políticas distributivistas do tipo pork 
barrel” (MESQUITA et. al, 2014, p. 3-4).

Tal política surge através 
do conceito onde a “[...] origem de 
“pork barrel” remonta aos tempos da 
escravatura antes da Guerra Civil nos 
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Estados Unidos da América, em que era 
dado um barril de “salt pork” aos escravos, 
fazendo com que esses competissem 
entre si por um quinhão desse porco 
conservado em sal” (MOURÃO, CUNHA, 
2011, p. 74).

Conforme aponta Maia 
(2014) a fomentação – com emendas 
parlamentares - dos redutos eleitorais é 
uma das estratégias que os candidatos 
utilizam, com o intuito da reeleição, 
buscando sustentação ou expansão das 
bases eleitorais em que obteve maior 
concentração de votos ou potencial de 
crescimento de votos para as próximas 
eleições.

Em pesquisa citada por Maia 
apud Borges et al (2014, p. 413) 
estudos relacionados a “[...] geografia 
eleitoral evidenciam que as políticas 
distributivistas têm maior efeito nas 
regiões de baixo desenvolvimento 
socioeconômico que, por sua situação, 
possuem maior dependência do governo 
e de suas intervenções”.

Em diálogo com a seção 
anterior, conforme aponta Baião e Couto 
(2017, p. 714), fatos recentes “[...] como 
a aprovação da Emenda Constitucional 
86/2015, reforçam essa visão, uma vez 
que deputados e senadores se uniram 
para aprovar, por maioria qualificada, 
uma norma que garante e protege a 
execução de suas emendas individuais”.

Tal premissa deu origem ao 
chamado sistema candidate-centered, 
tornando o candidato autor referenciado 
dentro do partido, que conforme explica 
Carey e Shugart (1995), fomentariam a 
competição intrapartidária, estimulando 

deputados a fortalecer suas reputações 
e qualidades pessoais, em contraposição 
aos objetivos do partido.

Todavia, alguns autores 
levantam a hipótese de esgotamento 
desse modelo de relação política. 
Conforme comenta Baião e Couto apud 
Lancaster (2017) a concorrência de vários 
candidatos na mesma região ou cidade 
desestimularia o uso do pork barrel. 
Esse desestimulo seria impulsionado 
pelo sistema free-riding ou efeito carona 
tendo em vista que outros deputados 
(candidatos) locais se aproveitariam dos 
créditos gerados por benefícios enviados 
por outros parlamentares.

Conforme aponta Mesquita et 
al, apud Silva (2014), existem estudos 
que demonstram que deputados 
federais paulistas utilizariam os recursos 
provenientes de emendas parlamentares 
individuais com o objetivo de pulverizar 
seus votos e, não, de concentrar em 
apenas um único local.

O referencial teórico tratado 
nesta seção se coaduna com as 
proposições realizadas na seção 
anterior – que trata sobre as emendas 
parlamentares em si – sendo possível 
verificar uma relação muito próxima entre 
os teóricos de ambas as disciplinas. 

Na próxima seção, será 
tratado o conceito de Desenvolvimento 
Econômico visando a caminhar para 
o objetivo proposto na dissertação, 
que era mensurar a relação entre os 
envios de emendas parlamentares e o 
desenvolvimento econômico das regiões 
recortadas na pesquisa.
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4. Desenvolvimento Econômico

Os debates envolvendo o 
conceito de desenvolvimento econômico 
e crescimento econômico são enormes. 
Em regra geral, o termo desenvolvimento 
abrange vários aspectos da economia e 
sua interligação com o social. Enquanto 
o crescimento aponta apenas para 
variáveis que digam quantitativamente 
qual foi a evolução da economia em seu 
processo estritamente capitalista. 

Segundo Bresser-Pereira (2008, 
p. 2), “o desenvolvimento econômico de 
um país ou estado-nação é o processo de 
acumulação de capital e incorporação de 
progresso técnico ao trabalho e ao capital 
que leva ao aumento da produtividade, 
de salário, e do padrão médio de vida da 
população”.

Para Bresser Pereira (2008) 
esse desenvolvimento econômico seria 
dado pelo processo de geração de renda, 
maior produtividade e consequentemente 
um ciclo econômico voltado pela 
demanda efetiva. Para que esse ciclo 
pode-se se realizar, em uma perspectiva 
Keynesiana, as emendas parlamentares 
poderiam aumentar o investimento 
dos governos locais gerando um efeito 
multiplicador na economia local.

Esse efeito seria distribuidor 
de renda, cessando o processo 
de concentração dado por falta de 
desenvolvimento econômico. “Quando 
há aumento da renda per capita, mas a 
economia não se transforma porque não 
aumenta a produtividade de toda ela, 
mas apenas de um enclave, geralmente 
de baixo valor adicionado per capita, 

não ocorre nem desenvolvimento nem 
crescimento econômico”. (BRESSER, 
2008, p. 3).

Outros teóricos também se 
debruçaram sobre o tema, como o caso 
de Amartya Sen (2010). Para esse 
autor, um doas criadores do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), 
o desenvolvimento estaria ligado ao 
aumento da capacidade humana e ao 
aumento da liberdade.

Tal capacidade humana poderia 
ser fator de um aumento no capital 
humano adquirido através da educação, 
fato que no futuro possibilitaria ao 
individuo o aumento da capacidade 
de liberdade, desatando os nós da 
ignorância e possibilitando uma liberdade 
escolha dentro do processo produtivo no 
mundo atual.

Um terceiro autor importante 
no trabalho deste tema, seria Celso 
Furtado. Esse autor afirma por sua vez 
que o “crescimento econômico, tal como 
o conhecemos, vem se fundando na 
preservação de privilégios das elites que 
satisfazem seu afã de modernização; já o 
desenvolvimento se caracteriza por seu 
projeto social subjacente” (BRESSER, 
2008, p. 4).

Com uma visão mais próxima da 
desenvolvida por Bresser Pereira, o autor 
Celso Furtado (1983) engaja o tema do 
desenvolvimento econômico juntamente 
com a questão social defronte a questão 
meramente econômica.

Pode-se concluir de forma 
prosaica que o desenvolvimento 
econômico seria responsável pela 
melhor distribuição de renda e alteração 
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nas estruturas produtivas (com vistas 
a fornecer um melhor salário real aos 
trabalhadores).

Nesse sentido, o uso de emendas 
parlamentares nas localidades que são 
beneficiadas com ela seria de grande 
importância, quando bem empregada, 
para promover o desenvolvimento de tal 
localidade.

Na próxima seção será abordado 
os Aspectos Metodológicos que serão 
utilizados na construção da dissertação 
proposta.

5. Aspectos Medotológicos

O método utilizado, para analisar 
a ligação entre o envio de emendas 
parlamentares e o desenvolvimento 
econômico, será através da seleção de 
dados secundários, utilizando o conceito 
de indicadores de desenvolvimento 
econômico promovido pela empresa de 
pesquisa Urban Systems.

Esses dados estão dispostos na 
Tabela 2, a seguir:

Tabela 2 - Dados

Fonte: Urban Systems – Elaboração Própria

Com a coleta desses dados será 
utilizado o método quantitativo estatístico 
de análise através de correlação 
bivariada tendo como variáveis o valor 
de envio das emendas parlamentares e 
a evolução dos indicadores para cada 
cidade da Região Administrativa de 
Franca entre os anos de 2015 a 2019.

Como ferramenta de análise 
desses dados será utilizado o software 
R de uso gratuito por seu caráter open 
source. Portanto, espera-se com a relação 
bivariada encontrar uma causalidade 
entre as variáveis demonstrando sua 
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correlação positiva ou negativa.

6. Resultado Parcial

Como resultado parcial da 
pesquisa, verificou-se que existem uma 
quantidade significativa de autores que 
trabalham ou trabalharam o tema das 
emendas parlamentares, havendo um 
consenso sobre a utilização dessas 
no processo de busca por votos ou 
manutenção dos redutos eleitorais.

Conseguiu-se obter 
conhecimento na área especifica sobre 
as emendas, no que tange as alterações 
aprovadas pela PEC do orçamento 
impositivo, fato que alterou em parte a 
relação das emendas como barganha 
vertical.

Em relação ao tema dos redutos, 
verificou-se especificidades no envio 
de emendas, que podem ser coletivas 
ou individuais e, também, no processo 
recente de pulverização das emendas, 
com o intuito de ganhar maior quantidade 
de votos para reeleição.

Entretanto, a proposta realizada 
pela dissertação, de verificar a relação 
entre desenvolvimento econômico e 
emendas parlamentares, traz um caráter 
de ineditismo em relação às pesquisas 
encontradas.

Por fim, já foi iniciado o processo 
de coleta de dados, para a utilização do 
método quantitativo e para verificação 
do objetivo proposto pela pesquisa.

7. Consideração Parcial

No que tange ao analisado 

até o presente momento, verifica-se 
a importância da discussão sobre a 
utilização de emendas parlamentares 
como finalidade de obtenção de votos, 
uma vez que essas emendas teriam 
por finalidade auxiliar determinadas 
regiões e deveriam ser feitas de forma 
uniforme ou levando em consideração as 
deficiências de cada espaço geográfico. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho é investigar o 
docente do ensino superior e propor um 
plano de ação, considerando a tecnologia que 
exige competências do ensino-aprendizagem 
essenciais para os desenvolvimentos humano 
e social. 
Palavras-Chave: Ensino Superior, 
Professor, Competências, Desenvolvimento 
humano e social, Plano de ação.

de tanta tecnologia que permite a total 
interação com o mundo.

Como adequar o ensino 
superior ao mundo das instabilidades e 
das incertezas postas cotidianamente 
pela tecnologia, pela exigência da 
interconectividade, pela necessidade 
da participação criativa para a 
construção complexa de novos saberes, 
mantendo as relações humanas para o 
desenvolvimento social?

Para a formação de futuros 
docentes e/ou futuros profissionais, 
como também para lidar melhor com 
a inteligência artificial e robôs da 
atualidade e do futuro, constituindo 
relações interpessoais saudáveis e de 
aprendizado efetivo; torna-se urgente 

Abstract
The aim of this study is to investigate higher 
education teachers and propose an action plan, 
considering technology that requires teaching-
learning competencies essential for human and 
social development.
Keywords: Higher Education, Teacher, 
Skills, Technology, Action Plan.

1. Introdução

O Ensino Superior convive com 
os desafios atuais do contexto ciber e 
tecnológico. 

A relação ensino-aprendizagem, 
no ambiente universitário permanece 
construída sob a atmosfera tradicional da 
fragmentação dos saberes e layout das 
salas de aula com cadeiras enfileiradas 
passivamente em frente ao quadro 
negro, para receber o conhecimento 
compilado, planejado, escrito com giz e 
transmitido pelo professor aos alunos. 
A prática docente tradicional provoca o 
emudecimento dos estudantes, cria-se o 
hábito de aprender passivamente, sem 
falar, pensar, perguntar, mesmo diante 
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mudar o protagonismo do professor, 
seguido do conteúdo, do conhecimento, 
da disciplina, da ementa discriminada 
da matriz curricular, no ambiente 
educacional.

Discussões acadêmicas 
apontam que a relação professor-aluno 
é relevante, porém agir, a partir da 
prática e do resultado desse encontro 
entre professor e aluno, como proposta 
prioritária de desenvolvimento humano 
e social, desenvolvimento como direito 
humano, desenvolvimento como 
liberdade, com espaço para as pessoas 
aprenderem a escolher o próprio caminho, 
os próprios valores, o que realmente 
faz bem em suas vidas, esta reflexão 
por parte dos docentes tem ocorrido? 
E, mais ainda, tem sido praticada? Os 
docentes de ensino superior valorizam 
a capacidade de seus estudantes e os 
convidam a refletir com eles, propondo 
práticas que despertem o envolvimento 
coletivo, com as teorias apresentadas 
dentro da sala de aula, estimulando a 
vontade de transbordarem em sociedade 
para uma contribuição efetiva, com 
observações e ações que transformem a 
sociedade que é de todos?

O ambiente universitário, através 
do encontro de docentes e estudantes 
pode proporcionar o desenvolvimento 
com qualidade de vida e liberdade, em 
uma perspectiva sistêmica, levando 
em conta o pensamento sistêmico de 
Vasconcelos (2004), com abertura para 
o externo, para o diferente, quando os 
agentes envolvidos exercitam outras 
percepções, apropriam-se a realidade e 
oferecem ações sociais propositivas.

Assim, de um lado, os avanços 
tecnológicos, a necessidade de olhar 
para o indivíduo e para a sociedade e 
agir de forma sustentável e responsável, 
de outro lado, as práticas pedagógicas 
sedimentadas pela abordagem 
tradicionalista. Como estabelecer um 
outro perfil para o docente, de forma 
que seja um profissional que atenda às 
demandas atuais?

Dessa forma, diante da 
problemática estabelecida, constrói-
se o seguinte problema de pesquisa: 
Quais os elementos técnicos, humanos 
e sociais que permitem constituir 
um perfil de docente do ensino 
superior, na contemporaneidade, e 
que possibilitam observar um impacto 
nos desenvolvimentos humano e 
social, a partir da disponibilização de 
competências de estudantes?

Respostas para este problema 
podem emergir de docentes universitários 
que, em sua prática, provoquem a 
participação crítica dos estudantes, bem 
como o desenvolvimento humano com 
liberdade, para que espontaneamente os 
estudantes consigam opinar e participar 
como agentes.  Ser agente é a condição 
primordial para o desenvolvimento. 
Caracterizar a pessoa como agente 
requer situá-la na promoção da realização 
humana, de forma mais ampla e não 
somente na realização de seus desejos 
imediatos e individualistas, mas agindo 
para a melhoria da condição de vida de 
todos, implica o senso de comunidade, 
de coletividade, que está implícita na 
condição de agente, como preconiza 
Sen (2012).
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É a condição social real sendo 
refletida no espelho do ambiente 
universitário para que novos saberes 
sejam construídos, de forma coletiva, 
numa prática reflexiva dos papéis ali 
existentes, professor reflexivo e aluno 
reflexivo, colocados em igual posição 
de poder pela sua opinião, não sem 
conflito, sim com regras, porém, usando 
as palavras de Foucault (2009b), sem 
docilizar corpos.

Apresenta-se, portanto, a 
relevância de uma pesquisa com o 
intuito de compreender mais sobre o 
docente do Ensino Superior e, assim, 
posteriormente, que sejam pensados 
espaços, intervenções inovadoras que 
permitam a descoberta de competências 
essenciais dos docentes e discentes do 
ensino superior. 

Desta forma, o objetivo geral 
deste trabalho é reunir discussões 
teóricas e vozes sociais de docentes 
do ensino superior, a fim de delinear 
competências docentes que 
desencadeiam os desenvolvimentos 
humano e social. Além disso, estabelecer 
proposições para consolidação de 
práticas sustentáveis, planejadas, para 
atender às demandas sociais.

O desenvolvimento da pesquisa 
intenciona focar na educação formal, 
especificamente do ensino superior, 
lembrando que o principal objetivo é 
que o estudante aprenda, por isso a 
importância de entender a formação 
atual do professor, a relação do professor 
com o ensino e com a questão da 
aprendizagem, pensando no presente 
e futuro tecnológicos, que exigem 

competências essenciais.
Elementos do Plano de Ensino, 

no contexto universitário, exigem 
competências e habilidades de um 
professor pesquisador, propositivo 
e comprometido com o conteúdo e 
com a própria prática. Tendo em vista 
essa questão, o professor tem que 
selecionar o conteúdo da aula, tem que 
escolher a metodologia que são todos 
os recursos materiais, como a forma 
de fazer e efetivamente acontecer o 
processo ensino-aprendizagem na 
contemporaneidade.

E, uma das etapas do ciclo 
evolutivo da docência do ensino superior 
se fecha na avaliação, que pode ser 
realizada de formas distintas e igualmente 
efetivas: pode ser autoavaliação, 
avaliação por pares, avaliação escrita, 
avaliação oral, uma história, escrever um 
texto. 

É necessário considerar o perfil 
do professor universitário como monitor, 
supervisor, facilitador de aprendizagem, 
docente que explora a todo momento a 
oportunidade da interdisciplinaridade.

Para atingir o objetivo geral 
deste trabalho, em sua totalidade, 
foram elaborados os seguintes objetivos 
específicos: 

• investigar a formação do 
professor do ensino superior 
na atualidade, por meio de 
pesquisa exploratória;

• descobrir competências e 
habilidades necessárias ao 
professor universitário; 

• observar o impacto da 
atuação do docente nos 
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desenvolvimentos humano 
e social, através da sala de 
aula do ensino superior;

• dar voz aos professores 
universitários para evidenciar 
trocas de práticas eficazes 
no contexto universitário; 

• consolidar propostas 
de práticas planejadas, 
sustentáveis e replicáveis 
para a educação no contexto 
universitário;

Importante apresentar um plano 
de ação que aponte propostas aos 
docentes do ensino superior, quanto ao 
uso das competências em sala de aula, de 
acordo com a necessidade apresentada 
pelos grupos de professores e alunos a 
serem estudados, com olhar para o meio 
ambiente, para a tecnologia e de forma 
sustentável.

2. Referencial Teórico

A pesquisa reverencia correntes 
teóricas e autores que considera 
importantes para contribuição em 
desenvolvimento humano e social, com 
contribuição efetiva.

Bauman (2011), apresenta 
uma reflexão de como foi constituído o 
indivíduo, de como exercita a percepção 
de si mesmo, seus pensamentos, seus 
sonhos, suas emoções, sentimentos e 
qual o impacto na sociedade, no contexto 
contemporâneo.

A subjetividade construída em 
meio à tecnologia, internet, está ao 
alcance de todos e de maneira sedutora, 

com o esforço mínimo de apertar 
algumas teclas. O dia inteiro, sete dias 
por semana, basta apertar um botão, 
para fazer aparecer uma companhia 
do meio de uma coleção de solitários. 
Nesse mundo on-line, ninguém jamais 
fica fora ou distante; todos parecem 
constantemente ao alcance de um 
chamado (BAUMAN, 2011). O coletivo 
impõe-se ao individual.

Entretanto, está instalado o 
desafio de resgatar o acesso ao outro, 
face a face, olho no olho, quando os lares 
estão cada vez mais vazios de conexões 
não virtuais, do calor revigorante da 
companhia humana, da comunicação 
com pessoas concretas. É preciso 
experimentar a solitude, a reflexão sobre 
si, que permite pensar, criar para não 
deixar escapar o encontro com o outro, 
seja este uma pessoa, um grupo ou um 
livro.

Olhar para esse indivíduo 
e observar a constituição da sua 
subjetividade relevante no contexto, 
remete ao desenvolvimento humano que 
desencadeia o social. 

Pensar sobre subjetividade 
é pensar sobre as demandas que o 
mundo tem apresentado. Nesse sentido, 
Bauman (2011) traz uma reflexão 
filosófica sobre a sociedade líquida. Para 
o autor, sociedade líquida é, como todos 
os líquidos, móvel, que não conserva 
sua forma por muito tempo. Sempre 
em mudança, fluem e flutuam no ar as 
oportunidades de alegria e as ameaças 
de novos sofrimentos, que ciclicamente 
voltam a mudar de lugar com rapidez e 
agilidade que dificulta direcioná-las ou 
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redirecioná-las, devido à internet e à web 
mundial, “autoestradas de informação”, 
com conexão imediata, a todo e qualquer 
canto remoto do planeta, de pequenos 
aparelhos celulares que podem ser 
guardados no bolso, dia e noite, para 
onde quer que nos desloquemos.

Qual lugar ocupa a arte de estar 
consigo mesmo? E os efeitos disso no 
contexto social?

Como lidar com o sentimento 
negativo de crianças e jovens quando 
instituições, professores, pais bloqueiam 
o acesso à internet ou desligam seus 
celulares?

Há realmente necessidade de 
bloquear esse acesso dentro da sala de 
aula? Parece contraditório o uso coletivo 
de celulares, mas totalmente abominável 
em determinadas situações.

Para a formação de futuros 
docentes e/ou futuros profissionais, 
torna-se urgente mudar propostas do 
processo ensino-aprendizagem. 

Podem haver propostas 
dos pilares do conhecimento para 
aprendizagem de Delors e outros (2000), 
como o aprender a conhecer, para o 
despertar da vontade de conhecer das 
pessoas, conciliando os conhecimentos 
culturais dos estudantes adquiridos 
antes do espaço universitário; aprender 
a fazer, que diz respeito não apenas 
aos conhecimentos técnicos voltados 
para desempenho de alguma tarefa, 
mas também para que as pessoas 
possam aprender soluções criativas e 
não mecânicas, para diversas situações 
cotidianas, para o mundo do trabalho; 
aprender a viver juntos que está 

relacionado ao desenvolvimento da 
compreensão do outro e a percepção 
das interdependências, respeitando 
as diversidades e pluralismos; como 
também aprender a ser com uma 
proposta de desenvolver a autonomia 
de cada pessoa, do discernimento 
e da responsabilidade pessoal, 
favorecendo que cada ser humano 
desenvolva suas potencialidades, como 
recomenda Delors et al (2000).  Será 
que estes pilares fizeram parte da 
formação dos professores universitários 
e são colocados em prática pelos 
professores, desde seu planejamento 
de aula, refletindo a realidade social, 
especialmente das salas de aula com os 
estudantes?

Respostas para este problema 
podem emergir de docentes universitários 
que, em sua prática, provoquem a 
participação crítica dos estudantes, bem 
como o desenvolvimento humano com 
liberdade, para que espontaneamente os 
estudantes consigam opinar e participar 
como agentes.  Ser agente é a condição 
primordial para o desenvolvimento. 
Caracterizar a pessoa como agente 
requer situá-la na promoção da realização 
humana, de forma mais ampla e não 
somente na realização de seus desejos 
imediatos e individualistas, mas agindo 
para a melhoria da condição de vida de 
todos, implica o senso de comunidade, 
de coletividade, que está implícita na 
condição de agente, como preconiza 
Sen (2012).

É a condição social real sendo 
refletida no espelho do ambiente 
universitário para que novos saberes 
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sejam construídos, de forma coletiva, 
numa prática reflexiva dos papéis ali 
existentes, professor reflexivo e aluno 
reflexivo, colocados em igual posição 
de poder pela sua opinião, não sem 
conflito, sim com regras, porém, usando 
as palavras de Foucault (2009b), sem 
docilizar corpos. Além disso, faz-se 
necessário lançar mão de temas como 
sistemas de avaliação de ensino/
aprendizagem, nas perspectivas de 
Perrenoud, Nóvoa e Libâneo.

Importante considerar a 
abordagem do contexto da formação 
continuada em documentos, como: 
Plano Nacional de Educação metas 13 
e 14, políticas públicas de formação 
continuada de docentes em vigor, 
destacando assim, um diálogo legal.

O desenvolvimento humano 
e social a partir de um histórico e a 
conceituação de desenvolvimento e 
educação, pode ser destacado nas 
perspectivas de Sen(2012), Deleuze e 
Guattari (1986).

3. Procedimentos Metodológicos

A metodologia utilizada 
nesta pesquisa acolhe a abordagem 
qualitativa. A pesquisa qualitativa é 
caracterizada pela tentativa de entender 
e compreender os significados nas 
ações e comportamentos dos sujeitos 
que participam do estudo, respondendo 
a questões muito particulares, na 
perspectiva de Minayo (1994).

A coleta de dados deverá 
contar com a participação de quatro 
representantes legais, gestores e doze 

professores do Ensino Superior, sendo 
professores de disciplinas e cursos 
diferentes, de quatro instituições de 
Ensino Superior do interior paulista, 
sendo uma instituição pública, uma 
privada e duas municipais. Como 
critério de seleção dos participantes, 
serão consultados pró-reitores ou 
coordenadores das Instituições de ensino 
participantes, para indicação de três 
docentes que possuam no mínimo cinco 
anos de atuação no Ensino Superior e 
estejam melhor inseridos na perspectiva 
das novas competências para ensinar de 
Perrenoud (2000).

Serão realizadas entrevistas 
semiestruturadas como um dos 
instrumentos para coleta de dados, 
sendo realizada com os professores, de 
forma individual e gravadas em áudio 
com o consentimento dos participantes e 
posteriormente transcritas. As entrevistas 
terão um roteiro de apoio em que serão 
abordadas questões relativas à docência 
superior, formação pedagógica, prática 
pedagógica dentre outras, porém a 
pesquisadora estará livre para abordar 
outras questões pertinentes à pesquisa 
que não constarão do roteiro. 

Após a etapa das entrevistas, 
serão realizados grupos focais com 
os docentes, por instituição, com o 
intuito de refletir sobre planos e ações 
que possibilitam uma dinamicidade e 
potencialização na formação continuada 
de docentes do Ensino Superior, como 
forma de intervir nos desenvolvimentos 
humano e social. Assim, serão utilizadas 
questões norteadoras para a condução 
dos grupos. O objetivo central do grupo 
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focal é identificar sentimentos, atitudes 
e ideias dos membros a respeito de um 
determinado assunto ou tema. Morgan 
(1997) caracteriza os grupos focais 
enquanto uma técnica de pesquisa 
que visa coletar dados, por meio das 
interações grupais ao se discutir um tema 
específico sugerido pelo pesquisador. 

Os dados serão analisados por 
meio da análise de conteúdo, nos moldes 
propostos por Minayo (1994), assim, 
após repetidas leituras das transcrições 
das entrevistas em grupo, o material 
será classificado segundo o conteúdo 
em categorias.  Por meio da análise de 
conteúdo, o pesquisador pode verificar 
as hipóteses ou questões relativas à 
pesquisa e também desvelar o que está 
subentendido dos conteúdos manifestos 
gerando novas teorias.

Quanto aos aspectos éticos, 
serão elaborados os documentos 
necessários para a realização da pesquisa 
como o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para os participantes. O 
projeto de pesquisa será submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Instituição.  

Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, articulada a uma linha de 
pesquisa com foco em desenvolvimento 
social e políticas públicas que problematiza 
a formação, as competências e as 
práticas dos docentes no contexto 
universitário, considerando múltiplos 
olhares e vozes direcionadas a desafios 
até então inimagináveis, que atendam 
às demandas dos desenvolvimentos 
humano e social.

4. Resultados Parcial/Final

Como resultados, com 
a realização desta dissertação, 
devidamente fundamentada, a 
pesquisadora pretende contribuir para a 
discussão na formação de professores, 
no processo ensino-aprendizagem, aos 
interessados em desenvolvimentos 
humano e social, instituições, docentes, 
discentes, de como aplicar novas 
propostas de competências e habilidades 
para o ensino superior, invadido por 
relações virtuais que, muitas vezes, 
subtraem as  conexões da vida real.

5. Considerações Parcial/Final

Até o presente momento, 
aspectos relevantes sobre este estudo, 
provocaram reflexões direcionadas ao 
cenário universitário em sua perspectiva 
histórica e crítica.

A universidade, cenário do 
ensino superior, muitas vezes vista como 
o centro de produção de conhecimento, 
pelo que se divulga na mídia, está em 
crise. 

Esta crise da universidade é 
apresentada por Sousa Santos (2004), 
quando comenta que frente à sociedade 
e ao Estado, a universidade não parece 
preparada para defrontar os desafios, 
tanto mais que estes apontam para 
transformações profundas e não para 
simples reformas parcelares.

Algumas elucubrações 
emergem em torno do contexto da 
Universidade. É dever da Universidade 
formar profissionais ou cidadãos, 
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investigadores ou técnicos? Deve “abrir-
se ao exterior”? Neste caso, como seria? 
Prestando serviços, respondendo à 
demanda ou a induzindo através de 
propostas de trabalho à comunidade?  

Em uma perspectiva crítica, 
Sousa Santos (2004) mostra que a 
universidade pretende ser o lugar da 
produção de conhecimento científico, 
em excelência. Esta pretensão passou 
por crises pós-guerra, como também na 
década de  sessenta, quando solicitado 
que a universidade e o conhecimento 
por ela produzido fossem envolvidos na 
resolução de problemas econômicos e 
sociais urgentes, em busca de encontrar 
novos caminhos para as exigências 
do desenvolvimento tecnológico, da 
transformação e produção da ciência, 
dos contextos econômicos, em plena 
competitividade entre si fundados  
cientificamente.

A universidade deve ter a 
capacidade de experimentar inovações, 
fazer as coisas diferentes, devido a 
estar distanciada das pressões do 
mercado, das pressões sociais e das 
pressões políticas, o que pode facilitar a 
exploração das potencialidades de toda 
população ali existente.  

De acordo com Sousa Santos 
(2004), na última década, houve uma 
alteração significativa nas relações entre 
conhecimento e sociedade, alterando 
profundamente as concepções que 
temos de conhecimento e sociedade. 
No entanto, ao passo em que analisa 
com critério e profundidade a crise da 
universidade, Sousa Santos também 
aponta caminhos para a crise que se 

instalou, colocando como um ponto a 
necessidade de reconstrução do projeto 
de país. 

O autor afirmou que “o único 
modelo eficaz e emancipatório de enfrentar 
a globalização neoliberal é contrapor-
lhe uma globalização alternativa, uma 
globalização contra-hegemônica” (2004, 
p. 55). Desta forma, ele propõe que as 
reformas da universidade pública no 
Brasil, devem fazer parte de um projeto 
de país; que origina de um acordo 
político-social amplo, aprofundado em 
camadas setoriais, um deles com foco 
na educação, que contém a universidade 
como bem público; em um movimento 
democrático, com o objetivo central de 
atender às demandas sociais em sua 
diversidade, com articulações nacionais e 
globais, baseadas na reciprocidade e no 
benefício mútuo, de forma cooperativa. 

Para somar às perspectivas 
de Sousa Santos, há de se considerar 
a proposta de outros autores para o 
contexto universitário, que se debruçaram 
sobre as transformações que ocorreram 
na sociedade e na universidade como 
um todo.

Contextualmente, Buarque 
(2014) apresenta as mudanças das 
universidades, pelo mundo, referente à 
estrutura, porém com poucas mudanças 
em seu papel na sociedade. Neste 
contexto, considera que a sociedade se 
modifica dia a dia, com fácil acessibilidade 
às informações.

A universidade mantém o tripé 
político-independente, social-crítico e 
patrimônio-intelectual, em que o autor 
a caracteriza, como a instituição que 
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seguramente está
melhor preparada para lidar 

com o futuro. Defende esta perspectiva, 
devido à sociedade estar passando 
por um momento de desorientação na 
democracia, na política, na economia, 
no contexto corporativo, empresarial, na 
ciência e na tecnologia. 

A universidade, ao longo 
dos tempos, protegeu o tripé da 
espinha dorsal, a sua essência, 
mesmo esbarrando em mudanças que 
desidratam o sonho de justiça, igualdade 
e liberdade.

Buarque (2014, p.4) observa 
a importância em comprender as 
dificuldades e as limitações da 
Universidade para a elaboração de uma 
nova proposta com novas estruturas e 
novos métodos de trabalho, em defesa 
da transformação da Universidade.

No Brasil, as transformações 
causaram enormes dificuldades no 
campo econômico, nas indústrias, 
empresas, em transportes, em energia. 
Ainda assim, a universidade pública 
federal no Brasil é considerada como 
uma das melhores iniciativas e o universo 
acadêmico continua em expansão, pois 
tem crescido e sobrevivido graças à 
resistência da comunidade universitária. 
Por outro lado, encontra-se em uma 
encruzilhada. 

O autor considera que a 
universidade precisa organizar-se, 
com criatividade e inovação, faz a 
reflexão sobre o verdadeiro papel que a 
universidade deve assumir e aponta que 
ela não detém a exclusividade de guiar a 
humanidade a novos horizontes, novos 

rumos.   No entanto, como instituição, 
a universidade é uma força social 
indispensável, para atuar conjuntamente 
com outros segmentos da sociedade.

Buarque (2014, p. 6) afirma que 
há de se escolher entre a modernidade 
técnica que independente da ética ou a 
modernidade ética, cujo conhecimento 
técnico submete-se aos valores 
éticos, com ênfase na manutenção da 
semelhança entre os seres humanos.

O século XXI que tanto valoriza 
a criticidade, faz a sociedade reconhecer 
a importância da educação, com a 
devida valorização ao Ensino Superior, 
como cenário capaz de promover as 
transformações necessárias. Sendo 
assim, o autor menciona a “encruzilhada” 
como a esperança de a universidade 
estar a serviço de novas escolhas entre 
uma modernidade técnica ou uma 
modernidade ética. 

Outro comentário do autor 
aponta para o fato de a universidade 
não representar mais a intelectualidade 
do conhecimento. “A universidade flutua 
em meio às correntes da globalização e 
corre o risco de um naufrágio ético, caso 
aceite a imoralidade de uma sociedade 
cindida” (BUARQUE, 2014, p. 8).

Após oito séculos de sua 
criação, as mudanças na universidade 
precisam acontecer, a partir de cinco 
grandes eixos, de acordo com Buarque 
(2014):

1. Essencialmente o primeiro 
eixo, que se volta à vanguarda crítica 
da produção do conhecimento, nota-
se a relevância do professor, que não 
deve ser um mero transmissor de 
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conhecimento, mas sim aquele que 
também produz o conhecimento. O 
cenário é uma universidade que precisa 
ser dinâmica, significativa, onde o 
ator também é o professor que deve 
ser um produtor de conhecimento e 
pode ser um multiplicador de novos 
pesquisadores, que considera novos 
talentos, como também um incentivador 
de professores recém graduados. Uma 
atuação que soma e valoriza o olhar 
para a comunidade e produção de 
conhecimento a partir dela. E o papel 
do professor como multiplicador de 
pesquisa torna-se essencial. 

Face a essa universidade para 
todos, envolve todas as questões técnicas, 
todas as questões sociais, universidade 
democrática, uma universidade que 
produz, uma universidade sustentável, 
quem é este professor que vai conseguir 
lidar com o contexto dessa universidade? 
Um contexto crítico de universidade, 
aliado com as questões éticas. É nessa 
universidade que atua esse professor 
que se pretende perfilar, que é o 
professor das reflexões, das produções, 
das novas metodologias. Em uma 
perspectiva histórica e crítica, discutir 
a universidade que vai receber esse 
professor postulado que a pesquisadora 
busca construir, propor.

Outros itens que o autor 
preconiza como importante para a 
mudança na universidade é:

2. firmar-se, novamente, como 
capaz de assegurar o futuro de seus 
alunos; 

3.recuperar o papel de principal 
centro de distribuição do conhecimento;

4. assumir o compromisso e a 
responsabilidade ética, para com o futuro 
de uma humanidade sem exclusão; 

5. reconhecer que a universidade 
não é uma instituição isolada, mas que 
ela faz parte de uma rede mundial.

Além disso, o autor explica 
que a universidade do século XXI não 
conseguiu compreender como poderia 
ser global, sem que isso implicasse 
a perda da sua identidade e de sua 
nacionalidade. Acabou assumindo a 
polarização entre abrir-se ou se defender 
das interferências externas, a ponto de 
negar sua realidade atual do saber global 
(BUARQUE, 2014). Isto levou o autor a 
sugerir caminhos para o que chamou de 
refundação da universidade, destacando 
sete direções que poderiam contribuir 
para nortear a revolução no campo 
do Ensino Superior, quando podem 
surgir novos cenários universitários que 
exijam professores com competências 
específicas. A saber:

1. Universidade Dinâmica, 
onde o conhecimento, os professores 
e os alunos não são estáticos ou 
existem com longa duração. Nesta 
universidade, que dever ser permanente, 
sempre vinculada aos ex-alunos, deve 
atualizar os cursos que oferece em 
graduações e pós-graduações, com 
saberes e reconhecimentos parciais e 
constantes, e flexibilidade no tempo de 
duração, além disso, o diploma deve 
ter prazo de validade. Os professores 
devem ser submetidos a concursos 
periódicos; devem incentivar as leituras 
clássicas, mas o estudo dos textos em 
desenvolvimento podem ser online, por 
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meio do diálogo entre alunos e autores.
Neste modelo de Universidade, 

em reflexão ao papel do professor, há 
de se perguntar quais as regras vigentes 
atuais em relação aos Relatórios 
anuais produzidos pelos professores. 
Há exigência da produção desses 
relatórios nas universidades? Quais os 
efeitos que esses relatórios causam na 
universidade? O que é feito a partir dos 
relatórios anuais? Existe um plano de 
ação elaborado e cumprido, a partir da 
contribuição destes relatórios?

Há flexibilização dos currículos, 
com mudanças a partir da demanda ou 
de acordo com a duração do curso ou 
tempo das disciplinas?

Os docentes estariam 
preparados para esta dinâmica de 
universidade? A formação da profissão 
professor exigida atualmente realmente 
prepara o docente do ensino superior 
para tal nível de disponibilidade e nível de 
entrega para atuar de forma integral, em 
que podem contar com reconhecimentos 
motivacional e monetário? 

2. Universidade Unificada, 
onde as milhares de universidades 
existentes serão integradas por todos 
os meios disponíveis pela comunicação 
moderna, com tradução automática, 
sem obstáculos linguísticos, com 
trocas de professores e alunos. Os 
alunos escolhem seus programas, seus 
professores e as disciplinas em escala 
global.

Nesta segunda sugestão de 
um modelo universitário, observa-
se percebe-se uma comunicação 
globalizada que deve ser potencializada 

pela tecnologia e o professor pode efetivar 
a reunião das várias comunidades 
globais. O conhecimento local que deve 
ser global, é espalhado, pulverizado. 

Quanto ao docente do ensino 
superior, importante questionar sobre 
quais competências necessárias aos 
professores em áreas específicas de 
conhecimento? Qual a disponibilidade 
para compartilhar conhecimento em 
âmbito universal, em várias línguas?

3. Universidade Para Todos, 
sendo à distância, aberta e integrada, 
é democrática por não haver razão 
para exigir exames de ingresso, sem 
seleção, com ensinos à distância que 
alcançam um imenso número de alunos, 
cujo desempenho pode ser monitorado, 
excluindo os que não conseguirem 
acompanhar o curso. Para os cursos 
fisicamente presentes, deve-se medir a 
capacidade de um aluno captar, navegar 
pelas informações existentes no mundo, 
transformando-as em conhecimento, 
sem múltiplas escolhas. Este cenário 
apresenta o protagonismo do estudante 
por ser valorizado seu potencial de 
leitura, interpretação e produção do 
conhecimento.

Sabe-se que o ensino à distância 
vem crescendo como método de ensino 
na graduação, porém muito se questiona 
nas mídias a qualidade desse ensino. 
Desta forma, surgem reflexões como:

Qual o posicionamento da 
universidade atual face ao Ensino à 
Distância (EAD)? Há possibilidade 
da articulação do EAD com o ensino 
presencial? O que pensa o professor 
universitário em relação ao EAD? 



209

JUNQUEIRA, S.M. ; OLIVEIRA, S.F.P. Docência no Ensino Superior e Desenvolvimento Social: 
perspectivas para a contemporaneidade no Brasil. In: Pires, D. F. (Org.). 11º. Seminários de 
Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 198-211p.; 227p.

Em relação ao docente, uma 
outra tecnologia envolve outro tipo de 
prática pedagógica. Assim, como se faz 
a formação docente face às exigências 
desta outra prática?

4. Universidade Aberta, sem 
muros, aberta a todo o planeta, com aulas 
transmitidas pela televisão, pelo rádio e 
na internet. Professores e alunos poderão 
manter diálogo permanente e globalizado 
com seus alunos e professores de todo 
o mundo, a sala de aula tecnologizada 
em um o mundo futurista. Seria este 
modelo de universidade uma utopia? Os 
professores do ensino superior de hoje 
estão realmente preparados para esta 
abertura total? Como se capacitam para 
tecnologias e línguas estrangeiras?

5. Universidade Tridimensional, 
onde esteja presente a reestruturação, 
com centros de pesquisas sobre temas 
atuais que complementem departamentos 
e campos de conhecimento 
tradicionais. Com núcleos temáticos 
multidisciplinares para estudos da fome, 
da pobreza, da energia, da juventude, 
do emprego, do meio ambiente; com 
núcleos culturais que proponham 
a prática das atividades estéticas e 
debates éticos. Esta universidade com 
departamentos disciplinares, núcleos 
temáticos multidisciplinares e núcleos 
culturais, formará profissionais também 
tridimensionais.

Um contexto universitário onde 
são mantidas as especificidades, com 
a possibilidade de articulação com o 
multidisciplinar, considerando a cultura 
então produzida.

A universidade tridimensional 

que articula as disciplinas e ainda 
valoriza e constrói a cultura, os campos 
estético e ético, já existe? Se sim, qual a 
relevância que se tem dado a ela? 

O professor do ensino superior 
é hoje atualmente um especialista 
em sua área ou consegue triangular 
ou até mesmo perceber constatar a 
tridimensionalidade do conhecimento 
que propõe em sala?

6. Universidade Sistêmica, 
que se vincula universalmente a todas 
as outras universidades, também a 
todo o sistema de criação do saber, 
incluindo as empresas e instituições 
pública e privadas, bem como todas 
as organizações não governamentais 
conectadas à rede de produção do saber. 

Trata-se de uma proposta 
que correlaciona universidade e 
mercado. Esta universidade que produz 
conhecimento e também olha para fora, 
para as necessidades da sociedade 
e faz propostas para crescimento e 
desenvolvimento já existe, porém não se 
sabe em qual escala.

Exige um docente que saia 
do seu umbigo intelectual da própria 
especificidade e conheça de perto várias 
realidades existentes, para que assim, 
consiga inspirar e propor aos estudantes, 
caminhos para novos conhecimentos e 
aplicar o conhecimento em processo de 
sensocomunizar, conforme preconiza 
Sousa Santos (2004).

Pergunta-se: 
O professor do ensino superior 

está atento às necessidades da 
sociedade em sua realidade? Conhece 
as práticas atuais do mercado de 
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trabalho? Se está, como ele faz esta 
ponte universal da teoria e da prática 
locais, bem como novas propostas 
mundiais já propagadas?

7. Universidade Sustentável, 
deve dispor de recursos públicos, sem 
recusar recursos particulares de quem 
nela quer investir, para garantir sua 
sustentabilidade e sua coerência com os 
interesses sociais, onde o conhecimento 
não gera retorno econômico, como por 
exemplo a formação de professores de 
Ensino Fundamental e o campo das 
artes e da filosofia.

Particular ou estatal, a 
universidade sustentável deve servir aos 
interesses públicos, sem o aprisionamento 
dos interesses corporativos dos alunos, 
dos professores e dos funcionários. 
Além disso, a organização acadêmica 
deve estar a serviço da comunidade 
acadêmica e da sociedade em geral.

Para o autor, além desta 
contribuição inovadora, para mudança no 
contexto das Universidades, importante 
voltar-se para o caso da universidade 
brasileira, que recentemente apresentou 
um crescimento surpreendente 
do setor privado e um inesperado 
ensimesmamento da universidade 
estatal. A privatização da universidade 
brasileira ocorreu pela falta de vagas e 
recursos públicos, o que sucateou as 
instalações, que levou às greves e ainda 
aumentou a demanda por vagas nas 
universidades particulares. 

A baixa qualidade de alguns 
cursos universitários com consequente 
baixa qualificação, traz novos desafios ao 
Brasil: organizar o sistema universitário, 

refundar a universidade conforme as 
exigências atuais e sobretudo, melhorar 
a qualidade da educação básica.

Sendo assim, a Universidade no 
Brasil está sendo exigida em atualização, 
transformação, inovação para que 
evidencie e continue sendo valorizada 
em sua potencialidade na produção 
do conhecimento, bem como em suas 
ações propositivas voltadas para os 
desenvolvimentos humano e social. 

Sousa Santos (2004) traz os 
desafios das universidades e Buarque 
(2014) defende serem estas instituições 
as mais preparadas para lidar com o 
futuro, porém também com necessidades 
de mudanças, quando apresenta novos 
formatos universitários institucionais.  

É importante que os diferentes 
tipos de universidades conversem 
entre si. A universidade precisa olhar 
para todos esses perfis propostos, com 
a possibilidade de adequar, somar, 
aglutinar alguns modelos específicos 
que já podem começar a serem usados 
num plano nacional de uma nova 
universidade. 

Sendo assim, a união da 
Universidade Dinâmica com foco nas 
pessoas, a Universidade Unificada 
com uma comunicação globalizada 
e potencializada pela tecnologia, 
a Universidade para Todos que 
defende a concomitância de ensinos 
presenciais e à distância, a Universidade 
Tridimensional, que une as áreas 
disciplinar, multidisciplinar e cultural e 
a Universidade Sistêmica que valoriza 
também as necessidades da sociedade 
e propõe melhorias podem ser 
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complementares para o desenvolvimento 
em todos os segmentos.

Um tipo de universidade, 
ao contrário da fragmentação, vai 
ao encontro do outro sem conflito e 
amplia possibilidades de produção de 
conhecimento que considera as várias 
dimensões que o envolve: teorias, 
práticas, pesquisas, senso comum, 
ações individuais e coletivas, tecnologias 
e humanidade, instituições, professores 
e estudantes, e outras práticas outros 
itens tão importantes em um movimento 
harmônico, ético e transformador.

Buarque (2014) traz a filosofia 
dos índios aimarás, dos Andes, 
que, parafraseando para o contexto 
universitário, para que as mudanças 
da Universidade sejam efetivas e 
consistentes, há de estar ligada para 
frente, possuir o gosto de conhecer o 
seu passado; ligada para trás, possui 
o desejo de construir o seu futuro; 
ligada para cima, permanece ética, 
com espiritualidade e a linguagem; 
para o lado esquerdo, ligam-se todas 
as universidades como se fossem uma 
só; para baixo, mantém-se ligada às 
suas origens, à Terra; para o lado direito, 
valoriza o país e a sociedade ao seu 
redor e para dentro, a universidade 
produz conhecimento para todos com 
alegria.
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Resumo
A presente pesquisa tem por objetivo trazer 
reflexões críticas sobre a efetividade do 
benefício do auxílio-reclusão, como política 
social garantidora do princípio da dignidade 
humana, previsto em nossa Constituição 
Federal, como um dos princípios fundamentais 
da República Federativa do Brasil e sobre 
a importância ou não do benefício para o 
desenvolvimento como liberdade.
Palavras-Chave: Previdência social. 
Auxílio-reclusão. Política Social. Criminalidade. 
Desenvolvimento como Liberdade.

relegam à própria sorte aqueles que não 
se inserem no contexto produtivo, afinal, 
à uma sociedade capitalista só interessa 
quem produz e quem consome.

Fato é também que 
desenvolvimento está muito longe de se 
relacionar apenas e tão somente com 
índices de PIB/PNB e outros indicadores 
financeiros. Como explica Amartya Sen 
(2017, página 16):

O crescimento do PNB ou das 
rendas individuais obviamente 
pode ser muito importante 
como um meio de expandir as 
liberdades desfrutadas pelos 
membros da sociedade. Mas, as 

Abstract
The purpose of this research is to provide 
critical reflections on the effectiveness of the 
benefit of the seclusion, as a social policy 
guaranteeing the principle of human dignity, 
foreseen in our Federal Constitution, as one 
of the fundamental principles of the Federative 
Republic of Brazil and the importance or not the 
benefit to development as freedom.
Keywords: Social Security. Relief and 
seclusion. Social Policy. Crime. Development 
as Freedom.

1. Introdução

A humanidade moderna elegeu 
o capitalismo desenfreado e o liberalismo 
econômico como modelo padrão 
para o desenvolvimento econômico; 
o desaparecimento das fronteiras e o 
encurtamento das distâncias gerados 
pela globalização facilitaram para que o 
modelo chegasse a todas as partes do 
globo terrestre.

Fato é, todavia, que, se por 
um lado, o capitalismo e o liberalismo 
econômico podem gerar riquezas e altos 
índices de PIB, por outro, marginalizam e 
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liberdades dependem também de 
outros determinantes, como as 
disposições sociais e econômicas 
(por exemplo, os serviços de 
educação e saúde) e os direitos 
civis (por exemplo, a liberdade 
de participar de discussões e 
averiguações públicas). 

Com efeito, uma sociedade 
desenvolvida pressupõe melhores 
condições de vida para todos que dela 
participem, com direitos fundamentais 
civis e políticos devidamente respeitados, 
mas também e complementariamente, 
com direitos sociais garantidos por um 
Estado que não se preocupe apenas em 
cobrar e receber os encargos tributários, 
mas em prover o mínimo para que a 
dignidade humana seja respeitada como 
valor supremo e primário.

Em termos simples, não há 
como se chamar “desenvolvida” à uma 
sociedade que priva seus cidadãos 
de uma existência livre das amarras 
da pobreza, da exclusão social e da 
falta de acesso a educação e saúde de 
qualidades.

Sendo evidente a correlação 
entre desenvolvimento e liberdade 
humana, cumpre ao Estado implementar 
políticas públicas capacitantes para que 
seus destinatários tenham condições de 
atuar em busca de melhores condições 
de vida. 

De fato, os mais pobres não 
possuem condições de, sozinhos, 
buscarem sua própria liberdade, já 
que, relegados à própria sorte, são 
vítimas da exclusão social causada pela 
concentração de poder econômico nas 
mãos de poucos.

Ignacy Sachs explica que “os 
pobres são pobres demais para se 
darem ao luxo de não trabalharem” 
(2010, página 1), ou seja, marginalizados 
e destituídos de qualquer voz, os mais 
pobres não têm condições nenhuma de 
sequer manifestarem suas vontades ou 
impor limites ao massacre de direitos 
que sofrem diariamente.

Cumpre, pois, ao Estado 
cuidar para que o massacre se não for 
inexistente, que seja, ao menos reduzido. 
Nesse contexto, as políticas públicas são 
instrumentos através dos quais o Estado 
pode dar condições para que seus 
cidadãos se capacitem em busca de sua 
própria liberdade e do desenvolvimento 
social.

Os benefícios previdenciários 
surgem, assim, como um tipo de política 
pública social por intermédio da qual o 
Estado provê aos cidadãos um mínimo de 
existência digna durante os infortúnios: 
velhice, doença e prisão.

Tal não é diferente quando 
se fala em auxílio-reclusão, que é um 
benefício previdenciário destinado a 
amparar os dependentes do segurado 
de baixa-renda que esteja na prisão 
(assim entendida como qualquer forma 
de restrição de liberdade imposta pelo 
Estado).

Originariamente, o benefício 
era devido aos dependentes de todo 
e qualquer segurado encarcerado, 
posteriormente, todavia, com a 
promulgação da Emenda Constitucional 
n. 20/98, o benefício passou a ser pago 
exclusivamente aos dependentes do 
segurado de baixa-renda, o que restringiu 
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sobremaneira o alcance do benefício em 
questão.

Atualmente, a lei considera 
“baixa-renda” o indivíduo que aufere 
remuneração de até R$ 1.319,18, por 
mês. Esse valor é revisto anualmente 
pelo Poder Executivo Federal, através 
de portaria.

Em suma, a concessão do 
benefício de auxílio-reclusão exige o 
preenchimento dos seguintes requisitos: 
o recolhimento do segurado à prisão, 
a condição de dependente de quem 
pleiteia o benefício, o último salário de 
contribuição inferior ao limite previsto e 
o mínimo de 24 contribuições recolhidas 
pelo segurado encarcerado (carência).

Trata-se, pois, de benefício 
extremamente restrito, quiçá, o mais 
restrito entre todos os benefícios 
previdenciários atualmente existentes. 
De qualquer forma, entende-se que o 
referido benefício se coaduna com a 
visão mais moderna de desenvolvimento, 
segundo a qual, o Estado deve prover o 
mínimo para que seus cidadãos sejam 
livres dos males causados pela pobreza 
e pela exclusão social.

Virar as costas para os já 
marginalizados dependentes de 
encarcerados é  fomentar a exclusão 
social e aí, sim, estar-se-ia incentivando 
ainda mais as práticas criminosas.

A questão é: quando aquele 
dependente se vê privado do que, pelo 
menos em tese, lhe garantia o mínimo 
para a subsistência, não seria mais 
facilmente envolvido no ciclo gerado 
pela criminalidade? Não seria, pois, 
papel do Estado obstar o ciclo criminoso, 

intervindo para garantir o mínimo 
necessário para a sobrevivência digna 
daqueles dependentes, de modo que o 
mundo do crime não se apresentasse 
como a única opção para não se morrer 
de fome?

De fato, a dignidade da pessoa 
humana está prevista em nossa 
Constituição Federal como um dos 
fundamentos da República Federativa 
do Brasil. Isso porque, não há Estado 
Democrático de Direito sem respeito 
aos direitos básicos e fundamentais de 
qualquer pessoa. Afinal, democracia e 
direitos fundamentais são conceitos que 
se pressupõem e, necessariamente, 
coexistem dentro de um contexto social.

Citada também na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos como 
condição inerente a todos os seres 
humanos e como fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo, 
a dignidade humana é vetor universal. 

Mas, enfim, o que significa ter 
uma vida digna?

Segundo, Alexandre de Moraes, 
atual Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (2005, página 61):

A dignidade da pessoa humana 
é um valor espiritual e moral 
inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e 
que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se em 
um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que apenas 
excepcionalmente possam ser 
feitas limitações ao exercício 
dos direitos fundamentais, mas 
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sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem 
todas as pessoas enquanto seres 
humanos.

Dignidade se relaciona com 
a existência livre defendida por Sen. É 
digno o indivíduo que tem condições de 
se autodeterminar; é digno o indivíduo 
que tem condições de escolher o modo 
como quer viver, é digno o indivíduo que 
tem acesso à saúde e à educação de 
qualidade; é digno o indivíduo que tem 
um trabalho justo e salubre; é digno o 
indivíduo que tem seus direitos políticos 
respeitados; é digno, por fim, o indivíduo 
que goza de liberdade de escolha.

Nesse contexto, como dito, o 
benefício do auxílio-reclusão se coaduna 
perfeitamente com o conceito de 
desenvolvimento defendido por Amartya 
Sen e outros autores modernos. 

É evidente que o benefício 
previdenciário sozinho está longe de 
significar o aniquilamento das práticas 
criminosas. Trata-se de apenas uma 
das várias políticas públicas que devem 
ou deveriam ser adotadas para diminuir 
os altos índices de criminalidade 
brasileiros, importante entender, todavia, 
que, o bem-estar de uma sociedade 
depende necessariamente da promoção 
de dignidade humana a todos e não 
a apenas uma parcela da população 
detentora de maior poder econômico.

Vivendo em sociedade, 
a opressão social do vizinho, 
necessariamente gerará reflexos na 
nossa própria vida, sendo imprescindível, 
promover igualdade social e dignidade 
humana para todos, só assim, estaremos 

diante de um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito.

Nesse sentido, a presente 
pesquisa busca contribuir para a reflexão 
dos temas a que se propôs, buscando 
esclarecer um pouco mais as nuances 
do benefício do auxílio-reclusão e a 
efetividade do benefício sob o enfoque 
de política pública social voltada a 
interromper o ciclo de marginalização 
criado pelo recolhimento de um indivíduo 
a prisão, analisando seu possível impacto 
no desenvolvimento do país.

1.1 Objetivo geral:

A presente pesquisa busca 
esclarecer um pouco mais as nuances 
do benefício do auxílio-reclusão e a 
efetividade do benefício sob o enfoque 
de política pública social voltada a 
interromper o ciclo de marginalização 
criado pelo recolhimento de um 
indivíduo a prisão, sob  a perspectiva do 
desenvolvimento como liberdade.

1.2 Objetivos específicos:

Analisar o benefício do auxílio-
reclusão sob o prisma de direito social, 
contextualizando-o dentro dos direitos de 
segunda dimensão e como instrumento 
de justiça social. Compreender a 
realidade das famílias com seus 
provedores presos, quanto à dignidade, 
meios de sobrevivência e ruptura ou 
continuidade do ciclo de criminalidade.
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2. Referencial Teórico

Como referencial teórico para a 
presente pesquisa será utilizada a teoria 
do desenvolvimento como liberdade 
criada e defendida por Amartya Sen, 
cuja característica principal é o foco 
na liberdade. Liberdade em sentido 
amplo, que pressupõe a possibilidade 
de escolher a vida que se quer, de se 
autodeterminar de modo a poder escolher 
o que melhor convém ao indivíduo. 

Segundo Sen, 

o desenvolvimento pode ser visto 
como um processo de expansão 
das liberdades reais que as 
pessoas desfrutam. O enfoque 
nas liberdades humanas contrasta 
com visões mais restritas de 
desenvolvimento, como as que 
identificam desenvolvimento com 
crescimento do Produto Nacional 
Bruto (PNB), aumento de rendas 
pessoais, industrialização, avanço 
tecnológico ou modernização 
social.

De fato, para Sen o 
desenvolvimento social relaciona-
se muito mais com a capacidade de 
os indivíduos que participam de uma 
sociedade possuírem condições de 
atuarem em prol de seus próprios 
ideais e objetivos, do que com índices 
financeiros e tecnológicos.

É importante reconhecer 
a liberdade individual como um 
comprometimento social (Sen, 2017). 
Sim, porque, a condição de agente 
dos indivíduos é tolhida pela ausência 
de oportunidades socias, políticas e 
econômicas, de modo que só há que se 

falar em efetiva condição de agente, onde 
há efetivo gozo de liberdade individual.

Nesse sentido, Sen explica 
(2017):

O desenvolvimento consiste 
na eliminação de privações de 
liberdade que limitam as escolhas 
e as oportunidades das pessoas 
de exercer ponderadamente sua 
condição de agente. A eliminação 
de privações de liberdades 
substanciais, argumenta-se aqui, 
é constitutiva do desenvolvimento.

Isso porque, como dito, não há 
como se chamar “desenvolvida” à uma 
sociedade que priva seus cidadãos 
de uma existência livre das amarras 
da pobreza, da exclusão social e da 
falta de acesso à educação e saúde de 
qualidades.

Para Sen, o desenvolvimento 
de uma sociedade deve se pautar pelo 
efetivo bem-estar das pessoas, que são 
prioridades no processo. O crescimento 
econômico, por outro lado, se revela como 
um dos instrumentos para se alcançar o 
desenvolvimento. Ou seja, para Sen, o 
crescimento econômico é apenas um 
meio, dentre outros, de se alcançar e 
de se avaliar o desenvolvimento de 
determinada sociedade.

Rafael Veras Castro Melo e Gina 
Vidal Marcílio Pompeu, ao estudarem a 
teoria de Amartya Sen explicam que:

Na perspectiva do autor, 
o desenvolvimento não se 
traduz apenas em crescimento 
econômico. Para um 
desenvolvimento efetivo, é 
relevante que se atente para 
a condição das pessoas, que 
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são os agentes do processo de 
desenvolvimento. Sendo agentes 
do processo, os seres humanos 
devem ser reconhecidos como 
prioridade, e não os indicadores 
econômicos, que muitas vezes não 
levam em conta as necessidades 
pessoais de cada indivíduo. 
O crescimento econômico é 
condição do desenvolvimento, 
mas não é a única. A liberdade 
é vista, nesta abordagem, como 
meio e fim do desenvolvimento; 
deve-se ir além do reconhecimento 
de que o mercado leva ao 
crescimento econômico. Logo, 
o desenvolvimento precisa 
de elementos adicionais ao 
crescimento econômico, pois 
carece de considerar o modo 
como as pessoas vivem e seu 
empoderamento, com vistas 
à melhoria das condições 
socioeconômicas dos agentes 
do desenvolvimento. Economia 
e direitos humanos devem 
ser coadunados, para que se 
produzam condições de vida mais 
digna e materialmente igualitárias 
para toda a população. 

Para Sen, 5 tipos de 
liberdades, ditas instrumentais, 
devem necessariamente coexistir e 
se inter-relacionar na promoção do 
desenvolvimento, sendo elas: (1) 
liberdades políticas, (2) facilidades 
econômicas, (3) oportunidades sociais, 
(4) garantias de transparência e (5) 
segurança protetora. (2017, página 25).

A adoção de políticas públicas 
voltadas à ampliação dessas liberdades 
promoveria o aumento das capacidades 
humanas, de modo que o indivíduo, 
por si só, pudesse ser capaz de buscar 
a vida que melhor lhe aprouvesse. O 
Estado atuaria, portanto, como em ente 
garantidor do mínimo necessário para 

que o seu cidadão pudesse, por si só, 
buscar a sua condição ativa, deixando, 
pois, de ser mero destinatário de políticas 
públicas sociais (ANJOS, Leonardo 
Fernandes).

3. Procedimentos Metodológicos

A presente pesquisa será 
realizada com abordagem qualitativa. No 
que tange à natureza das fontes utilizadas 
para a abordagem e tratamento de seu 
objeto, a pesquisa será bibliográfica; e 
quanto aos seus objetivos, a pesquisa 
será exploratória com base em dados 
primários e secundários, analisando-
se, pois, livros e artigos científicos 
publicados relacionados ao tema.

Para a realização da pesquisa 
serão selecionadas quatro famílias 
residentes no município de Franca/SP: 
duas beneficiárias do auxílio-reclusão 
e duas que não recebem o benefício e 
através da aplicação de uma entrevista 
semi estruturada, procurar-se-á 
entender o contexto social em que vivem 
os dependentes de um encarcerado e, 
em que medida, o benefício do auxílio-
reclusão é ou não é importante para o 
desenvolvimento como liberdade.

Nesse enfoque, aos nossos 
entrevistados será aplicada uma 
entrevista com três eixos temáticos, 
sobre os quais deverá discorrer com 
liberdade, buscando-se, como dito, 
entender o contexto em que vivem os 
dependentes do indivíduo encarcerado. 
Para tanto, as entrevistas serão 
gravadas e integralmente transcritas e, 
posteriormente, passarão por análise de 
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conteúdo, segundo os moldes propostos 
por Minayo.

4. Resultados Parcial/Final

O projeto de pesquisa foi 
enviado ao Comitê (COMED) e aguarda 
julgamento.

5. Considerações Parcial/Final

Segundo dados do Infopen 
(sistema de informações estatísticas 
do sistema penitenciário brasileiro), no 
primeiro semestre de 2014 havia mais de 
seiscentas mil pessoas encarceradas no 
Brasil, o que equivalia a 300 presos para 
cada 100 mil habitantes no país. (2014). 

O número é alarmante, 
principalmente, porque o número de 
pessoas privadas de liberdade em 2014 
é 6,7 vezes maior do que em 1990. 
E porque desde 2000, a população 
prisional cresceu, em média, 7% ao ano, 
totalizando um crescimento de 161%, 
valor dez vezes maior que o crescimento 
do total da população brasileira, que 
apresentou aumento de apenas 16% no 
período, em uma média de 1,1% ao ano. 
(Infopen, 2014).

O relatório aponta ainda que 
se esse ritmo de encarceramento for 
mantido, em 2022, a população prisional 
do Brasil ultrapassará a marca de um 
milhão de indivíduos e, em 2075, uma em 
cada dez pessoas estará em situação de 
privação de liberdade. (2014).

Para entender o contexto social 
das famílias com ente (s) encarcerado 
(s) a pesquisadora está analisando 

vários artigos científicos envolvendo o 
tema ora estudado para, ao final, tentar 
traçar um perfil. De qualquer forma, até o 
momento já se apurou que a maioria das 
pessoas encarceradas no Brasil é negra, 
com nível de escolaridade extremamente 
baixo e provenientes de famílias com 
baixo poder aquisitivo, o que nos faz 
concluir que são pessoas já expostas 
a situações de grande vulnerabilidade 
social.
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OPORTUNIDADES E DESAFIOS DE UM PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE 

FAMÍLIA E COMUNIDADE: o caso de Ipuã/SP

Thiago Alves Hungaro

Raquel Rangel Cesario

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
Correlacionando saúde, desenvolvimento 
social e regional, este estudo visa analisar o 
processo de implantação do Programa de 
Residência Médica em Medicina de Família e 
Comunidade em Ipuã/SP, através de um relato 
de caso.
Palavras-Chave: Desenvolvimento 
Regional; Educação Médica; Residência 
Médica, Medicina de Família e Comunidade; 
Atenção Primária à Saúde.

descrever as etapas do processo de 
Implantação; explorar os pontos positivos 
e negativos/dificuldades; monitorar 
indicadores de saúde com resultados 
positivos e negativos.

2. Referencial Teórico

O Brasil é signatário do 
documento “Transformando nosso 
mundo: a agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”, 
promovido pela Organização das 
Nações Unidas, que traz 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
com 169 metas a serem alcançadas 

Abstract
Correlating health, social and regional 
development, this study aims do analyze the 
process of implantation of a Medical Residency 
in Family and Community Medicine in Ipuã/SP, 
through a case report.
Keywords: Regional development; Medical 
Education; Medical Residency; Family and 
Community Medicine; Primary Health Care. 

1. Introdução

A saúde é o maior recurso para 
o desenvolvimento social, econômico e 
pessoal (BRASIL, 2002). A demanda por 
investimentos e melhorias pela Atenção 
Primária à Saúde é cada vez maior, 
assim como a necessidade de ofertar 
melhores serviços à população. Dentre 
as políticas públicas direcionadas a 
este fim, encontramos a implantação de 
Programas de Residência Médica. Este 
estudo tem como objetivos: analisar 
o caso da implantação da Residência 
Médica em Medicina de Família e 
Comunidade no município de Ipuã/SP; 
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pelos países signatários até 2030 
(PNUD, 2016). Dentre estes, o ODS 3 – 
Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todos – contempla, 
dentre suas 13 metas, algumas que 
também estão estabelecidas no Pacto 
pela Saúde, tais como as referentes 
à Mortalidade Materna, Mortalidade 
Infantil por Causas Evitáveis, Incidência 
de Doenças Infecciosas Negligenciadas 
e Doenças Crônicas (BRASIL, 2014a). 

Também as Diretrizes 
Curriculares de Graduação em Medicina 
e o projeto federal Mais Médicos, 
oficializados no país, respectivamente, 
pela Resolução 3/2014 e Lei 12.871, 
2013, foram uma sinalização clara das 
estratégias adotadas pelo Ministério da 
Saúde, para fazer frente a problemas de 
natureza de gestão e modelo assistencial, 
adotados pelo setor saúde no Brasil 
(BRASIL, 2013; BRASIL, 2014b).

Desde a promulgação da Carta 
Magna, em 1988, busca-se construir no 
país uma política nacional de saúde, 
pautada no modelo biopsicossocial, 
compreendendo saúde como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não meramente a ausência de 
doenças ou enfermidades. Procura-se 
deslocar, desta forma, às políticas de 
saúde no país do paradigma cartesiano, 
fragmentado e pautado somente em 
aspectos biomédicos, para o paradigma 
sistêmico, criando sistemas integrais e 
integrados, que vejam o processo saúde-
doença em toda a sua complexidade 
(RODRIGUES; ANDERSON, 2012).

Diversos têm sido os obstáculos 
enfrentados na construção dessa política 

nacional de saúde, no embate entre o 
desenvolvimento de uma política pública 
com abrangência universal, de caráter 
igualitário e inclusivo, em um país com 
formação médica hospitalocêntrica, 
voltada aos interesses do mercado e 
solidamente amparada no cartesianismo 
das ciências biomédicas.

Valendo-se da prerrogativa 
legal de ser ordenador da política de 
recursos humanos para a saúde no 
país (BRASIL, 1990), o Ministério da 
Saúde, através dos ordenamentos legais 
apontados anteriormente, propõe uma 
ação estratégica com vistas a alterar 
essa realidade, formando profissionais 
de saúde não apenas para o mercado, 
mas para o Sistema Único de Saúde 
(CATRO; NOBREGA-TERRIEN, 2009). É 
imperativo que um país com um sistema 
universal e gratuito de saúde tenha uma 
Atenção Primária forte (CUETO, 2004; 
OMS, 1978), e esta se faz de forma 
privilegiada com a especialidade médica 
Medicina de Família e Comunidade 
(MFC) (BRASIL, 2011).

Estudo realizado com editais 
de concursos para Programas de 
Residência Médica (PRM), abertos 
em 2011, revelou que 57% das vagas 
oferecidas concentraram-se em quatro 
especialidades médicas (Clínica Médica, 
Pediatria, Cirurgia Geral e Ginecologia-
Obstetrícia), e as 452 vagas para 
Residência em Medicina de Família e 
Comunidade (RM-MFC) corresponderam 
a 5,9% das vagas ofertadas (CHAVES 
et al, 2013). Entretanto, a procura 
por vagas de MFC é baixa no Brasil, 
mantendo cerca de 26% de ocupação.  
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Outro estudo mostrou que a Residência 
Médica não prepara o médico para lidar 
com a gestão de recursos do SUS, e 
também do setor privado, evidenciando 
um distanciamento da formação do 
médico para as questões de gestão 
dos sistemas de saúde (OLIVEIRA; 
LEDERMAM; BATISTA, 2014). 

A Política Nacional de Saúde 
espera mudar essa situação, inserindo 
questões relativas à gestão, à APS 
e à MFC na graduação, através dos 
currículos integrados determinados 
pelas DCNs, desde o primeiro ano da 
graduação até o internato, que desde 
2015, deve obrigatoriamente ser exercido 
também em unidades básicas de saúde 
(BRASIL, 2014). 

Quanto à pós-graduação, a 
experiência mostrou que os cursos lato 
sensu de Especialização em Saúde da 
Família disseminados no país, pelo seu 
caráter teórico, não foram capazes de 
requalificar os profissionais de saúde e 
recém-formados, na medida necessária 
para reverter o modelo assistencial de 
saúde proposto quando da implantação 
da Estratégia de Saúde da Família pelo 
governo federal (CASTRO; NOBREGA-
TERRIEN, 2009).  

As Residências Médicas, 
entretanto, são uma modalidade de pós-
graduação lato sensu, caracterizadas 
pelo treinamento em serviço (CHAVES 
et al, 2013), que constituem o padrão-
ouro para o aperfeiçoamento e 
especialização em Medicina (BOTTI; 
REGO, 2011). Geralmente concentrados 
em grandes centros, os programas de 
residência têm o potencial de alavancar 

avanços importantes nos serviços e na 
qualificação profissional das equipes, 
quando desenvolvidos em áreas do 
interior do país (FERNANDES et al, 
2015).

Considerando o exposto, o 
programa Mais Médicos apresenta a 
formação para o SUS como um dos seus 
três eixos. Para tanto, a lei determinou 
aumento das vagas de graduação em 
Medicina, interiorização da formação 
e o estabelecimento da Medicina de 
Família e Comunidade como base para a 
formação médica no país; e estabeleceu a 
obrigatoriedade de pós-graduação nesta 
área, através das residências médicas, 
como requisito para ingressar na maior 
parte das outras especialidades médicas 
(BRASIL, 2013). A determinação tem a 
finalidade de impulsionar e fortalecer a 
Atenção Primária em Saúde e impõe 
aos cursos médicos e sistema de saúde 
o desafio de criar 16.500 vagas de 
residência em MFC no país, a partir de 
2018 (DIEGO MELONI, comunicação 
pessoal), 166 delas na região de Franca/
SP.

Franca é uma cidade paulista 
de médio porte, inserida na VIII Região 
de Saúde do Estado de São Paulo e 
pólo central de oferta de serviços de 
saúde de Atenção Especializada na 
região. Amparo (2014), discutindo os 
desafios na implantação da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional, 
apresenta cartogramas que mostram 
que Franca e a região onde se 
encontra têm excelentes indicadores 
(renda domiciliar média mensal/
habitante; qualidade da educação; 
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acesso a serviços básicos; e nível de 
atendimento do serviço de saúde, todos 
relativos a 2010), quando comparados 
ao restante do Brasil. Entretanto, do 
ponto de vista microrregional, observa-
se que mesmo nessa região, tão bem 
qualificada, em nível nacional, a partir 
de dados secundários, há importantes 
desigualdades nos níveis de vida e 
oportunidade entre seus residentes. 
No setor Saúde, sabe-se que o Estado 
de São Paulo é um dos que menos 
desenvolveu a APS em sua política 
estadual, representando um dos estados 
da federação com menor cobertura da 
Estratégia Saúde da Família (PAIM et 
al, 2014) e maior foco em políticas de 
urgência e emergência e de Atenção 
Especializada em Saúde. 

O Departamento Regional de 
Saúde VIII atua em uma região composta 
por 22 municípios no Nordeste do Estado 
de São Paulo, sendo Franca a maior 
cidade da região. Há duas faculdades 
de Medicina, com 166 ingressantes/ano 
(Unifran 100 vagas/ano e Uni-FACEF 66 
vagas/ano), sendo que uma delas formou 
médicos a partir de 2017, e a segunda 
a partir de 2020, quando deverão ser 
oferecidas 166 vagas de Residência 
Médica, em contratos estabelecidos entre 
as instituições de ensino formadoras de 
médicos e as secretarias municipais de 
saúde (BRASIL, 2015).

Atualmente, a DRS VIII dispõe 
de três vagas para primeiro ano (R1) 
e outras três para o segundo ano (R2) 
da Residência em Medicina de Família 
e Comunidade (MFC) no município de 
Ipuã/SP, enquanto Franca/SP conta 

com duas vagas para R1 e duas para 
R2, todas autorizadas pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Durante o ano de 2018, 
duas vagas para R1 e duas para R2, 
foram aprovadas para o município de 
Morro Agudo/SP, apoiado pelo Centro 
Universitário Municipal de Franca. Outros 
municípios da DRS VIII também estão 
em processo de criação do Programa de 
Residência Médica em MFC.  

Sabe-se que a Atenção Básica 
pode solucionar cerca de 80% das 
demandas de saúde na Atenção Primária, 
no entanto, muitos municípios não 
conseguem profissionais especializados 
para trabalhar nas Estratégias de Saúde 
da Família, contratando em sua maioria 
médicos recém formados, sem nenhuma 
especialização e/ou profissionais que 
não apresentam o perfil necessário 
para desenvolver trabalho de qualidade 
em saúde pública. Baseado em 
melhor assistência a esta população, 
recentemente alguns gestores tem 
demonstrado empenho em agregar o 
ensino ao serviço nos municípios do 
interior, disponibilizando condições de 
melhorias importantes aos usuários, 
sendo estas, parte dos objetivos desta 
pesquisa. 

Acredita-se que a inserção dos 
médicos residentes nas estratégias 
sob tutela de seus preceptores, 
desenvolvendo trabalho coletivo, ombro 
a ombro, proporcionará melhorias no 
vínculo com o usuário, incremento na 
resolução de problemas imediatos 
e principalmente na prevenção de 
patologias evitáveis, com execução 
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de políticas de saúde já existentes e 
criação de outras, com foco para oferta 
de Medicina de excelência, qualificada, 
especializada e humanizada em todos 
os níveis sociais. 

O processo de implantação das 
Residências é burocrático, demanda a 
preparação de profissionais médicos 
capacitados em preceptoria como 
requisito ideal, apesar de ainda não ser 
obrigatório; assim como a concordância 
dos gestores municipais em participarem 
do projeto, proporcionando contrapartida 
e apoio de gestão às iniciativas de 
implantação, suporte e manutenção do 
programa.     

Espera-se que a implantação 
das Residências Médicas em MFC, 
nos municípios da DRS VIII, tendo 
como modelo o município de Ipuã/SP, 
fortaleça a Atenção Primária a Saúde 
neste território, resultando em melhores 
condições de saúde da população e, 
consequentemente, contribuindo para o 
desenvolvimento regional. 

O desenvolvimento municipal 
e regional, apenas será possível 
quando as políticas de saúde, alinhadas 
com as decisões dos gestores, 
gerarem resolutividade associada 
a economicidade, proporcionando 
empenho de despesas para as reais 
necessidades dos usuários, evitando 
gastos supérfluos com contratações de 
profissionais despreparados para atuar 
em saúde pública e, especialmente 
com Estratégia de Saúde da Família. 
Tal forma de atuação reduziria custeio 
de internações e tratamento de 
complicações de patologias passiveis 

de prevenção, aumento diagnóstico 
precoce de patologias malignas e de 
manejo complexo, melhorando os 
indicadores de saúde do município, 
proporcionando melhoria da qualidade 
de vida da população. A racionalização 
do custeio, associada a planejamento 
dos gastos públicos de maneira 
correta, promove desenvolvimento 
municipal e consequentemente imprime 
regionalmente seus resultados, gerando 
experiências exitosas para os outros 
municípios desenvolverem. 

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa será baseada na 
realização de um estudo de caso sobre 
a Implantação da Residência Médica no 
município de Ipuã/SP. 

O estudo de caso como 
estratégia de pesquisa pode contribuir 
em diversas situações, ajudando a 
explicar processos e fenômenos sociais, 
organizacionais, políticos e de grupo, 
preservando as características holísticas 
e significâncias dos acontecimentos da 
vida real (YIN, 2007).

A pesquisa, baseada em estudo 
qualitativo, foca a subjetividade do objeto 
analisado e busca as respostas sobre o 
processo de implantação dos Programas 
de Residência Médica em Medicina 
de Família e Comunidade, assim 
como, os pontos positivos, negativos, 
adversidades e facilidades, tendo como 
norte a experiência do município de 
Ipuã/SP. 

Segundo o IBGE, Ipuã possui 
área territorial de 465mil km², com 
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população estimada em 2018 de 16.209 
habitantes, sendo que o último censo em 
2010 evidenciou 14.148 habitantes. 

Este estudo selecionou o 
município de Ipuã/SP por apresentar 
programa de residência médica 
implantado e em funcionamento, 
credenciado pela Comissão Nacional 
de Residência Médica/Ministério da 
Educação. Ipuã iniciou o processo de 
Residência Médica em 2017, formando 
a primeira turma em fevereiro de 2019, 
atualmente está com a terceira turma em 
formação. 

Os residentes atuam em 
unidades básicas de saúde com 
Estratégia de Saúde da Família, que têm 
um território delimitado com população 
adscrita cadastrada e acompanhada 
cotidianamente. 

Atuam também em unidades 
de atenção psicossocial, urgência/
emergência e maternidade, como forma 
de estabelecer relação entre a melhoria 
dos níveis de saúde da população e o 
desenvolvimento local.  

O estudo será desenvolvido em 
uma Unidade de Estratégia de Saúde 
da Família e Comunidade, participante 
do programa de Residência Médica em 
Medicina de Família e Comunidade, 
constituída de equipe completa conforme 
normativas da Política Nacional da 
Atenção Básica (PNAB). 

Os indicadores a serem 
estudados deverão constar dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e do 
Pacto pela Saúde, pactuados entre os 
municípios e o Ministério da Saúde, 
e apresentar relação direta com os 

processos de trabalho das unidades 
básicas de saúde, sendo coletados nos 
Relatórios de Gestão dos municípios e 
no banco de dados do DATASUS.

Para coleta de dados, ainda, 
serão utilizadas entrevistas e grupos 
focais. A amostra será de conveniência 
e os dados obtidos sofrerão análise de 
conteúdo e documental.  

O sujeito da pesquisa consiste 
em população de usuários da área de 
abrangência da unidade de saúde, 
equipe de funcionários, gestores, 
médicos residentes e preceptores. 

Foram formulados roteiros 
semi estruturados de entrevista para 
todos os sujeitos, tendo como principal 
foco de questionamento o processo de 
implantação da residência médica no 
município, o impacto desta ação, suas 
facilidades e dificuldades. 

Foram confeccionados Termos 
de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para cada sujeito da pesquisa, 
que deverão ser explanados e após a 
completa solução de quaisquer eventuais 
dúvidas, deverão ser preenchidos 
e assinados pelos entrevistados, 
permitindo assim a compilação dos 
dados e realização da discussão dos 
mesmos. 

O projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética e Pesquisa (COMEP) do 
Centro Universitário Municipal de Franca/
SP (Uni-FACEF), sendo aprovado 
através de parecer consubstanciado de 
11 de Junho de 2019. 



226

HUNGARO, T. A.; CESARIO, R. R. Oportunidades e Desafios de um Processo de Implantação 
de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade: o caso de Ipuã/SP. In: Pires, D. F. 
(Org.). 11º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2019. 220-227p.; 227p.

4. Resultados Parcial/Final

À curto prazo espera-se o 
aumento de alguns indicadores, como 
ocupação de leitos hospitalares nas 
cidades de menor porte, podendo estar 
acompanhados de diminuição simultânea 
da necessidade de transferência de 
pacientes por descompensação de 
quadros crônicos para Santa Casa de 
Franca, hospital de maior porte referência 
para maior complexidade. 

Pode também haver aumento 
na demanda de consultas de rotina e 
seguimento de patologias crônicas, 
assim como a solicitação de exames, 
baseado no maior acesso ao serviço 
e cuidado, presteza com o registro 
de casos e utilização da informação 
baseada no território. 

Por outro lado, espera-se 
para curto prazo a diminuição dos 
encaminhamentos de pacientes para 
consultas ambulatoriais no nível 
especializado do sistema (ambulatórios 
de especialidades), bem como na 
solicitação de exames de média e alta 
complexidade e, para médio prazo, 
diminuição dos níveis de absenteísmo ao 
trabalho por razão de doença e melhora 
dos demais indicadores.

5. Considerações Parcial/Final

Ao término da realização 
desta pesquisa acredita-se que será 
possível realizar proposições de 
ajustes necessários ao programa e sua 
implantação, melhorias das políticas de 
saúde, assim como a criação de novas 

diretrizes, permitindo a expansão da 
Residência Médica a outros municípios. 
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