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Apresentação

Esta obra acadêmica e científica publica os trabalhos apresentados em forma de projeto 
de pesquisa no XII Seminários de Pesquisa, uma disciplina obrigatória do programa de 
mestrado interdisciplinar em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Municipal 
de Franca – Uni-FACEF. A disciplina procura discutir e integrar temas relacionados à 
área de concentração e linhas de pesquisa do programa de Pós-Graduação stricto 
sensu. Ainda, busca realinhar, reforçar e adequar os projetos de pesquisa à sua área de 
concentração. Acredita-se que com este objetivo, as discussões do desenvolvimento em 
todos os seus aspectos, possam ser mais bem aproveitadas, e consigam contribuir com 
maior qualidade e consistência para à área interdisciplinar.

Em ordem lógica, podemos dividir esta obra em duas partes. Por linha de pesquisa, a saber: 
desenvolvimento social e políticas públicas, e dinâmicas territoriais e desenvolvimento 
regional. Na primeira linha de pesquisa, Lopes e Santo discutem a população em 
situação de rua na cidade de franca, e considera a drogadição, a criminalidade e as 
políticas públicas que permeiam esta situação. Ainda, Castro e Oliveira investigam 
a participação da associação de pais e amigos dos excepcionais na inclusão social 
da pessoa com deficiência na perspectiva dos profissionais da saúde, da educação e 
da assistência social. Borges e Cesario refletem sobre o comportamento político e o 
conhecimento teórico-operacional da gestão em saúde para implementação das políticas 
públicas de saúde. Foco deste trabalho é na atenção básica como ordenadora da rede e 
coordenadora do cuidado em saúde. Continuando a leitura, Alves e Oliveira, discutem as 
políticas públicas em educação, com apontamentos sobre competências e habilidades 
na formação discente na BNCC. Ainda mais adiante, Ferreira e Oliveira introduzem a 
política de reinserção social de condenados criminais e o programa de penas e medidas 
alternativas, propondo um estudo em cartórios eleitorais paulistas. Finalmente, a linha 
de pesquisa de desenvolvimento social e políticas públicas encerra com a apresentação 
do trabalho de David e Ribeiro, que discutem a espiritualidade, a saúde e a educação 
médica, e suas implicações para o desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen.

A segunda linha de pesquisa, de dinâmicas territoriais e desenvolvimento regional, 
aparece primeiramente no projeto de Mazaron e Fadel, que exploram o turismo 
pedagógico como uma ferramenta de desenvolvimento regional. Em seguida, Leal e 
Câmara apresentam as redes criativas de sustentabilidade como papel das micro e 
pequenas empresas no desenvolvimento regional. Já Almeida e Smith propõem um 
estudo de sistemas de informação na rede de atenção à saúde sob a visão longitudinal 
e seus efeitos no desenvolvimento local. O projeto de Moraes e Carvalho Neto vem 
em seguida apresentando as características da mobilidade urbana, contextualizado ao 
desenvolvimento socioeconômico e às políticas públicas. Continuando, Freitas e Machado 
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Neto investigam a gestão municipal com uma análise comparativa na gestão de bases 
tributárias próprias e a relação de dependência de transferências intergovernamentais 
e seus impactos. Já Moraes e Braga Filho apresentam um projeto que busca desnudar 
as limitações do desenvolvimento local do município paulista de franca, diante da falta 
de descentralização dos recursos. Na sequência, Oliveira e o organizador desta obra 
propõem discutir os impactos e potencialidades no desenvolvimento local no projeto 
franca digital da cidade de Franca-SP. Finalmente, este livro encerra com a apresentação 
do projeto de Kaluf e Carvalho Neto, que exploram o tema de cidades cooperativas, 
enfatizando a liberdade dos agentes econômicos e a tecnologia do cooperativismo em 
prol do desenvolvimento regional.

Boa leitura.

Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires 
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM FRANCA: DROGADIÇÃO, 
CRIMINALIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Alan Bazalha Lopes

Manoel Jorge N. E. Santo

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

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional

Resumo
População em situação de rua, drogadição, 
e criminalidade se relacionam diretamente. O 
traba-lho realizará uma análise com foco junto 
às políticas públicas desta situação em nossa 
cidade.
Palavras-Chave: Drogadição; População 
em situação de rua; Criminalidade; Políticas 
Públicas 

direcionado às políticas públicas, com 
vistas ao desenvolvimento regional 
direcionadas àqueles que se encontram 
em situação de risco físico e social. A 
relevância do tema se justifica com base 
nas consequências sociais do problema, 
que se agrava na medida em que o pré-
conceito de grande parte do segmentos 
sociais, incluindo o grande populacho, 
os políticos locais, mídia e imprensa, já 
associam naturalmente a população em 
situação de rua com o uso de drogas e 
a criminalidade. Acrescenta-se a isso 
a visão negativa, sob a ótica do senso 
comum, de alguns projetos sociais, 
como o Centro Pop, que acredita que 
a instalação desse tipo de instrumento 

Abstract
Drug addiction, homeless population and crime 
are directly related. The work will carry out an 
analysis focused on public policies applied to 
this situation in our city.
Keywords: Drugs; Homeless population; 
Crime; Public policy

1. Introdução

A população em situação de 
rua é certamente um dos segmentos 
mais discriminados visto que, à luz da 
sociedade, ocupam os espaços públicos 
como se privado fossem (Kammersgaard, 
2020). O seu envolvimento com a 
criminalidade e a drogadição, sejam estas 
drogas lícitas ou ilícitas, também é um fato 
extremamente importante, na medida 
de suas interrelações e considerando 
ser este um problema público mundial 
(Byqvist e Olsson, 1998; Byqvist, 1999; 
Guimarães e cols., 2017). No presente 
trabalho realizaremos uma análise com 
abordagem teórico-metodológica e foco 
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social fomenta a migração de pessoas 
em situação de rua (andarilhos) 
aumentado, consequentemente, as 
taxas de mendicância e a criminalidade. 
Um censo realizado na cidade há alguns 
anos servirá para ilustrar o presente 
trabalho.

2. Drogadição: um problema mundial

A Organização das Nações 
Unidas (ONU), fundada em 24 de 
outubro de 1945, é uma organização 
intergovernamental, formada por 
países reunidos de maneira voluntária, 
que visa o desenvolvimento mundial 
e a paz. Os cinco órgãos especiais da 
ONU são: Assembleia Geral, Conselho 
de Segurança, Conselho Econômico 
e Social, Secretariado e Tribunal 
Internacional de Justiça. A Carta das 
Nações Unidas prevê que cada órgão 
principal da ONU pode estabelecer 
várias agências especializadas para 
cumprir suas funções, além de existirem 
diversos programas e fundos. Todas as 
agências, programas e fundos embora 
tenham orçamento, regras e metas 
próprias estão vinculadas à ONU, 
servindo de instrumento para o seu 
trabalho humanitário. As organizações 
e agências criadas para trabalhar em 
questões específicas mais conhecidas 
são a OIT, a FAO, a UNESCO, o 
UNICEF, o FMI, o Banco Mundial, a 
OMS e a OMC. Dentre outras dezenas 
de agências, programas e fundos está a 
UNODC, Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime - www.unodc.
org que tem como missão implementar 

medidas relacionadas a três convenções 
internacionais sobre controle de 
drogas e as convenções contra o crime 
organizado transnacional e contra a 
corrupção, baseando o seu trabalho junto 
às áreas da saúde, justiça e segurança 
pública. Dessa base tripla nascem 
importantes e diversificados temas, 
tais como drogas, crime organizado, 
tráfico de seres humanos, corrupção, 
lavagem de dinheiro e terrorismo, 
além de desenvolvimento alternativo 
e de prevenção ao HIV entre usuários 
de drogas e pessoas em privação de 
liberdade. Mais precisamente no campo 
da segurança pública, o UNODC trabalha 
para ampliar a capacidade dos países em 
oferecer uma resposta à criminalidade 
buscando reforçar a ação internacional 
contra a produção de drogas, o tráfico 
e a criminalidade associada às drogas, 
por meio de iniciativas como projetos 
de desenvolvimento alternativo, 
monitoramento de cultivos ilícitos e 
programas contra a corrupção e a 
lavagem de dinheiro. O UNODC busca 
promover o intercâmbio de boas práticas 
e soluções e gerenciar uma ação 
conjunta dos países no enfrentamento 
ao crime organizado internacional, 
sempre visando reforçar o Estado 
de Direito e promover a estabilidade 
dos sistemas de justiça criminal. O 
UNODC possui escritórios de campo, 
nacionais e regionais, que cobrem mais 
de 150 países e em trabalho direto 
com governos e organizações não-
governamentais, possui equipes de 
campo que desenvolvem e implementam 
programas de controle de drogas e 
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de prevenção à criminalidade, sempre 
adaptados às necessidades locais dos 
países atendidos. Os três pilares do 
trabalho do UNODC são: 

Trabalho normativo, para 
ajudar os Estados na ratificação 
e na implementação dos tratados 
internacionais, e no desenvolvimento de 
suas legislações nacionais em matérias 
de drogas, criminalidade e terrorismo, 
além de oferecer serviços técnicos e 
operacionais para órgãos de execução 
e controle estabelecidos pelos tratados 
internacionais; 

Pesquisa e análise, 
para aumentar o conhecimento 
e a compreensão dos problemas 
relacionados às drogas e à criminalidade 
e para ampliar a definição de políticas 
e de estratégias com base em critérios 
baseados em evidências e, 

Assistência técnica, por meio de 
cooperação internacional, para aumentar 
a capacidade dos Estados-membros 
em oferecer uma resposta às questões 
relacionadas às drogas ilícitas, ao crime 
e ao terrorismo. 

Desde 1991, o UNODC atua 
no Brasil com o objetivo de apoiar o 
governo brasileiro no cumprimento das 
obrigações assumidas ao ratificar as 
Convenções da ONU sobre Controle 
de Drogas e os doze instrumentos 
multilaterais sobre o terrorismo. O 
Brasil ratificou a Convenção da ONU 
contra o Crime Organizado, seus três 

Protocolos (contra o Tráfico de Seres 
Humanos, contra o Contrabando de 
Migrantes e contra o Tráfico de Armas) e 
a Convenção da ONU sobre Corrupção. 
Anualmente, o UNODC publica um 
Relatório Mundial sobre Drogas que 
reúne os principais dados e análises de 
tendências sobre a produção, o tráfico e 
o consumo de drogas ilegais em todo o 
mundo. Os dados são compilados tendo 
por base questionários enviados aos 
países-membros. O Relatório de 2019 
foi apresentado em formato de cinco 
livretos que dividem as informações e 
análises contidas no relatório de forma 
individualizada visando facilitar a leitura. 
Neles pela primeira vez, na história do 
relatório as drogas são agrupadas pelos 
seus efeitos psicofarmacológicos.

O livreto 1 resume o conteúdo dos quatro 
demais livretos, revisa suas principais 
descobertas e destaca as implicações 
políticas com base em suas conclusões.

O livreto 2 fornece uma visão global 
das últimas estimativas e tendências no 
fornecimento, uso e consequências para 
a saúde dos medicamentos.

O livreto 3 examina as estimativas 
e tendências atuais no mercado 
de depressivos (incluindo opioides, 
sedativos, tranquilizantes e hipnóticos).

O livreto 4 examina as tendências atuais 
no mercado de estimulantes (incluindo 
cocaína, estimulantes do tipo anfetamina 
e novas substâncias psicoativas).
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O livreto 5 revisa as tendências 
recentes no mercado de cannabis e de 
alucinógenos. A seção sobre cannabis 
apresenta também uma análise dos 
desenvolvimentos mais recentes nas 
jurisdições que adotaram medidas que 
permitem o uso não medicinal da droga.

 

O Relatório Mundial sobre 
Drogas de 2019 visa a melhorar a 
compreensão do problema mundial das 
drogas e a contribuir para fomentar uma 
maior cooperação internacional com o 
propósito de combater seu impacto na 
saúde, na governança e na segurança.  
Dados novos e mais precisos revelaram 
que as consequências adversas para a 
saúde decorrentes do uso de drogas são 
mais severas e generalizadas do que se 
pensava anteriormente. Globalmente, 
em torno de 35 milhões de pessoas 
sofrem de transtornos decorrentes do uso 
de drogas e necessitam de tratamento 
(Degenhardt e cols, 2019; Rehm, 2019). 
As estimativas - referentes a 2017 - 
representam um aumento no número 
de indivíduos que sofrem de transtornos 
por uso de drogas. O crescimento foi 
atribuído a um melhor conhecimento 
sobre a dimensão do uso de drogas, a 
partir de novas pesquisas realizadas na 

Índia e na Nigéria, ambos entre os dez 
países mais populosos do mundo. O 
relatório também estima o número de 
usuários de opioides em 53 milhões - 
56% acima das estimativas para o ano 
2016. O documento aponta ainda que 
os opioides foram responsáveis por dois 
terços das 585 mil mortes de pessoas 
que faleceram como resultado do uso 
de drogas em 2017. Globalmente, 11 
milhões de pessoas injetaram drogas 
em 2017, dos quais 1,4 milhões vivem 
com HIV e 5,6 milhões, com hepatite 
C. Yury Fedotov, diretor-executivo do 
UNODC disse que  "As conclusões 
do Relatório Mundial sobre Drogas 
deste ano complicam ainda mais a 
situação global dos desafios das drogas, 
ressaltando a necessidade de uma 
cooperação internacional mais ampla 
para promover respostas equilibradas e 
integradas de saúde e justiça criminal à 
oferta e demanda". Foi constatado um 
aumento na gravidade e complexidade 
da situação mundial. Como exemplo, 
tomando como base o ano de 2017, 
estimou-se que 271 milhões de pessoas 
- ou 5,5% da população mundial entre 
15 e 64 anos – fizeram uso de drogas 
no ano anterior. Embora essa estimativa 
seja semelhante à de 2016, uma visão 
de longo prazo revela que o número de 
pessoas que usam drogas aumentou 
30% na comparação com 2009. Apesar 
de esse aumento ser devido, em parte, 
a um crescimento de 10% da população 
mundial na faixa etária analisada, 
os dados agora mostram uma maior 
prevalência do uso de opioides na África, 
na Ásia, na Europa e na América do 
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Norte e do uso de maconha na América 
do Norte, na América do Sul e na Ásia 
em relação a 2009. A estimativa sobre 
a fabricação ilícita global de cocaína 
alcançou o recorde de 1.976 toneladas 
em 2017, um aumento de 25% em 
relação ao ano anterior. Ao mesmo 
tempo, a quantidade global de cocaína 
apreendida em 2017 aumentou 13%, 
chegando a 1.275 toneladas, a maior 
quantidade já registrada. A crise de 
overdose relacionada ao consumo de 
opioides sintéticos na América do Norte 
também alcançou novos patamares em 
2017, com mais de 47 mil mortes por 
overdose de opioides registradas nos 
Estados Unidos - um aumento de 13% em 
relação ao ano anterior - e 4 mil mortes 
relacionadas a opioides no Canadá - um 
aumento de 33% em relação a 2016. 
O fentanil e seus análogos continuam 
sendo o principal problema da crise de 
opioides sintéticos na América do Norte, 
mas as regiões centrais, oeste e norte 
da África estão passando por uma crise 
de outro opioide sintético, o tramadol. As 
apreensões globais de tramadol saltaram 
de menos de 10 kg em 2010 para quase 
9 toneladas em 2013 e atingiram o 
recorde de 125 toneladas em 2017. A 
droga mais usada no mundo continua a 
ser a cannabis - cerca de 188 milhões de 
pessoas a utilizaram no ano de 2017. O 
relatório mostra que uma área em que 
a comunidade internacional obteve certo 
grau de sucesso foi a abordagem das 
Novas Substâncias Psicoativas (NSP) - 
o que é evidenciado por um declínio no 
número de NSPs identificado e relatado 
pela primeira vez ao UNODC. As NSPs 

não foram adotadas pelo mercado na 
proporção que se temia há alguns anos, 
e a comunidade internacional reagiu de 
maneira oportuna para avaliar os danos 
causados pelas NSPs e incluir, nas listas 
das Convenções Internacionais, aquelas 
que poderiam passar por um controle 
internacional. Conclusões apontam que 
a prevenção e o tratamento continuam 
insuficientes em muitas partes do mundo. 
Por ano, apenas uma em cada sete 
pessoas com transtornos decorrentes 
do uso indevido de drogas recebe 
tratamento e esse dado impressiona 
particularmente no ambiente prisional. 
O relatório deste ano traz uma análise 
aprofundada do uso de drogas e suas 
consequências adversas para a saúde 
em ambientes prisionais. A pesquisa 
sugere que a prevalência de infecções, 
como HIV, hepatite C e tuberculose 
ativa, e os riscos relacionados a elas 
são desproporcionalmente maiores 
entre as populações prisionais do que na 
população em geral - em particular, entre 
aqueles que injetam drogas na prisão. 
Cinquenta e seis países relataram que 
forneceram terapia de substituição 
de opioides em pelo menos uma das 
instituições prisionais em 2017, enquanto 
46 países relataram não ter essa opção 
de tratamento nesses ambientes. Os 
programas de distribuição de seringas e 
agulhas estão disponíveis em proporção 
bem menor nos sistemas prisionais: 11 
países relataram sua disponibilidade em 
pelo menos uma instituição, mas 83 países 
confirmaram não possuir tais programas. 
O relatório mostra que as intervenções 
efetivas de tratamento, baseadas em 
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evidências científicas e alinhadas com 
as obrigações internacionais de direitos 
humanos, não estão tão disponíveis 
ou acessíveis como precisam estar. 
A publicação aponta que os governos 
nacionais e a comunidade internacional 
precisam intensificar as intervenções 
para preencher essa lacuna. 

3. A Política Nacional para a População 
em Situação de Rua

Dentro da legislação do Governo 
Federal que trata especialmente a 
população em situação de rua podemos 
mencionar a existência de dois principais 
documentos, que são a Política Nacional 
para Inclusão Social da População em 
situação de Rua (http://www.justica.
pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/
files/documento/2019-08/pol.nacional-
morad.rua_.pdf), datado de maio de 
2008 e o Decreto nº. 7.053, de 23 de 
dezembro de 2009, que institui a Polícia 
Nacional para a População em Situação 
de Rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento e dá 
outras providências (http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/
Decreto/D7053.htm).

A Política Nacional possui 
diversos conceitos e informações 
extremamente importantes para o 
desenvolvimento do presente texto, 
pontos estes a seguir explorados em 
pesquisa bibliográfica. Este documento 
visa orientar a construção e execução 
de políticas públicas voltadas a este 
segmento da sociedade, historicamente 
à margem das prioridades dos poderes 

públicos. Ele é resultado do Grupo de 
Trabalho Interministerial para Elaboração 
da Política Nacional de Inclusão Social da 
População em Situação de Rua, instituído 
pelo Decreto s/nº, de 25 de outubro 
de 2006 (http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/
Dnn11024.htm), do qual fizeram parte o 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Ministério das Cidades, 
Ministério da Educação, Ministério da 
Cultura, Ministério da Saúde, Ministério 
do Trabalho e Emprego, Ministério da 
Justiça, Secretaria Especial de Direitos 
Humanos e Defensoria Pública da 
União. Houve ainda a participação de 
representantes do Movimento Nacional 
de População de Rua (MNPR), da 
Pastoral do Povo da Rua e do Colegiado 
Nacional dos Gestores Municipais da 
Assistência Social (CONGEMAS), 
representando a sociedade civil 
organizada. Esse Documento, além 
da Introdução, na qual se explanam os 
fatores que propiciam a reprodução do 
fenômeno população em situação de rua, 
é composto pelo tópico Caracterização 
da População em Situação de Rua, onde 
há a descrição, com base na Pesquisa 
Nacional da População em Situação 
de Rua. Temos ainda os Princípios e 
Diretrizes norteadores da ação pública 
para a população em situação de rua e 
finalmente são delineadas as diversas 
ações em construção que conformam 
uma agenda mínima estruturada por 
ações estratégicas, sob a coordenação 
dos respectivos setores. Como um todo, 
a população em situação de rua encerra 
em si o trinômio expresso pelo termo 
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exclusão: expulsão, desenraizamento e 
privação. 

Segundo a definição de cientistas 
sociais como Alcock (1997) e Castel 
(1997,1998, 2004), exclusão social 
relaciona-se com situação extrema de 
ruptura de relações familiares e afetivas, 
além de ruptura total ou parcial com o 
mercado de trabalho e de não participação 
social efetiva. Assim, pessoas em 
situação de rua podem se caracterizar 
como vítimas de processos sociais, 
políticos e econômicos excludentes 
(Martins, 2003). Como aponta Silva 
(2006), são comumente enumeradas 
várias espécies de fatores motivadores 
da existência de pessoas em situação 
de rua, tais como fatores estruturais 
(ausência de moradia, inexistência de 
trabalho e renda, mudanças econômicas 
e institucionais de forte impacto social 
etc.), fatores biográficos (alcoolismo, 
drogadição, rompimentos dos vínculos 
familiares, doenças mentais, perda de 
todos os bens, etc. além de desastres 
de massa e/ou naturais (enchentes, 
incêndios, terremoto, etc.). Ainda 
segundo a autora, está claro que se 
trata de um fenômeno multifacetado 
que não pode ser explicado desde uma 
perspectiva unívoca e monocausal. De 
fato, podem ser inúmeras as razões 
que levam o indivíduo para a rua, assim 
como são múltiplas as realidades da 
população em situação de rua.

As ações práticas resultantes 
da visão estigmatizante da sociedade 
civil, e do Estado, sobre a população em 
situação de rua costumava restringir-
se às pulsões assistencialistas, 

paternalistas, autoritárias e de 
“higienização social”. Essas perspectivas 
não poderiam dar conta do complexo 
processo de reinserção destas pessoas 
nas lógicas da família, do trabalho, da 
moradia, da saúde e das tantas outras 
esferas das quais estão apartados. Esse 
modelo de Política Nacional faz parte 
do esforço de estabelecer diretrizes e 
rumos que possibilitem a (re)integração 
destas pessoas às suas redes familiares 
e comunitárias, o acesso pleno aos 
direitos garantidos aos cidadãos 
brasileiros, o acesso a oportunidades 
de desenvolvimento social pleno, 
considerando as relações e significados 
próprios produzidos pela vivência do 
espaço público da rua. Para tanto, vale-se 
do protagonismo de movimentos sociais 
formados por pessoas em situação de 
rua, entre outras ações que contribuam 
para a efetivação deste processo. 

A legislação brasileira vigente 
reconhece e preconiza a família como 
lugar essencial e privilegiado para o 
desenvolvimento integral dos indivíduos 
(A Constituição Federal estabelece que 
a “família é a base da sociedade” (Art. 
226)). O conceito de família, porém, 
vem passando por um interessante 
processo de ressignificação o que 
sempre encontra eco nas discussões 
político-eleitorais. Em 1993, o Congresso 
Nacional aprovou a Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS), que 
regulamentou os Artigos 203 e 204 da 
Constituição Federal, “reconhecendo a 
Assistência Social como política pública, 
direito do cidadão e dever do Estado, 
além de garantir a universalização 
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dos direitos sociais”. (http://www.
mds.gov.br/webarquivos/publicacao/
a s s i s t e n c i a _ s o c i a l / N o r m a t i v a s /
LoasAnotada.pdf). Posteriormente, a 
LOAS recebeu alteração para a inclusão 
da obrigatoriedade da formulação de 
programas de amparo à população 
em situação de rua, por meio da Lei n 
11.258/05, de 30 de dezembro de 2005. De 
acordo com a nova legislação, portanto, 
o poder público municipal passou a ter a 
tarefa de manter serviços e programas de 
atenção à população de rua, garantindo 
padrões básicos de dignidade e não-
violência na concretização de mínimos 
sociais e dos direitos de cidadania a esse 
segmento social (http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/
Lei/L11258.htm).

Assim como as pessoas 
em situação de rua têm por direito 
constitucional serem consideradas 
cidadãs integrais, também as políticas 
públicas que as contemplam devem 
ser pensadas desde uma perspectiva 
interdisciplinar e integral, deslocando-se 
da Assistência Social a responsabilidade 
exclusiva pelo atendimento a este 
segmento. Dada a heterogeneidade 
e multiplicidade de indivíduos que 
compõem as ações para a denominada 
população em situação de rua, é 
de grande importância perceber as 
intersecções entre esta política com 
os variados planos, políticas e marcos 
legais, tais como o Estatuto do Idoso, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
a Política Nacional para Promoção da 
Igualdade Racial, o Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres, o Plano 

Nacional de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar 
e Comunitária e mais recentemente o 
Estatuto do Portador de Deficiência.

4. A caracterização da população em 
situação de rua

Um dos desafios a serem 
enfrentados, ao se propor a construção 
de uma política nacional para inclusão 
social da população em situação de 
rua, está em sua própria conceituação. 
A diversidade de grupos e distintas 
localizações, a heterogeneidade desta 
população e das condições em que se 
encontra (como por exemplo, a existência 
de pessoas que não têm endereço fixo 
e de pessoas que possuem endereço, 
porém permanecem a maior parte do 
tempo nos logradouros públicos (Ferreira, 
2005) tornam difíceis sua caracterização 
unívoca e imediata. A rua pode se 
constituir num abrigo para os que, sem 
recursos, dormem circunstancialmente 
em logradouros públicos ou pode indicar 
uma situação na qual a rua representa 
seu habitat, propriamente dito, onde 
encontra-se estabelecida uma intricada 
rede de relações.

São diversos os grupos de 
pessoas que estão nas ruas: imigrantes, 
desempregados, egressos dos sistemas 
penitenciário e psiquiátrico, entre outros, 
que constituem uma enorme gama 
de pessoas vivendo o cotidiano das 
ruas. Ressalte-se ainda a presença 
dos chamados “trecheiros”: pessoas 
que transitam de uma cidade a outra 
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(na maioria das vezes, caminhando a 
pé pelas estradas, pedindo carona ou 
se deslocando com passes de viagem 
concedidos por entidades assistenciais). 
Mesmo em face da diversidade de 
motivações de ida à rua e de situações 
que caracterizam as situações de rua, 
utiliza-se no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, para fins instrumentais, a seguinte 
definição:

"Grupo populacional heterogêneo, 
caracterizado por sua condição 
de pobreza extrema, pela 
interrupção ou fragilidade dos 
vínculos familiares e pela falta 
de moradia convencional regular. 
São pessoas compelidas a habitar 
logradouros públicos (ruas, 
praças, cemitérios, etc.), áreas 
degradadas (galpões e prédios 
abandonados, ruínas, etc.) e, 
ocasionalmente, utilizar abrigos e 
albergues para pernoitar."

A população em situação de 
rua pode ser definida como um grupo 
populacional heterogêneo que tem em 
comum a pobreza, vínculos familiares 
quebrados ou interrompidos, vivência de 
um processo de desfiliação social pela 
ausência de trabalho assalariado e das 
proteções derivadas ou dependentes 
dessa forma de trabalho, sem moradia 
convencional regular e tendo a rua como 
o espaço de moradia e sustento.

5. O perfil da população em situação 
de Rua em Franca-SP

Em um estudo datado de 2012, 
levado à cabo por empresa de pesquisa, 

foi elaborado um perfil da população de 
rua para a Secretaria de Ação Social 
da Prefeitura Municipal de Franca. Das 
202 abordagens foram tabulados 156 
questionários sendo que os locais com 
aplicação do maior número de entrevistas 
foram:

Abrigo provisório
Praça da Estação
Praça da Matriz
Praça do Itaú
Praça do Amazonas
Praça da Padaria Estrela
Praça Expoagro
Praça do Cemitério no centro
Praça Barão
Ruas próximas ao City Posto
Ruas próximas ao abrigo provisório
Ruas próximas Major Nicácio
Ruas próximas Hélio Palermo
Ruas próximas Avenida Chico Júlio
Ruas próximas Avenida Champagnat
Ruas próximas à ponte do Leporace
Ruas da Vila São Sebastião

A pesquisa apesar de ter sido 
realizada há sete anos apresentou alguns 
resultados interessantes na questão 
população em situação de rua. O Centro 
POP conforme informação da Secretaria 
Especial do Desenvolvimento Social do 
Governo Federal é uma unidade pública 
voltada para o atendimento especializado 
à população em situação de rua. Deve 
ofertar, obrigatoriamente, o Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação 
de Rua, que realiza atendimentos 
individuais e coletivos, oficinas e 
atividades de convívio e socialização, 
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além de ações que incentivem o 
protagonismo e a participação social das 
pessoas em situação de rua, devendo 
representar espaço de referência para o 
convívio social e o desenvolvimento de 
relações de solidariedade, afetividade 
e respeito. Tal unidade também deveria 
funcionar como ponto de apoio para 
pessoas que moram e/ou sobrevivem nas 
ruas. Deve promover o acesso a espaços 
de guarda de pertences, de higiene 
pessoal, de alimentação e provisão de 
documentação e o endereço do Centro 
Pop pode ser usado como referência 
do usuário. Retomando a pesquisa 
quantitativa visando traçar o perfil da 
população em situação de Rua de Franca 
e que foi elaborado especialmente para 
a Secretaria de Ação Social da Prefeitura 
Municipal de Franca temos os seguintes 
dados de maior interesse:

01) uso de drogas e criminalidade: 54,5% 
responderam que gastam o dinheiro que 
ganha nas ruas com compra de drogas, 
sendo o terceiro item atrás de compra de 
cigarro (67,9%) e bebidas (66,7%).

02) motivo para morar na rua: 55,8% 
uso de drogas em primeiro lugar, ficando 
o uso do álcool em terceiro lugar com 
33,3%.

 03) 64,1% responderam afirmativamente 
para hábito de uso de entorpecentes. 

04) os entorpecentes mais utilizados 
foram crack (54,4%), maconha (46,8%), 
cocaína (28,2%), merla (11,5%) e 
inalantes (12,8%), sendo que 35,9% 

responderam que não usavam 
entorpecentes. 

05) como cor da pele responderam 46,1% 
mulato e ou pardo, 26,9% branco, 23,7% 
negro, 1,9% amarelo e 0,6% indígena. 

06) 57,7% responderam que tinham 
passagem pelo sistema penitenciário. 

07) os tipos de delitos foram:
a) furto (30,8%)
b) tráfico de drogas (19,9%)
c) roubo (19,2%)
d) homicídio (5,8%) e 
f) violência sexual (1,3%). 

Analisando tais dados 
verificamos que mais da metade dos 
entrevistados gastam o que ganham nas 
ruas com a compra de drogas ilícitas, 
sendo que se computarmos o cigarro 
e o álcool tal índice cresce ainda mais. 
Igualmente o principal motivo para 
morar na rua é o uso de drogas, ficando 
o uso do álcool em terceiro lugar. Mais 
relevante ainda é o índice de 64,1% 
para o hábito de uso de entorpecente 
sendo crack o responsável pela metade 
do uso. Finalmente quase 60% tinham 
passagem pelo sistema prisional e desta 
metade por crimes contra o patrimônio 
(furto e roubo) e tráfico com quase 20% 
das respostas. 

Todas estas informações nos 
levam a questionar se as políticas 
educacionais e de saúde elaboradas, no 
âmbito do uso e abuso de substâncias, 
se adequa de forma eficaz como política 
pública para o auxílio e melhoria da 
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qualidade de vida dessa população 
francamente marginalizada. Agrega-se a 
esta questão a absoluta pobreza literária 
e científica direcionadas ao entendimento 
deste tipo de fenômeno social.

6. Referencial Teórico

Será utilizada uma abordagem 
qualitativa da Pesquisa Social, na 
modalidade estratégica, que prioriza 
a análise e esclarecimento de 
determinados aspectos da realidade, 
não necessariamente focando o 
estabelecimento de soluções práticas 
para o(s) tema(s) abordado (Minayo et 
al., 2005).

7. Procedimentos Metodológicos

A presente pesquisa possui 
viés descritivo, em forma de estudo 
exploratório e pesquisa bibliográfica. A 
população alvo é população em situação 
de rua em Franca que conforme o item 
5 recebeu a elaboração de um perfil 
no ano de 2012. Pretendemos ainda 
entrevistar gestores públicos da área 
para estabelecer critérios avaliativos em 
termos de ação/resultado. 

8. Resultados (Parcial)

O envolvimento da população 
de rua com a drogadição e criminalidade 
ficou demonstrado na pesquisa realizada 
em 2012 com mais da metade dos 
entrevistados envolvidos com essas 
questões em maior ou menor grau. O 
passo seguinte do trabalho é verificar 

os aparelhos estatais existentes em 
nossa cidade que atendem esse público 
e inovações legislativas com a criação 
do CAPS AD IV e mesmo o tema da 
internação compulsória. 

9. Considerações (Parcial)

Verificamos que a população 
em situação de rua apresenta diversas 
demandas críticas na questão do exercício 
da cidadania, devendo, portanto, a 
abordagem ser multidisciplinar dentre 
as diversas esferas de atuação estatal o 
que certamente ocasiona um problema 
de implementação ainda maior.

Interessante realizar um 
levantamento de todos os aparelhos 
estatais formais a disposição da 
população em situação de rua em nossa 
cidade, bem como verificar a evolução 
(positiva ou negativa) de verba recebida 
por estes desde sua criação, além de 
entrevistar atores políticos da área sobre 
essa questão, inclusive no tocante a 
questão da drogadição da população de 
rua, a qual segundo a pesquisa local é 
de 66 por cento dos entrevistados.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a práti-
ca do turismo pedagógico como ferramenta 
educacional, as possiblidades de atrativos na 
cidade de Franca/SP e suas contribuições para 
o desenvolvimento do município.
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que

para definir turismo é todo o 
arcabouço, toda preparação 
envolvida. Para que uma pessoa 
possa viajar existe toda uma 
equipe que faz o planejamento 
do receptor e que presta serviços 
no local; que providencia vias 
de acesso, saneamento básico, 
alojamento, alimentação, 
recreação. (BARRETTO, 2001, 
p.14)

Para Beni (2001) “O turismo 
provoca o desenvolvimento intersetorial, 
em função do efeito multiplicador do 
investimento e dos fortes crescimentos 
da demanda interna e receptiva. É 
atividade excelente para obtenção de 
melhores resultados no desenvolvimento 

Abstract
This study aims to analyze the practice of ped-
agogical tourism as an educational tool, the 
possibilities of attractions in the city of Franca / 
SP and their contributions to the development 
of the municipality.
Keywords: Tourism; Pedagogical Tourism; 
Regional devel-opment; Education

1. Introdução

O presente trabalho busca uma 
análise da prática do turismo pedagógico 
como atividade turística e como 
ferramenta educacional e as possíveis 
contribuições para o desenvolvimento 
do município de Franca/SP. Há diversos 
conceitos sobre o que é o turismo, e para 
este trabalho seguimos  embasados em 
Beni (2001, p.37) que define turismo 
como um elaborado e complexo 
processo de decisão sobre o que visitar, 
onde, como e a que preço. Desta forma, 
conseguimos compreender o turismo 
como um conjunto de fatores que se 
relacionam para a criação de um produto 
turístico. Outra definição importante diz 
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e planejamento regional ou territorial.”
O turismo foi se segmentando 

com o tempo, e se caracterizando de 
acordo com o perfil e as motivações 
do turista. Com isso, diversos tipos 
de turismo foram criados, todos se 
relacionam com a motivação do viajante. 
Neste estudo vamos abordar um 
dos segmentos do turismo, o turismo 
pedagógico. O turismo pedagógico ou 
turismo educacional, como segmento 
escolhido desta pesquisa, é uma prática 
do turismo que o objetivo principal é levar 
estudantes para um determinado destino, 
visando unir a teoria vista anteriormente 
em sala de aula, com a prática que será 
vivenciada no local visitado. 

Esta é uma atividade crescente, 
onde muitas escolas estão utilizando 
como ferramenta educacional, a fim de 
garantir uma vivência diferente para 
com os estudantes, despertando uma 
curiosidade sobre um determinado tema 
abordado. A vivência e a experiência vivida 
no local visitado é ponto fundamental 
para o entendimento da disciplina que 
está sendo dada como objetivo principal, 
e também há desenvolvimento social 
causado pela interação do aluno com os 
demais colegas, além de toda interação 
com o meio. Para Santos (2018, p.77) 
“Nada é mais óbvio que o fato de que 
a educação não ocorre apenas nesse 
espaço, mas também além dele.” 
Sendo assim, este segmento do turismo 
se torna uma importante ferramenta 
visando o desenvolvimento educacional 
do estudante.

Pela perspectiva de Provonost 
(2011, p.121) “é preciso, então, 

considerar as funções educativas que a 
escola pode praticar fora de seu campo 
tradicional de ensino, assim como as 
dimensões educativas presentes na 
cultura.”

Este trabalho busca fazer uma 
relação entre o turismo pedagógico e 
suas contribuições para desenvolvimento 
da cidade de Franca/SP, e verificar 
a utilização deste segmento como 
ferramenta educacional. Franca/SP, 
é um município com forte ligação no 
turismo de negócios e eventos, e possui 
alguns pontos histórico importantes que 
podem ser explorados para a prática do 
turismo pedagógico. 

O contexto histórico da cidade, 
a cultura, a importância do café para a 
cidade e região, o basquete e o calçado 
são pontos que podem agregar à prática 
deste tipo de turismo educacional. O 
trabalho visa destacar os principais 
pontos turísticos do município de Franca 
e mostrar as possíveis relações e 
abordagens com o turismo pedagógico, 
e de que forma este tipo de turismo 
auxilia para o desenvolvimento do 
município. Como problema de pesquisa, 
o presente estudo trabalha em cima de 
alguns questionamentos, sendo eles: 
O turismo pedagógico pode contribuir 
para o desenvolvimento sustentável da 
cidade de Franca? E também, o turismo 
pedagógico é uma ferramenta viável para 
as escolas visando o desenvolvimento 
dos estudantes? O objetivo geral do 
presente trabalho, visa contribuir para o 
desenvolvimento do município de Franca/
SP, utilizando do turismo pedagógico 
como ferramenta educacional. Como 
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objetivos específicos, o trabalho busca 
pontuar o turismo pedagógico como 
ferramenta educacional das instituições 
no município, verificar a utilização do 
turismo pedagógico das instituições 
de ensino particular do município com 
alunos de ensino fundamental e médio, 
analisar a importância desta prática 
para a formação do estudante em 
âmbito social e educacional, e por fim, 
sugerir possibilidades de prática do 
turismo pedagógico e de que forma há a 
contribuição para o desenvolvimento da 
cidade. 

2. O Turismo Pedagógico

A prática do turismo pedagógico 
vem se tornando uma ferramenta 
importante nas escolas, tendo em vista o 
processo de mudança de comportamento 
dos estudantes. Por esta razão, novos 
modelos de ensino estão sendo 
utilizados para facilitar ao estudante um 
maior desenvolvimento no processo de 
ensino e aprendizagem. 

Retomada da antiga prática 
amplamente utilizada na Europa e 
principalmente no Estados Unidos 
por colégios e universidades 
particulares e também adotada 
no Brasil por algumas escolas 
de elite, que consistia na 
organização de viagens culturais 
mediante o acompanhamento 
de professores especializados 
da própria instituição de ensino 
com programa de aulas e 
visitas a pontos históricos ou de 
interesse para o desenvolvimento 
educacional dos estudantes. 
BENI (2001, p.432)

É com esta proposta, que 
o turismo pedagógico acontece, é 
através dos atrativos turísticos e suas 
possibilidades de abordagem, que faz 
com que professores consigam unir toda 
a teoria dada anteriormente em sala 
de aula, com a realidade e experiência 
vivida no local visitado. Através de 
parques, museus, clubes, zoológicos, 
dentre outros atrativos, podem ser 
abordadas diversas disciplinas a fim de 
fazer com o que o estudante tenha uma 
maior compreensão de um determinado 
conteúdo. 

Deve-se levar em conta ainda 
que, se o conteúdo das atividades 
de lazer pode ser altamente 
“educativo”, também a forma 
como são desenvolvidas abre 
possibilidades “pedagógicas” 
muito grandes, uma vez que o 
componente lúdico, do jogo, do 
brinquedo, do “faz-de-conta”, que 
permeia o lazer é uma espécie 
de denúncia da “realidade”, 
deixando clara a contradição 
entre obrigação e prazer.” 
(MARCELLINO, 2002, p.14)

Estes momentos extraclasse 
são importantes para que os estudantes 
consigam ter uma fuga da rotina, 
estimulando momentos de lazer, 
socialização e uma visão crítica diferente 
do habitual. 

Em um ambiente onde o 
estudante consegue visualizar e fazer 
uma relação com alguma teoria vista 
anteriormente em sala de aula, faz 
com que esta ferramenta tenha um 
efeito positivo no seu processo de 
aprendizagem. Outro ponto positivo, é 
a visão crítica que o estudante passa 
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a ter do local visitado, compreendendo 
questões culturais, históricas e vendo a 
importância daquele espaço visitado, se 
tornando um agente de conservação. 

Seguindo essa lógica, o papel 
do turismo é o de difundir 
essa consciência global de 
pluralidade e identidade. Para 
isso, a educação patrimonial é 
um importante instrumento, pois 
aproxima a comunidade de seu 
patrimônio e cria laços afetivos 
que estimulam a preservação. 
(JALUSKA; SIQUEIRA, 2012. 
p.27)

A autonomia do estudante, o 
desenvolvimento social e cultural, são 
outras possibilidades que o turismo 
pedagógico aborda. 

Para Choo (2003), o resultado 
da interpretação é uma série de dados 
ambíguos, não interpretados, que 
fornecem material para outros processos 
de criação de significado. Com essa 
interpretação, segundo Choo, o turismo 
pedagógico auxilia no processo de 
construção de conhecimento. Para 
o autor, há alguns processos até o 
momento de tomada de decisões, que é 
onde a informação colhida é selecionada 
e analisada.

Figura 1: Inteligência Competitiva.

Fonte: Choo (2003), adaptado pelo autor

A execução do turismo 
pedagógico depende de alguns processos 
e o envolvimento de alguns profissionais. 

A primeira etapa existente para que 
uma viagem pedagógica ocorra é ainda 
dentro da escola, onde os professores 
responsáveis pelas disciplinas definem a 
viagem contendo os objetivos, locais de 
interesse da viagem, verificam também 
junto à coordenação da escola a inclusão 
destas viagens no calendário escolar. 
Nesta etapa de planejamento é muito 
importante a participação de agências de 
turismo darem suporte às escolas para a 
formatação do melhor roteiro, destinos, 
atrativos, contatos com prestadores de 
serviços turísticos e equipe de apoio.

Esse evento é denominado 
excursão, viagem, passeio, 
visita técnica... A operação 
dessa atividade é privativa de 
agência de turismo, devidamente 
legalizada e credenciada 
em razão dos cuidados e 
precauções necessários ao 
conforto e à segurança dos 
viajantes, bem como ao melhor 
aproveitamento da excursão 
ou evento, principalmente se 
contar com a participação de 
um acompanhante técnico 
especializado. (PELIEZZER, 
2007. p. 8) 

Com o crescimento da busca 
por passeios educacionais, algumas 
agências de viagens estão se tornando 
especializadas neste segmento. 

A segunda etapa, é o momento 
onde realmente ocorre a viagem. É nesta 
etapa que o estudante tem contato com o 
local visitado, busca uma interação com 
o meio, assimilando então o conteúdo 
visto anteriormente em sala de aula com 
a experiência sendo vivenciada.

E por fim, a última etapa, é o 
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momento de devolutiva dos estudantes 
para com os professores, já em sala de 
aula novamente.

Compreende-se então o turismo 
pedagógico como um segmento do 
turismo e uma ferramenta educacional 
que auxilia no processo de ensino e 
aprendizagem, estimulando ao estudante 
experiências sociais, desenvolvimento 
pessoal, sendo um facilitador no 
processo de ensino e aprendizado.

3. Desenvolvimento

O turismo pedagógico pode 
ser benéfico para o desenvolvimento 
através de dois vieses. A primeira forma 
é através dos próprios estudantes, que, 
ao visitar um determinado destino, passa 
a conhecer melhor aquela localidade 
e consequentemente se sente parte 
do destino, sendo um agente de 
conservação e preservação do espaço. 
A outra forma de desenvolvimento se 
deve ao fato do planejamento local 
para receber estudantes. É necessário 
profissionais capacitados, estrutura de 
apoio, e conservação do ambiente. 

Neste caso, os atrativos 
contribuem para o desenvolvimento 
dos estudantes, e em contrapartida, 
os estudantes contribuem para a 
conservação dos atrativos.

Para Fadel e Smith (2009, p.76) 
“o desenvolvimento deve ser visto como 
um processo complexo de mudanças 
e transformações, com dimensões: 
econômica, política e social.”

Este estudo busca suporte na 
agenda 2030, criada pela ONU em 2015. 

É uma proposta sobre desenvolvimento 
sustentável, que tem como princípio atingir 
17 objetivos e 169 metas, os chamados 
ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
sustentável). Dentre os objetivos 
selecionados nesta agenda, o objetivo 4 
que trata em específico da educação, e 
propõe: “Assegurar a educação inclusiva 
e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos, além de outros 
objetivos que se encaixam como forma 
de desenvolvimento sustentável.”

O presente trabalho busca 
identificar como o turismo pedagógico 
pode contribuir para o desenvolvimento 
no município de Franca/SP. 

4.  Franca/SP

Franca é um município do interior 
de São Paulo, localizada em torno de 
400 km da capital paulista, população 
estimada em 353.187 pessoas, em 2019, 
segundo o IBGE. Franca/SP é conhecida 
como a Capital do Basquete e a Capital 
do Calçado Masculino.

A economia da cidade é 
muito ligada ao polo industrial, vinda 
principalmente pela produção de calçado 
e lingerie. A agricultura tem uma força 
importante também, e tem uma relevante 
participação no setor cafeeiro. A região 
de Franca é uma das mais importantes 
produtoras de café do mundo e é 
conhecida como região da Alta Mogiana.

O munícipio também é um 
importante polo educacional, onde 
possui diversas instituições de ensino 
superior como Uni-FACEF (Centro 
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Universitário Municipal de Franca), 
FDF (Faculdade de Direito de Franca), 
UNESP (Universidade Estadual Paulista) 
e UNIFRAN (Universidade de Franca).

Para Barros (2010), 

Apesar de ser conhecida 
nacionalmente por ser um pólo 
industrial de expressão, título 
este que lhe rende um fluxo 
de turistas que vêm à cidade 
a negócios, ainda muito pouco 
se publica sobre trade turístico 
disponível a um planejamento 
de desenvolvimento turístico. 
(BARROS, 2010, p.62)

O turismo de negócios e eventos 
tem uma parcela importante no fluxo de 
turistas, estes motivados principalmente 
pelas indústrias de calçado. Desta forma, 
a infraestrutura relacionada ao turismo 
deve ser de qualidade contando com 
boa rede hoteleira, bares e restaurantes, 
guias de turismo, atrativos turísticos 
conservados e um bom planejamento 
turístico visando o desenvolvimento da 
cidade, explorando os potenciais.

a capacidade de atrair e manter os 
turistas de negócios mais tempo no 
município influencia diretamente 
o desenvolvimento do turismo 
não só na cidade de Franca, mas 
também na região, que possuem 
características e recursos para 
desenvolver outros segmentos 
do turismo, como, turismo rural, 
de aventura, ecoturismo, turismo 
de lazer, cultural, nesse sentido o 
turismo sendo desenvolvido em 
Franca e região propicia ainda o 
desenvolvimento regional. (SILVA, 
2010, p.96)

Outra forma de turismo bastante 

visada na cidade é através do turismo 
religioso. Na cidade acontece o Halllel, 
um evento católico que tem como 
principal objetivo reunir fiéis através 
de música e adoração. Ao que se diz 
à religião espírita, Franca abriga o IMA 
(Instituto de Medicina do Além), um local 
que recebe turistas de todo o país para 
cirurgias espirituais. 

O município de Franca conta 
hoje com cinco hotéis cadastrados no 
CADASTUR - Sistema Nacional de 
Cadastro dos Prestadores de Serviços 
Turísticos. 

Além de toda a estrutura de 
Franca para o segmento do turismo de 
negócios e eventos, Franca possui um 
contexto histórico muito rico, atrativos 
turísticos importantes e que podem 
agregar para a prática do turismo 
pedagógico. 

5. Referencial Teórico

No referencial teórico do 
presente trabalho, ainda em construção, 
busca-se embasar em autores que 
abordam os temas com relevância 
acerca do turismo, turismo pedagógico, 
educação e desenvolvimento. Dentre 
os principais autores estão Beni (2001), 
Choo (2003), Provonost (2011), Santos 
(2018), Libâneo (1996), dentre outros 
autores.

6. Procedimentos Metodológicos

A metodologia do presente 
trabalho é uma pesquisa qualitativa e 
exploratória através de levantamento 
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e estudo bibliográfico para coleta das 
definições sobre o turismo, turismo 
pedagógico, os profissionais envolvidos 
e os atrativos turísticos da cidade de 
Franca/SP, seguido de suas contribuições 
para o turismo pedagógico.

Após aprovação do Comitê de 
Ética do Uni-FACEF, será realizada uma 
pesquisa de campo através de formulários 
e entrevistas semi estruturadas, 
visando uma possível discussão e/ou 
relação entre as respostas e dados. 
Os participantes serão gestores e/ou 
professores de escolas particulares da 
cidade de Franca/SP, profissionais da 
área do turismo pedagógico (agentes de 
viagens, guias de turismo e profissionais 
do lazer), e responsáveis pelos 
estudantes (pais ou mães).

Os participantes serão 
previamente selecionados de acordo 
com o perfil citado acima, sendo 
convidados 5 gestores, 5 professores de 
escolas particulares do município que 
atuam no ensino fundamental e médio, 
10 profissionais atuantes no segmento 
do turismo pedagógico, sendo eles 
agentes de viagens, guias de turismo 
e profissionais de lazer e 5 pais de 
estudantes que já praticaram o turismo 
pedagógico, e a partir da coleta de dados 
dos formulários, será feita uma discussão 
através da análise de conteúdo.

Sendo assim, a análise será feita 
através das respostas dos participantes, 
para detectar o quão viável é a prática 
do turismo pedagógico para as escolas, 
o quanto essa ferramenta pode ser 
utilizada de forma benéfica para a 
construção do conhecimento para com 

os estudantes, e os benefícios desta 
prática para a cidade de Franca/SP.

7. Resultados Parcial/Final

Como resultado parcial deste 
trabalho, consegue-se identificar através 
dos conceitos de turismo e de turismo 
pedagógico, que o turismo pedagógico 
é uma prática educacional viável para a 
formação dos estudantes, no que tange 
ao crescimento social e desenvolvimento 
de ensino aprendizagem.

O referencial teórico consegue 
responder de forma parcial alguns dos 
objetivos específicos, que são: 

1. Pontuar o turismo 
pedagógico como ferramenta 
educacional das instituições 
de ensino da cidade de 
Franca/SP.

2. Verificar a utilização do 
turismo pedagógico como 
ferramenta educacional e de 
desenvolvimento.

3. Analisar se o turismo 
pedagógico contribui para a 
formação do estudante no 
âmbito educacional e social.

4. Sugerir as formas e atividades 
proporcionadas pelo 
turismo pedagógico como 
ferramenta educacional, 
podendo contribuir para o 
desenvolvimento da cidade.

Posteriormente, através das 
respostas colhidas pelos entrevistados, 
o trabalho analisará os demais objetivos 
apresentados.
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8. Considerações Parcial/Final

Com base aos conceitos 
apresentados no decorrer do trabalho, 
o turismo pedagógico se torna um 
facilitador no processo educacional, pois 
através deste segmento do turismo, o 
estudante consegue fazer uma união 
da teoria vista anteriormente em sala 
de aula, com a prática e experiência 
vivenciada no local visitado.

Ao que se diz na importância 
desta prática relacionado ao 
desenvolvimento do munícipio de Franca, 
percebe-se o estudante como um agente 
de preservação do espaço, tendo em 
vista que este estudante compreende 
o contexto histórico e cultural e assim 
se sente parte daquele atrativo. Com 
uma perspectiva inversa, o município 
necessita de uma estrutura para a 
recepção deste turista com atrativos 
conservados, profissionais competentes, 
e assim oferecer uma boa experiência.

O município de Franca possui 
potencial turístico, atrativos com contexto 
histórico e cultural, profissionais de 
turismo capacitados e instituições de 
ensino que buscam o desenvolvimento 
de seus estudantes com êxito.

Conforme estabelecido neste 
trabalho, o turismo pedagógico se 
torna uma possível ferramenta de 
desenvolvimento, contribuindo para as 
transformações econômica, política e 
social.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar o proje-
to de pesquisa que pretende analisar as práti-
cas sustentáveis adotadas por micro e peque-
nas empresas, relacionando essas ações à 
responsabilidade social e aos “Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável” propostos pela 
ONU em sua Agenda 2030, sob a perspectiva 
de redes criativas.
Palavras-Chave: Práticas sustentáveis. 
Redes Criativas. Micro e Pe-quenas empresas. 
Desenvolvimento regional.

sociedade em rede criativa, ele divulgará 
a contribuição das empresas para o 
desenvolvimento regional sustentável. 
Acreditamos que a aplicação do 
balanço social, também conhecido por 
relatório socioambiental ou relatórios 
de sustentabilidade permitirá às 
empresas identificarem, mensurarem e 
alavancarem suas práticas sustentáveis; 
e a divulgação agregará valor de mercado, 
valores éticos, responsabilidade social e 
educação ambiental. 

Serão analisadas micro e 
pequenas empresas que praticam ações 
sustentáveis e modelos de relatórios 
socioambientais padronizados e aceitos 
em âmbito nacional.

Abstract
This article presents the research project 
intend-ed to analyze the sustainable practices 
adopted by micro and small businesses, relating 
these actions to the social responsibilities and 
the Sustainable Development Goals proposed 
by the UN as part of the 2030 Agenda, from the 
perspective of creative networks.
Keywords: Sustainable practices. Creative 
networks. Micro and small businesses. 
Regional development. 

1. Introdução

Este artigo tem por objetivo 
apresentar nosso projeto de pesquisa 
que visa analisar as práticas sustentáveis 
adotadas por micro e pequenas empresas 
(MPE), relacionando essas ações à 
responsabilidade social das empresas 
e aos “Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável” propostos pela ONU em 
sua Agenda 2030, sob a perspectiva de 
redes criativas.

Partimos do pressuposto de 
que se essas práticas sustentáveis 
forem organizadas em um relatório 
socioambiental, e esse relatório se 
tornar público, sob a perspectiva de uma 



29

LEAL, A. C. B.; REDES CRIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE: o papel das micro e pequenas 
empresas no desenvolvimento regional. In: Pires, D. F. (Org.). 12º. Seminários de Pesquisa. 
Franca: PPGDR, 2020. 28-39p.; 168p.

Segundo o Banco Mundial, o 
padrão de consumo e os conceitos de 
desenvolvimento econômico solidificados 
no século XX representam patamares 
alarmantes para a capacidade limitada 
de renovação dos recursos naturais. Se 
o atual estilo de vida da humanidade 
for mantido, serão necessários três 
planetas Terra para fornecer os recursos 
demandados pela expectativa de 9,6 
bilhões de habitantes em 2050. Por 
motivos óbvios, entende-se que essa 
necessidade não é plausível de ser 
atendida(1) (ONU Brasil, 2016). 

No Brasil, as discussões sobre 
transparência, responsabilidade social e 
utilização de balanço social perpassaram 
pelos anos 1960, 1970 e 1980. Em 
plena ditadura militar, a Associação de 
Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil 
(ACDE Brasil) e a Fundação Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial e Social 
(Fides) não encontraram espaços para 
ampla difusão do tema (IBASE, 2008).

Entretanto, os anos 1990, a 
redemocratização do país, somada aos 
esforços de organizações da sociedade 
civil propiciaram grande amadurecimento 
das ideias acerca da responsabilidade 
social e ambiental das empresas. 
Colaborou de forma determinante para 
isso a realização, em 1992, na cidade 
do Rio de Janeiro, da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais 
conhecida como Rio92 ou Cúpula da 
Terra (por ter mediado acordos entre os 
Chefes de Estado presentes), e realizada 
pela ONU. Conforme site do Ministério 
do Meio Ambiente(2).

Da Agenda 21 surge a 
Convenção – Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças do Clima 
(UNFCCC)(3), e o compromisso de 
realizar conferências mundiais e anuais, 
nas quais as decisões serão unânimes e 
soberanas, denominadas de Conferência 
das Partes (COP)(4).

Como resultado desses 
compromissos e preocupações, em 
1997, o Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (IBASE) lança 
o primeiro modelo de balanço social, 
simples e rápido, para incentivar a adesão 
das empresas às práticas sustentáveis 
(IBASE, 2008). Neste mesmo ano, uma 
rede internacional de especialistas, 
organizações sem fins lucrativos, 
empresas e universidades é lançada 
pelo Programa das Nações Unidas 
(Pnuma) e pela Coalizão por Economias 
Ambientalmente Responsáveis (Ceres) 
intitulada como Iniciativa Global para 
Apresentação de Relatórios (GRI). 
Seu modelo internacional tem sido 
reconhecido como o mais completo e tem 
como missão tornar os balanços sociais, 
ou conhecidos também por relatórios de 
sustentabilidade, tão difundidos quanto 
os relatórios financeiros corporativos. A 
padronização possibilita comparações 
entre setores diversos, por períodos 
e por empresas de diferentes países 
(Ethos, 2007, online).

Em 1998, o Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade 
Social (ETHOS) se organizou como 
protagonista do meio empresarial e como 
sociedade civil de interesse público para 
orientar as empresas que pretendiam 
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comunicar sua responsabilidade 
socioambiental à comunidade. A partir 
de 2006, em parceria com o GRI, o 
Instituto Ethos disponibilizou a terceira 
geração do modelo internacional (GRI 
G3), em português, para relatório de 
sustentabilidade, o qual complementou 
a planilha de dados proposta pelo 
IBASE com diretrizes para elaboração 
das informações, princípios e um 
detalhamento das tomadas de decisões 
diante de problemas (Ethos, 2007, 
online). 

Em 2015,  a Agenda 2030, 
lançada na COP 21, ficou conhecida 
também por Acordo de Paris, e segundo 
o site das nações unidas, 195 países da 
UNFCC se comprometem em reduzir as 
emissões de gases efeito estufa (GEE), 
no sentido de manter o aumento da 
temperatura média global em 2°C acima 
dos níveis pré-industriais e de envidar 
esforços para limitar o aumento da 
temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-
industriais. O objetivo dessa agenda é o 
de definir melhor as intenções dispostas 
na Agenda 21, propondo 169 metas 
distribuídas em 17 objetivos em busca do 
desenvolvimento sustentável. Os países-
membros se comprometem em mitigar 
os problemas mundiais relacionados à 
saúde, educação, combate à pobreza, 
consumo sustentável, preservação do 
meio ambiente, entre outros(5).

No Brasil, conforme dados 
fornecidos pelo SEBRAE(6), existem 
6,4 milhões de estabelecimentos, sendo 
99% composto por micro e pequenas 
empresas (MPE). Essas respondem 
por 52% dos empregos com carteira 

assinada no setor privado (16,1 milhões).
O Panorama dos pequenos 

negócios  de 2018 do Sebrae-SP 
descreve a participação dos pequenos 
negócios na economia do Estado de São 
Paulo, participação que atingiu o patamar 
de 98% em números de empresas, 
além de dividir em duas partes iguais 
a empregabilidade com as médias e 
grandes empresas, sendo responsáveis 
também por 39% da Folha de salários e 
27% de participação no Produto Interno 
Bruto (PIB)(7) .

No âmbito regional, o Mapa da 
Economia Paulista(8) revela que a região 
administrativa de Franca, conhecida 
como um grande polo do setor calçadista, 
se destaca pela agroindústria de 
alimentos, e também possui relevância 
da indústria cafeeira, uma vez que a 
região ocupa o status de principal área 
de produção de café no Estado de São 
Paulo. 

Segundo dados do 
Empresômetro(9), ferramenta estatística 
do Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação, a cidade de Franca está na 
15ª posição no ranking das cidades com 
maior número de empresas ativas no 
Estado de São Paulo e em 52ª do país. 
São 42.814 empresas abertas, sendo 
que 5.332 (12%) são de grande e médio 
porte. O restante, 37.482 (88%) divide-
se em 1.561 (3,6%) de pequeno porte, 
16.733 (39%) micro e 19.188 (44,8%) 
em microempreendedor individual – 
MEI (RIBEIRO, 2019, online; Jornal da 
Franca, 2017, online)(10). 

Esses dados justificam, assim, 
a escolha em pesquisar as micro e 
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pequenas empresas (MPE), em especial 
do setor alimentício, considerando que o 
setor calçadista já é objeto de pesquisa 
há algumas décadas. Além disso, toda a 
cadeia de alimentos, da produção até a 
entrega ao consumidor, desponta como 
atividade essencial em meio a pandemia 
Covid-19(11), e portanto, de alto impacto 
ambiental, social e cultural.

A fim de definir o porte das 
empresas em micro e pequena, 
adotaremos a classificação do 
SEBRAE(12), ou seja, uma empresa 
formalmente constituída e que possua 
CNPJ, com até 99 empregados na 
Indústria e até 49 em Comércio ou 
Serviços ou com faturamento bruto anual 
de até 3,6 milhões de reais(13).

Escolhemos  para esta pesquisa 
as seguintes empresas: “Coronel Café 
Orgânico”, por ser certificada com o selo 
socioambiental “IBD” e por ter recebido 
o prêmio de agricultura sustentável por 
uso de agroflorestal(14)  “Agrobee” em 
2019 (ACIF FRANCA, 2020, Online);  
a empresa “Arroz com Feijão” por 
ser certificada com o selo ambiental 
“EuReciclo” e por ter recebido o prêmio 
de “melhor restaurante a quilo em 
2019” (Jornal da Franca, 2018, Online; 
Prazeres da Mesa, 2018, Online).

Elaborar um balanço social, ou 
um relatório socioambiental, é antes de 
tudo um planejamento estratégico para 
garantir a sustentabilidade de qualquer 
empresa no século XXI. Assim, como 
afirmou Glaucia Terreo (2015), diretora 
da Global Reporting Initiative (GRI), 
na abertura do seminário “Indicadores 
de sustentabilidade: mecanismos para 

melhorar a performance da empresa e 
seus processos”, organizado pelo Comitê 
de Responsabilidade Social – CORES da 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – FIESP, e realizado durante 
a Semana do Meio Ambiente em junho 
de 2015: “Aquilo que não medimos, não 
gerenciamos”.

Diante de pesquisas realizadas 
nesse sentido, tais como Prates et al.  
(2009), Campanhol e Guerra (2003) 
e Rodrigues (2012), verificamos uma 
concentração de informações a respeito 
de relatórios sociais e ambientais, 
bem como estudos de casos e 
exemplos de práticas modificadoras 
de comportamento sociocultural, 
seja dentro das organizações ou no 
perímetro territorial destas, com foco nas 
grandes corporações. Como exemplo, 
podemos citar as seguintes empresas: 
Natura(15), Unilever(16), Bradesco(17), 
Petrobras(18).

Caso a elaboração de relatórios de 
sustentabilidade fosse multiplicada para 
todas as empresas, independentemente 
de porte, os impactos positivos seriam 
percebidos de modo transparente nas 
relações entre fornecedores, clientes, 
colaboradores e empregadores. Os 
recursos naturais seriam vistos com mais 
cuidado e a comunidade se beneficiaria 
com uma economia mais ativa, devido 
à melhoria nas relações de trabalho e, 
consequentemente, na redução das 
desigualdades. 

Defendemos também que, 
além de estender a permanência da 
organização no mercado, o relatório de 
sustentabilidade, como um instrumento 
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de diagnóstico e estratégias, 
possibilitaria rever os rumos que a 
organização está tomando e corrigi-
los em tempo hábil, principalmente 
porque: a) na contemporaneidade, os 
consumidores estão mais exigentes; b) 
questões ambientais estão em evidência 
na mídia e nas análises de investidores; 
c) dialogar com os stakeholders(19); 
d) buscar tratamentos paliativos pode 
evitar a morte de milhares de empresas 
nos  anos vindouros.

Considerando que a 
representatividade das micro e pequenas 
empresas supera, em quantidade, às 
de médio e grande porte, julgamos 
necessário envolver esse nicho na 
elaboração e divulgação das práticas 
socioambientais para que a comunidade 
local perceba os impactos positivos 
dessas ações. 

Para tanto, mostra-se 
necessário padronizar as informações 
do relatório de sustentabilidade, bem 
como conceituar sustentabilidade, ações 
sociais e ambientais abordadas em 
modelos de relatórios aceitos em âmbito 
nacional, de modo que mais empresas, 
sob a perspectiva de uma sociedade 
em rede criativa, possam influenciar e 
multiplicar suas práticas sustentáveis. 

O trabalho pretende também 
contribuir com as discussões sobre o 
tema educação ambiental, partindo do 
aspecto micro (capacitação e treinamento 
dentro das empresas) para o macro 
(difusão das informações provenientes 
acerca da educação informal), na cidade 
de Franca-SP. 

Neste contexto, indagamos 

como problema a seguinte questão: 
como as micro e pequenas empresas 
que realizam práticas socioambientais 
contribuem para atingir o desenvolvimento 
sustentável, na região de Franca/SP?

Como hipóteses, supomos 
que empresas francanas de pequeno 
porte praticam ações que impactam 
positivamente a comunidade na qual 
estão inseridas. Acreditamos que, caso 
essas práticas fossem evidenciadas 
em um relatório de sustentabilidade, 
padronizadas em um único modelo, as 
empresas divulgariam essas práticas 
socioambientais, incentivariam outras 
organizações e possibilitariam uma análise 
consistente e periódica dos impactos 
causados por essas organizações, além 
de promover positivamente sua imagem 
e também garantir esforços para mitigar 
possíveis danos. Por exemplo, uma 
lei municipal poderia definir e regular a 
responsabilidade social das empresas 
a exemplo da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, que 
promove evento anual de premiação 
às empresas que apresentam balanço 
social em sua 20ª edição (Lei nº 11.440, 
de 18 de janeiro de 2000)(20).

Uma das formas de divulgar essas 
informações, na nossa concepção, seria 
a partir do relatório de sustentabilidade, 
pois assim, de modo padronizado, este 
documento poderia ser analisado pelos 
multistakeholders(21) , bem avaliado 
pelos prossumidores(22) (CÂMARA, 
2019; MOTTA, 2014), criticado e/
ou copiado pelos concorrentes, 
gerando transparência das instituições 
(ODS 16)(23), além de economias 
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sustentáveis(24)  na visão 4D de Lala 
Deheinzelin (2012; 2019). Acreditamos 
que dessa forma as empresas envolvidas 
participariam, assim, de uma cadeia 
produtiva e colaborativa que promoveria 
melhorias no âmbito social e ambiental, 
além do econômico, viabilizando o 
desenvolvimento sustentável de Franca 
e região. 

Como objetivo geral, 
pretendemos analisar as micro e pequenas 
empresas que realizam práticas sociais e 
ambientais sustentáveis e relacioná-las 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ONU), sob uma perspectiva 
de redes criativas(25), a fim de 
identificar os impactos dessas ações no 
desenvolvimento das territorialidades 
nas quais estão inseridas.

Para atingir o objetivo geral, 
temos como objetivos específicos: 

1. Entender sustentabilidade pela ótica 
dos dezessete ODS, propostos pela 
ONU (2015).
2. Identificar e analisar empresas de micro 
e pequeno porte que realizam práticas 
sociais e ambientais responsáveis, 
que divulgam ou não relatórios de 
sustentabilidade.
3. Discutir as informações pertinentes 
aos relatórios de sustentabilidade, 
relacionando seus modelos de 
relatórios com os ODS, e como essa 
relação é benéfica para uma educação 
ambiental e, consequentemente, para o 
desenvolvimento regional. 
4. Demonstrar incentivos de rápido retorno 
às empresas que praticam e divulgam 
ações sustentáveis, como facilitação ao 

microcrédito e reconhecimento público.
5. Identificar como os funcionários, 
colaboradores de pequenas e micro 
empresas enxergam essa discussão 
a respeito de sustentabilidade, como 
meio de buscar melhores condições de 
trabalho e renda, melhoria na qualidade 
de vida e meio ambiente, investimentos 
na comunidade entre outras variáveis 
interdependentes e com potencial de 
alavancagem exponencial promovendo 
desenvolvimento sustentável.

2. Referencial Teórico

O presente trabalho aborda o 
conceito de sustentabilidade no sentido 
de sustentar os recursos naturais e 
a humanidade, no tempo e espaço, 
contemplando quatro dimensões: 
econômica, social, ambiental (SACHS, 
1995) e cultural (DEHEINZELIN, 2012), 
consideradas sob a perspectiva do 
desenvolvimento regional.

Desenvolvimento local ou 
regional, segundo Lima e Ascenzi 
(2017), “é um processo de mudança 
e de crescimento estrutural, gerado 
a partir da utilização do potencial de 
desenvolvimento existente no território, 
com propósito de incrementar o bem-
estar da população”. No mesmo 
sentido, Pacheco (2019) contribui com 
fundamentos de desenvolvimento 
endógeno baseados na dimensão 
econômica da cultura e da criatividade. 
Sen e Kliksberg (2010) reforça a relação 
entre cultura e desenvolvimento.

Entendemos desenvolvimento 
sustentável e seus desafios no século 
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XXI com auxílio de Veiga (2010), Sachs 
(2009), Deheinzelin (2019) e Raworth 
(2019). E relacionamos com Redes 
Criativas conversando com os autores 
Castells (1999), Melucci (2001) e Câmara 
(2019).

3. Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos 
metodológicos adotados fundamentam-
se a partir de pesquisa descritiva 
e bibliográfica acerca de conceitos 
relacionados às práticas sustentáveis, 
por meio de busca bibliométrica nas 
bases de dados: Scielo, Web of Science 
e periódicos CAPES, utilizando as 
seguintes palavras-chaves: action(26), 
sustainability (ações relacionadas ao 
tema sustentabilidade) e small business 
(como referências às pequenas e 
microempresas) com fundamentação 
nas proposições de Da Silva (2011). 
Foram aplicadas as lógicas booleanas 
“and” e “or”, respectivamente, junto aos 
termos sustainability e small business.

Na sequência, será realizada 
pesquisa qualitativa, de natureza 
aplicada, que segundo Lakatos e 
Marconi (1996), parte de uma teoria 
para aplicar nas relações sociais. 
Quanto aos objetivos é exploratória, 
com procedimento a campo. Serão 
analisadas duas empresas do ramo 
alimentício, sendo elas: “Coronel Café 
Orgânico” e “Arroz com Feijão”. Nessas 
empresas, serão aplicados questionários 
(funcionários e proprietários) e análise 
de documentos (selos de certificação e 
relatórios de sustentabilidade).

O primeiro contato com 
cada empresa será por telefone aos 
empresários para agendar a aplicação 
dos questionários a eles e aos seus 
stakeholders disponíveis. Para os 
empresários, aplicaremos o questionário 
como roteiro de uma entrevista 
estruturada, de forma síncrona, com 
duração em torno de 1 (uma) hora, e por 
meio do uso de plataformas online devido 
ao distanciamento social imposto pela 
pandemia Covid-19(27). Em seguida, 
para os stakeholders, a aplicação do 
mesmo questionário será por contato 
eletrônico (e-mail), que terá duração para 
preenchimento de aproximadamente 40 
(quarenta) minutos.

O uso do mesmo questionário 
como roteiro de entrevista para os 
empresários e aplicação para os demais 
colaboradores justifica-se no sentido de 
permitir estabelecermos a convergência 
das respostas de empresários e 
seus stakeholders, ou seja, a fim 
de alinhar as intenções e práticas 
sustentáveis dos diferentes discursos 
coletados. Para tanto, levantaremos 
dados sobre a inclinação que esses 
empresários francanos possam ter 
sobre sustentabilidade no seu modelo 
de negócio, certificadas com selos de 
sustentabilidade e as coincidências e ou 
divergências com as visões dos demais 
envolvidos na empresa. Esperamos obter 
como resultado 10% de respondentes 
dos 100 questionários que serão 
enviados, sendo 50 questionários para 
cada empresa (incluso duas entrevistas 
utilizando o questionário como roteiro)
(28). 
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Para análise final dos dados, 
será aplicada avaliação por triangulação 
de métodos (MINAYO et. al, 2005; 
TUZZO e BRAGA, 2016), sendo eles: a) 
revisão bibliográfica acerca dos temas 
sustentabilidade e educação ambiental; 
b) análise documental dos relatórios 
de sustentabilidade (validados pela 
ETHOS ou pela GRI) e dos critérios 
para concessão de selos certificadores 
de práticas sustentáveis (Empresa 
B, EuReciclo e IBD); c) resultado da 
coleta de dados dos participantes 
da pesquisa: respondentes dos 
questionários e entrevistas (empresários 
e stakeholders). Os resultados dessa 
triangulação serão organizados em 
uma tabela e classificados em tipos de 
ações sustentáveis praticadas e quem 
são os protagonistas, divididos em 
Microempresas e Pequenas empresas, 
seguindo as proposições de Da Silva 
(2011).

4. Resultados Parcial/Final

A situação de pandemia em 
que o mundo se encontra proporcionou 
reflexões generalizadas acerca do tema 
sustentabilidade e de tantos  outros 
conceitos, desestabilizando definições 
de modo  acelerado, e fazendo-nos rever 
e atualizar constantemente nossa base 
teórica, para que as novas publicações 
possam vir a contribuir para solidificar os 
conceitos e hipóteses abordados neste 
trabalho, como exemplos: a publicação 
da versão em português “Economia 
Donut: uma alternativa ao crescimento 
a qualquer custo” da economista Kate 

Raworth (2019) e novo trabalho de 
John Elkington intitulado Green Swans: 
The Coming Boom In Regenerative 
Capitalism (2020), traduzido livremente 
para “Cisnes Verdes: a nova expansão 
do Capitalismo Regenerativo”, ainda sem 
previsão para sua versão em português, 
mas que graças a plataformização dos 
eventos mundiais, é possível visualizar 
apresentações de Elkington e suas 
ideias renovadas, superando sua própria 
criação Tripple Botton Line (TBL) para 
uma visão sistêmica de regeneração dos 
recursos naturais e sociais aos quais os 
modelos de negócios não podem mais 
ignorar.

Esperamos que esta pesquisa 
possa contribuir para a compreensão 
acerca do termo sustentabilidade e 
evidenciar como as práticas sustentáveis 
das micro e pequenas empresas, ao 
se tornarem públicas, poderiam ser 
sociabilizadas em uma rede virtuosa e 
criativa de cultura e educação ambiental 
com difusão exponencial entre os 
participantes desta rede, sejam estes 
os empresários, seus colaboradores 
diretos e indiretos, seus fornecedores, 
consumidores etc.

Até o momento o projeto de 
pesquisa obteve a autorização dos 
gestores e a aprovação do Comitê de 
Ética da Instituição junto à Plataforma 
Brasil, requisitos para iniciar a pesquisa 
a campo. Isto deve ocorrer nas próximas 
semanas.
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5. Considerações Parcial/Final

O século XXI, também 
conceituado ultimamente como a era do 
exponencial, está desafiando a todos 
que ainda não haviam se familiarizado 
com tripé da sustentabilidade, discurso 
este superado para a visão sistêmica 
de limites naturais e sociais, com teto 
ecológico e piso social, uma nova forma 
de economia que se sustente ao longo 
do tempo e espaço.

A ONU tem trabalhado para 
buscar consenso nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e 
entendemos que estes objetivos são de 
todos e para todos.

Acreditamos que as empresas 
de menor porte muito contribuem, direta 
e indiretamente, para a economia local, 
possuem representatividade quantitativa 
e podem participar de uma rede 
criativa de disseminação de práticas 
ambientalmente corretas, socialmente 
justas e economicamente viáveis. 

Somente com uma visão 
sistêmica da economia, massificação 
da educação e participação ativa dos 
multistakeholders, poderá possibilitar 
um caminho livre e sólido para o 
desenvolvimento sustentável.
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questionário.
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Resumo
O presente estudo tem por objetivo analisar a 
participação das Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAES), na in- clusão 
social da pessoa com deficiência in- telectual 
e múltipla sob a ótica dos profissio- nais que 
atuam nas organizações.
Palavras-Chave: Pessoa com Deficiência; 
Inclusão Social; APAE; Direitos Fundamen- 
tais.

como um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, promover 
o bem de todos sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (BRASIL, 
1988). O artigo 23 da Lei Maior também 
pre- viu ser competência concorrente 
da União, Estados, Distrito Federal e 
municípios cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência. 
De forma gradativa outras leis foram 
editadas sobre o tema reconhecendo 
ser direito de todos à partici- pação nos 
diversos espaços sociais. O diploma 
legal mais completo sobre o tema é a 
Lei Brasileira da Inclusão, que considera 
pessoa com deficiência aquela que 

Abstract
This study aims to analyze the participation 
of Association of Parents and Friends of 
Ex- ceptional People (APAES), in the social 
in- clusion of people with disabilities from the 
perspective of professionals working in or- 
ganizations.
Keywords: Disabled Person; Social Inclu- 
sion; APAE; Fundamental Rights.

1. Introdução

Em sua trigésima sessão, de 
16 de dezembro de 1976, a  Assembleia 
Geral das Nações Unidas, pela Resolução 
31/123, proclamou, oficialmente, o ano 
de 1981 como o “Ano Internacional das 
Pessoas Deficientes” e estabeleceu seus 
objetivos principais (BRASIL, 1981). 
No Brasil, foi formada uma Comissão 
Nacional do Ano Internacional das 
Pessoas Deficientes. Desde então se 
dis- cute a plena participação da pessoa 
com de- ficiência na sociedade em 
igualdade de con- dições com as demais 
pessoas. Para coibir todas as formas de 
discriminação, a Consti- tuição Federal 
de 1988, estabeleceu em seu artigo 3º, 
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tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. Pretende-se 
fazer uma discussão teórica sobre o que 
se compre- ende por inclusão social da 
pessoa com de- ficiência, com destaque 
para alguns autores que contribuem 
para as reflexões sobre essa importante 
temática da vida social e política. Com 
essa perspectiva é que as reflexões aqui 
contidas serão desencadeadas, consi- 
deram o papel do Estado e, sobretudo, 
das APAES, enquanto organizações 
sociais que atuam na defesa e garantir 
de direitos para identificar como os 
profissionais consideram que de fato a 
sua atuação diária promove a inclusão 
do público atendido. Para tanto, se 
pretende estudar o que são as APAES, 
seu histórico, áreas de atuação e seu 
objetivo principal, tendo em vista que 
as unidades se propõem a contribuir 
diretamente para a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Serão identificadas 
as ações desenvolvidas e seu impacto 
na efetivação de direitos sociais. Serão 
estudados também os direitos funda- 
mentais da pessoa humana para, a 
partir daí, identificar a participação da 
organização social na defesa e garantia 
de direitos e por consequência na 
inclusão social dos seus usuários. A 
análise será feita considerando visão 
dos profissionais, já que a efetivação das 
ações desenvolvidas pela associação 

ocorre por meio do trabalho diuturno 
realizado pelos mesmos. Trata-se de um 
tema pouco explorado e merecedor de 
análises contemporâneas, uma vez que 
as trezentas e cinco APAES do Estado 
de São Paulo atendem um número 
considerável de indivíduos. Segundo 
dados da Federação das APAES do 
Estado de São Paulo - FEA- PAES/SP, são 
atendidas diretamente cerca de sessenta 
mil pessoas e, indiretamente, trezentas 
mil pessoas, considerando nesse rol 
as famílias dos usuários. Pretende-se, 
portanto, responder à seguinte questão: 
Na visão dos profissionais, como se dá 
a parti- cipação das APAES na inclusão 
social dos seus atendidos?

2. Olhar da sociedade para a 
deficiência ao longo dos tempos

 
A pesquisa propõe um estudo 

sobre a participação das APAES 
na inclusão social das pessoas 
com deficiência na perspectiva dos 
profissionais.

Pessoas com deficiência sempre 
existiram. Como afirma Silva (1987, 
p. 21): “anomalias físicas ou mentais, 
deformações congênitas, amputações 
traumáticas, doenças graves e de conse-
quências incapacitantes, sejam elas 
de natureza transitória ou permanente, 
são tão antigas quanto à própria 
humanidade”. No decorrer da história, 
as pessoas com de- ficiência passaram 
por diversas formas de discriminação, 
exclusão e preconceito. Houve o 
período da rejeição e eliminação su- 
mária, como no caso da Grécia antiga, 
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espe-cificamente em Esparta, em que 
crianças com deficiência eram lançadas 
em precipícios. Houve também um longo 
tempo no qual a sociedade mantinha um 
olhar marcado pelo assistencialismo e 
pela piedade.

Com o advento do cristianismo o 
tratamento das pessoas com deficiência 
passou a ser de forma mais humanizada, 
pautado nos princípios da caridade, 
humildade, amor ao próximo, perdão 
das ofensas, valorização e compreensão 
da pobreza. A visão cristã influenciou 
na criação de hospitais para po- bres, 
marginalizados e pessoas com algum 
tipo de deficiência. Nessa época bispos 
e párocos tinham a responsabilidade de 
prestar assistência aos pobres e doentes.

A questão da deficiência passou 
por várias fases, sendo uma delas 
marcada pelo modelo da integração, 
no qual prevalecia o modelo médico, 
em que a deficiência era vista como 
problema exclusivo da pessoa e o foco 
era no indivíduo que devia adaptar-se 
ao seu meio. Já no modelo social, é a 
sociedade que não está preparada para 
receber a pes- soa com deficiência. Essa 
concepção mudou a perspectiva, que 
deixou de considerar apenas o indivíduo, 
passou a valorizar o meio em que ele 
vive e a reconhecer a ne- cessidade de 
eliminar todos os tipos de bar- reiras 
para torná-lo acessível e inclusivo. 
A construção do conceito social da 
deficiência significa pensar a condição 
humana e não no estado natural, nem 
imediato, nem sepa- rado das mediações 
sociais e instrumentais. A deficiência 
não é uma determinação bioló- gica. A 

deficiência adquire valoração positiva ou 
negativa de acordo com as atribuições 
sociais e políticas (ROSS, 1992).

O modelo social considera que a 
sociedade acessível elimina as barreiras 
arquitetônicas e todas as outras que 
impedem a plena participação da pessoa 
com deficiência.

De acordo com Sassaki 
(2009, p. 1-2), as seis dimensões da 
acessibilidade são: “arquitetônica (sem 
barreiras físicas), comunicacional 
(sem barreiras na comunicação en- tre 
pessoas), metodológica (sem barreiras 
nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, 
educação etc.), instrumental (sem 
barreiras instrumentos, ferramentas, 
utensílios etc.), programática (sem 
barreiras embutidas em políticas 
públicas, legislações, normas etc.) 
e atitudinal (sem preconceitos, 
estereótipos, estigmas e discriminações 
nos comportamentos da sociedade para 
pessoas que têm deficiência)”.

 
3. Avanços legislativos

 
É dever do Estado e da socieda-

de garantir equidade e, portanto, uma 
vida digna à pes- soa com deficiência, 
por isso, se faz neces- sário identificar 
os avanços legislativos que envolvem a 
matéria. Embora na Europa e Estados 
Unidos a inclusão social da pessoa com 
deficiência já fosse reconhecida como 
direito social básico desde a década 
de 1970, no mundo ocidental, apenas a 
partir da década 1980, como fruto das 
defesas de grandes movimentos sociais, 
é que o tema começou a ganhar mais 
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espaço.
A Constituição Brasileira de 

1988, documento que marcou a transição 
do regime militar para a democracia no 
país, previu em seu artigo 1º como direitos 
fundamentais do Estado Democrático 
de Direito, a cidadania e a dignidade da 
pessoa humana e trouxe ainda vários 
dispositivos que reafirmaram os direitos 
das pessoas com deficiência.

Em 1989 foi publicada a Lei 
n. 7.853 que dispôs sobre o apoio às 
pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência – Corde. Aos 
poucos, uma série de leis foram edita- 
das para garantir os direitos das pessoas 
com deficiência, e em agosto de 2009, 
por meio do Decreto n. 6.949, foi 
promulgada a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.

No dia 17 de novembro de 2011, 
foi lançado pelo Governo Federal o 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, por meio do Decreto 
n. 7.612, que reafirmou o compromisso 
assumido pelo Brasil na Convenção.

Em 2015, foi publicada a Lei 
n. 13.146, a Lei Brasileira da Inclusão, 
também conhecida como Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, que reconhece 
expressamente ser dever do Estado 
e da família assegurar à pessoa com 
deficiência, com prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à sexua- lidade, à paternidade e à 
maternidade, à alimentação, à habitação, 
à educação, à profissionalização, 

ao trabalho, à previdência social, à 
habilitação e à reabilitação, ao transporte, 
à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 
ao turismo, ao lazer, à informação, à 
comunicação, aos avanços científicos e 
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade, à convivência familiar e 
comunitária, entre outros decorrentes da 
Constituição Federal, e demais normas 
que garantam seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. Observa-se assim, 
um extenso aparato legal protetivo 
direcionado à garantia de uma vida digna 
a todas as pessoas com deficiência.

4. Parcerias com organizações da 
sociedade civil - APAES

Muitas vezes a efetivação 
das políticas públicas para garantir os 
direitos previstos, ocorre através de 
parcerias firmadas entre o Poder Público 
e organizações da sociedade civil, 
também conhecidas como “entidades 
do terceiro setor”, como é o caso das 
APAES. A noção preponderante de 
‘terceiro setor’ aponta para a sociedade 
civil como sendo uma esfera distinta do 
mercado e do Estado. Esse último, é 
considerado o pri- meiro setor (aquele que 
é responsável, em países democráticos, 
por propor, executar e monitorar as 
políticas públicas); o mercado representa 
o segundo setor (uma vez que abarca 
organizações privadas com intuito lu- 
crativo); e a sociedade civil corresponde 
ao terceiro setor (quando se aglutinam 
em instituições sem fins lucrativos que 
realizam ações de interesse público).

A expressão “Terceiro Setor” 
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surgiu nos Estados Unidos quando se 
enaltecia o associativismo e voluntariado 
como parte de uma cultura política e 
cívica baseada no individualismo liberal 
(PAES, 2020).

No caso específico das APAES, 
sua história começa em 1954, na cidade 
do Rio de Janeiro, com a fundação 
da primeira APAE do Brasil, onde por 
iniciativa de uma mãe, Beatrice Bemis, 
que diante da ineficiência do Estado 
em promover políticas públicas sociais 
que garantissem a inclusão dessas 
pessoas com deficiência, se uniu com 
outros familia- res e amigos em busca 
de soluções alterna- tivas para que 
seus filhos com deficiência in- telectual 
ou múltipla alcançassem condições de 
serem incluídos na sociedade (CLE- 
MENTE JÚNIOR; FERREIRA; HANSEN, 
2016).

O empenho de familiares, 
amigos e profissi- onais resultou em 
diversas pesquisas e pro- postas de 
atuação para que as pessoas com 
deficiência tivessem os atendimentos 
neces- sários ao seu desenvolvimento.

Essa mobilização contou com 
o apoio de vá- rios profissionais que, 
por acreditarem na luta dessas famílias, 
empreenderam estudos e pesquisas, 
buscaram informações em en- tidades 
congêneres no exterior, trocaram ex- 
periências com pessoas de outras

 
nacionalidades que também 

sofriam a impo- sição de um sistema 
capitalista que tendia a aniquilar as 
pessoas “descapacitadas”.

Atualmente as APAES, que são 

organiza- ções preponderantemente de 
assistência social, nos termos do artigo 
3º da Lei Orgâ- nica de Assistência Social 
(BRASIL, 1993), realizam atendimento, 
defesa e garantia de direitos das pessoas 
com deficiência, e atuam também nas 
áreas da educação e saúde, compondo 
assim a maior rede de aten- ção integrada 
à pessoa com deficiência intelectual do 
Estado.

Nesse contexto, considerando 
que no Estado de São Paulo existem 305 
APAES que prestam serviços diretos nas 
áreas da educação, saúde e assistência 
social a mais de 70 mil pessoas com 
deficiência é que se justifica compreender 
a visão dos profissionais em relação ao 
papel de tais organizações na efetivação 
da inclusão social.

A análise levará em conta a 
proposta de atuação das associações 
e a sua colaboração na preservação do 
princípio da dignidade da pessoa com 
deficiência e a participação na vida em 
sociedade.

Acerca da ideia de parcerias 
entre organizações assistenciais e os 
entes públicos, Leporace (2000, p. 
32) apresenta alguns conceitos que 
corroboram com nosso ponto de vista na 
pesquisa ora pretendida, dentre eles:

No campo das políticas públicas 
o termo vem sendo utilizado na 
constru- ção de ‘arquiteturas 
institucionais’ ca- pazes de ampliar 
a capacidade de ação do Estado 
na concepção e im- plementação 
de projetos e processos, induzindo 
a corresponsabilidade social de 
distintos atores na consecução 
de um objetivo comum, no caso, 
o interesse público. (SANTOS; 
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FERRUGEM apud LEPORACE, 
2000, p. 33).

Com os avanços do arcabouço 
legal, as APAES tornam-se objeto 
importante na efetivação de políticas 
públicas e um exemplo da parceria entre o 
terceiro setor e o Estado, sendo possível 
e necessário, dessa forma, avaliar suas 
ações diante das transformações legais.

Trata-se de um tema pouco 
explorado e merecedor de análises 
contemporâneas, tendo em vista os 
inúmeros atendimentos realizados no 
Estado para pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla.

O objetivo principal é pesquisar 
as Associações de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAES) do Estado de 
São Paulo, enquanto organizações que 
atuam na defesa e garantia dos direitos 
das pessoas com deficiência, e sua 
contribuição na realização da inclusão 
social e com isso contribuir para ampliar a 
discussão e o conhecimento sobre a atua- 
ção de organizações do terceiro setor 
quanto à inclusão social da pessoa com 
deficiência. São objetivos específicos: 
identificar os serviços desenvolvidos 
pelas APAES no atendimento às pessoas 
com deficiência intelectual; apresentar e 
discutir as concepções teóricas atuais 
sobre a inclusão social e descrever 
concepções dos profissionais em relação 
à contribuição da APAE para a inclusão 
social.

Uma análise crítica se faz 
necessária para observar se os referidos 
profissionais, que atuam no atendimento 
direto, conhecem a força do seu papel 
e se de fato se posicionam visando 

a efetivação de direitos e a almejada 
inclusão social.

5. Procedimentos Metodológicos
 
A pesquisa será norteada 

pelo método histórico dialético, “que 
considera a historicidade dos processos 
sociais e dos conceitos, as condições 
socioeconômicas de produção dos 
fenômenos e as contradições sociais...” 
(MINAYO, 2013, p. 24).

Propõe analisar a participação 
da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais na inclusão social da 
pessoa com deficiência intelectual 
e múltipla sob a perspectiva dos 
profissionais.

O interesse pelo tema partiu 
da experiência da pesquisadora tendo 
em vista sua atuação junto às APAES 
do Estado de São Paulo bem como as 
inquietações acerca da efetivação dos 
direitos fundamentais das pessoas com 
deficiência. Em virtude disso é que foi 
feita opção por estudar diretamente três 
APAES.

Pretende-se realizar pesquisa 
exploratória, bibliográfica, documental 
e de campo. Será desenvolvida a partir 
do levantamento das produções que 
tenham por base o objeto investigado, 
em bancos de dados virtuais, bibliotecas 
e banco de teses. Será realizada leitura 
sistemática e síntese da literatura, re- 
ferências bibliográficas e documentais.

Na pesquisa bibliográfica serão 
privilegiados autores que trabalhem 
com a temática proposta dentre eles 
Ingo Wolfang Sarlet, Jurgen Habermas, 
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Alexandre de Moraes, Leonardo Secchi, 
Romeu Kazumi Sassaki, dentre outros 
que tratam do tema.

Na pesquisa documental 
serão utilizadas le- gislações, estatutos 
sociais da rede APAE, resoluções e 
outros documentos que dizem respeito 
à atuação das APAES nas áreas da 
assistência social, saúde e educação. 
Na pesquisa de campo será utilizada a 
entre- vista semiestruturada.

Trata-se de pesquisa qualitativa 
que será re- alizada nas APAES situadas 
nos municípios de Franca, Batatais e 
Patrocínio Paulista, por estarem situadas 
no raio de 100 Km da sede da Federação 
das APAES, e por enten- der que as 
referidas unidades podem repre- sentar, 
como amostragem, as demais unida- des 
espalhadas no Estado. Referidas unida- 
des podem ser consideradas como de 
pe- queno, médio e grande porte em 
relação à quantidade de habitantes e 
percentual de assistidos, de forma a 
identificar a visão dos profissionais que 
atuam nas áreas da saúde, educação e 
assistência social, sobre a in- fluência 
da sua atuação na inclusão social da 
pessoa com deficiência.

6. Resultados Parcial/Final
 
No que tange ao analisado até 

o presente momento, verifica-se não 
somente a importância da discussão 
sobre a realização de parcerias entre o 
governo e as organizações da sociedade 
civil, mas também da efetiva execução 
de políticas públicas direcionadas às 
pessoas com deficiência, por entender 

que, em muitos casos, se não fossem os 
atendimentos realizados pelas APAES, 
pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla não teriam acesso a serviços de 
saúde, educação e assistência social. 
Mais do que ter políticas públicas é 
indispensável a sua efetivação.

7. Considerações Parcial/Final

Em que pese os avanços 
legislativos e as parcerias público-
privadas, há uma quantidade significativa 
de autores que trabalham a inclusão 
social das pessoas com deficiência em 
um aspecto mais focado no contexto 
educacional em detrimento da saúde 
e da assistência social. As APAES, por 
sua vez, atuam de forma intersetorial 
e com predominância na assistência 
social. Disso, resulta a importância da 
manutenção e avanço das parcerias 
para que as pessoas com deficiên- 
cia possam, por meio das políticas 
públicas,usufruir de uma sociedade 
inclusiva, iguali- tária e justa.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar o com-
portamento político e conhecimento dos Gesto-
res de Saúde em Políticas Públicas no âmbito 
da Região de Saúde de Franca-SP, utilizando 
o método pesquisa qualitativa por análise de 
discurso.
Palavras-Chave: Gestão em Saúde; 
Saúde Pública e Política de Saúde.

social e democrático brasileiro na luta 
pelo direito à saúde, com ações amplas 
e abrangentes, deste o saneamento 
básico, consultas médicas, até cirurgias 
e internações em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), classificadas como mais 
complexas. Este equipamento social 
se apresenta como uma Política Social 
contra-hegemônica que resiste contra 
aqueles que preferem tratar a doença 
como mercadoria (ALMEIDA-FILHO; 
VLADA, 2002). 

Considera-se então que para 
compreender a Saúde Pública como 
política governamental, a ótica central 
deve ser a dimensão assistencial, sem 
desconsiderar as dimensões tecnológica 
e de gestão (ARRETCHE, 1999). 

Abstract
This study aims to analyze the political behavior 
and knowledge of Health Managers in Public 
Policies within the Health Region of Franca-SP, 
using the qualitative research method by dis-
course analysis.
Keywords: Health Management; Public 
Health and Health Policy.

1. Introdução

No Estado federativo brasileiro, 
após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, os estados e municípios 
assumiram o protagonismo e a eles foi 
direcionado a autonomia de gestão, o que 
significa que os governos interessados 
em transferir atribuições de gestão de 
políticas públicas deveriam implementar 
estratégias bem-sucedidas de indução 
para obter a adesão dos governos locais 
(ARRETCHE,1998).

No setor saúde, a fim de 
assegurar direitos aos cidadãos, 
através da Lei 8.080 de 1990, nasce o 
Sistema Único de Saúde (SUS), que 
se apresenta como o maior movimento 
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Para consolidação e 
implementação das políticas públicas 
de saúde nos tempos atuais, faz-se 
necessário a valorização da assistência 
ao sujeito de forma singular, holística e 
empática, em uma proposta de gestão 
participativa onde não é somente o 
acúmulo de capital que determina as 
ações. Ainda assim este é condicionante 
para compreender e implementar 
políticas públicas, tanto no âmbito público 
quanto na saúde suplementar, sejam 
ações hospitalares ou ambulatoriais, 
coletivas, individuais ou hierarquizadas, 
de acordo com a atenção em saúde que 
se pretende e que o indivíduo necessita. 
Desta forma para compreender a Saúde 
Pública e dar a ela a proporcionalidade 
de Política Social faz-se necessário olhar 
cada vez mais para espaços menores, 
para os territórios, e compreender o 
conjunto de relações sociais que ali são 
construídas a fim de se produzir uma 
ideia da saúde coletiva a partir de suas 
forças sociais que, nas suas lutas pelos 
direitos, dão forma às opções políticas 
(ALMEIDA-FILHO; VLADA, 2002).

Salienta-se que para esta 
compreensão, alguns atores são de 
extrema importância, pois os mesmos 
margeiam as ações e tornam-se 
formuladores específicos do setor, 
fazendo a ligação do modelo assistencial 
com a gestão econômica, transformando 
as ações de saúde em padrões de gastos 
públicos e organizações institucionais, 
são eles os gestores.

É evidente que a saúde pública é 
um campo de políticas, de conhecimentos 
científicos e um projeto de sociedade 

que levanta questões antropológicas, 
éticas e epistemológicas.

Quando se fala em direcionar as 
ações em saúde, refere-se em articular, 
de forma legal e coesa, os recursos que 
se dispõe na saúde pública, desta forma 
ressalta-se a figura do gestor como um 
ator especialmente capacitado para 
o desempenho desta tarefa. A ele é 
incumbido conduzir as ações do SUS e 
é por meio dele que a abordagem sobre 
a gestão pública assume uma natureza 
diversa, ora complexa, ora polivalente 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Cabe também ao gestor da 
saúde promover atenção integral 
onde o cuidado passa a ser amplo e 
abrangente, a eles também ficam a 
responsabilidade, compartilhada não 
somente entre seus pares. A gestão 
pública é responsabilidade de todos e 
os mais diversos atores sociais podem e 
devem exercer, além do controle público, 
a gestão participativa (LECHOPIER, 
2015). 

As práticas de gestão pública 
no SUS atribuem aos secretários e 
dirigentes de saúde em qualquer esfera 
de gestão a responsabilidade de instituir, 
implantar e implementar as políticas 
governamentais a partir do pacto 
federativo.

É essencial para gestão que o 
gestor seja apto em produzir decisões 
capazes de implantar políticas, porém há 
muita subjetividade nas ações de gestão 
e forma de ações. Os gestores públicos 
de saúde não podem ser tomados como 
meros agentes administrativos, onde sua 
atribuição seria a de condução somente 
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dos sistemas de saúde e serviços, isto o 
torna somente como agente de recursos 
humanos e administrativos.

Portanto este trabalho se 
justifica porque busca compreender 
como o comportamento político do 
gestor interfere na gestão em saúde 
para efetivar a necessária execução das 
políticas públicas de saúde sobretudo da 
Política de Atenção Básica.

Salienta-se que falar de 
qualidade na gestão em saúde implica 
em tratar também da qualidade da 
atuação e das decisões políticas dos seus 
gestores governamentais, em termos de 
direcionalidade, comando, condução e 
difusão de uma política pública.

Neste sentido, apresenta-se 
como o objetivo central deste trabalho, 
analisar como o comportamento 
político e conhecimento dos Gestores 
Municipais de Saúde acerca da prática 
da gestão pública de Saúde no âmbito do 
Departamento Regional de Saúde VIII - 
Franca, no colegiado regional de gestão 
“Três Colinas” influencia a efetivação 
das Políticas Públicas.

2. Políticas Públicas

Para países de língua oficial 
derivada do latim, como o Brasil, 
encontra-se dificuldades na distinção 
de diversos termos importantes para as 
Ciências Sociais. Na língua portuguesa, 
a palavra “política” pode assumir até 
três conotações principais, enquanto na 
língua inglesa é feita uma distinção com 
a utilização dos termos policy, politics e 
polity (SECCHI, 2013).

Polity é o sistema, método 
ou forma de governo, a estrutura e as 
instituições políticas de determinada 
sociedade. Politics é a atividade humana 
ligada à manutenção e obtenção dos 
recursos necessários para o exercício 
do poder sobre as pessoas. Pode ser 
entendido como o exercício de governar. 
Policy é a dimensão mais concreta da 
palavra “política”, tem relação com a 
orientação política, programa de ação 
ou diretriz tomada para ação (SECCHI, 
2013).

O termo “Política Pública” está 
diretamente ligado ao terceiro significado 
apresentado de política, policy.

Compreende-se por Políticas 
Públicas um conjunto de ações e 
decisões do Governo, voltadas para a 
solução de problemas da sociedade, 
apresentadas sob formas de metas 
e planos que os governos, em cada 
esfera administrativa, organizam para 
alcançar o bem-estar social e o interesse 
público (ARRETCHE,1998). Pode ser 
genericamente definida como uma 
diretriz elaborada visando enfrentar um 
problema público, e possui dois elementos 
fundamentais: a intencionalidade pública 
e a resposta a um problema público 
(SECCHI, 2013).

Para Howlett et al, 2013, os 
governos produzem políticas públicas 
de modo que as decisões individuais se 
somem e funcionem juntas em regimes 
políticos e arranjos mistos, que resultam 
em padrões reconhecíveis de produção 
do que se denominam policy-making, 
que em uma tradução literal é o “fazendo 
política”, no sentido contínuo de elaborar 
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resoluções aplicadas a problemas 
públicos. Os autores fundamentam ainda 
que os objetivos da política pública são 
alcançados por meio de deliberações e 
discursos que servem como instrumentos 
políticos. Este processo assume duas 
dimensões: a técnica, onde busca-se 
um equilíbrio entre os objetivos e os 
instrumentos adequados para lidar com o 
problema; e a política, porque nem todos 
atores estão de acordo com o problema 
que constitui o problema político. 

2.1 Formulação de Políticas Públicas

Dentre as formas de se estudar 
políticas públicas encontra-se a análise 
política, que visa descobrir métodos 
que possibilitem ao governo identificar 
e resolver problemas ao desenvolver 
políticas baseadas em conhecimentos 
científicos – estudos e pesquisas – de 
modo que se possa prever e controlar 
as ações e intervenções políticas (RUA, 
1998). 

A formulação de uma política 
pública é um "processo contínuo 
de identificação de problemas, 
formulação de respostas ou políticas 
governamentais, organização de 
mecanismos administrativos para 
executar as políticas e avaliação do grau 
de consecução dos objetivos da política 
(SECCHI, 2013).

Para que a formulação das 
políticas públicas possa ser bem 
executada, alguns autores utilizam a 
explicação de um ciclo de políticas. Este 
ciclo pode ser desenhado de diversas 
formas, neste trabalho o analisaremos 

com seis pontos de tensão sendo a 
identificação do problema, a formação 
da agenda, a formulação de alternativas, 
a tomada de decisão, a implementação 
e a avaliação. 

2.2 Atores políticos e comportamento 

Para se executar uma Política 
Pública, além do problema público a 
ser trabalhado como nó crítico e objeto 
de ação, faz-se necessário conhecer e 
identificar quais e quem são os indivíduos 
envolvidos no processo de formulação e 
tomada de decisão.

Esses atores são específicos 
para cada tipo de política, pois tem poderes 
e recursos próprios que influenciam os 
rumos da política, tais como recursos 
financeiros, reputação, vínculos de 
amizade e familiares, conhecimentos 
específicos em determinada área, 
posições políticas e governamentais, 
etc. É devido a isso que se pode chamá-
los também de stakeholders, pois são as 
pessoas influenciadas e influenciadoras 
direta e indiretamente pela política, 
esse grupo pode ser formado por 
beneficiários do programa (diretos e 
indiretos), colaboradores e/ou doadores, 
funcionários envolvidos, organizações 
privadas, organizações do terceiro setor, 
entes federativos, organizações civis, 
entre outros (SECCHI, 2013).

Esses atores podem ser 
divididos em quatro categorias: 
Individuais, Coletivos, Governamentais 
e Não-Governamentais. 

Individuais: políticos, burocratas, 
magistrados, e formadores de opinião. 
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Coletivos: partidos políticos, burocracia, 
grupo de interesse, organizações 
da sociedade e movimentos sociais. 
Governamentais: políticos, designados 
politicamente, burocratas e juízes; Não-
governamentais: grupos de interesse, 
partidos políticos, meios de comunicação, 
destinatários da política, organizações 
do terceiro setor e outros stakeholders.

Como objeto deste estudo faz-se 
necessário compreender a importância 
de dois atores principalmente, os 
políticos e os designados politicamente. 
Estes influem de forma direta nas ações, 
pois são fundamentais no processo de 
políticas públicas. 

Estes atores estão investidos 
de cargos executivos, ou em alguns 
casos legislativos, que confere a 
eles legitimidade para propor e 
fazer acontecer as políticas públicas 
impactando sobretudo nas demandas 
econômicas e sociais. 

O termo comportamento político 
pode comportar diferentes significados, 
dependendo do contexto ou do nível 
de análise no qual é empregado. 
Majoritariamente este termo é 
caracterizado na literatura pelo exercício 
de influência e poder, como resultado 
da existência de conflitos de interesses 
voltados à população. Assim, se na 
dinâmica política, a perpetuação ou a 
solução dos conflitos depende da relação 
de poder entre os atores envolvidos, 
torna-se necessário estabelecer a 
distinção entre esses construtos, o 
que pode ser feito essencialmente em 
torno da sua natureza: o poder como 
capacidade e a política como ação. Em 

outras palavras, considera-se a política 
como o poder em ação (SZINWELSKI, 
2012).

Vigoda, 2000 lembra que os 
estudos sugerem que a política, um 
fenômeno epidêmico, necessita de 
mais atenção e exames empíricos e, 
ainda, afirma que a importância dos 
comportamentos políticos se encontra 
nas consequências e efeitos potenciais 
sobre o trabalho, e tais comportamentos 
são um conjunto de comportamentos 
sociais.

O comportamento político 
determina a formulação de estratégias 
políticas e processos de mudanças e 
inovações para solução do problema 
de natureza pública. A estes atores 
também são atribuídos a gestão e a 
tomada de decisão que estão sujeitas 
ao jogo político por representarem a 
coletividade, respondendo em nome de 
seus representados e território.

Cabe a estes atores identificar 
os problemas públicos e quais políticas 
públicas são necessárias para combatê-
los. Exercem também a função educativa 
e informativa, formando opinião e 
construindo consenso em torno de 
causas éticas e ideológicas. 

Estes atores devem encontrar 
um equilíbrio entre indicações de caráter 
técnico e político. 

O comportamento político no 
setor saúde está diretamente ligado aos 
modelos de atenção e gestão à saúde, 
que representam a forma de organização 
do sistema de saúde e suas práticas em 
resposta às necessidades da população. 
Os modelos são expressos em políticas, 
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programas e serviços de saúde que 
estejam em harmonia com os princípios 
e diretrizes que estruturam o SUS 
(BRASIL, 2011).

As Políticas Públicas de Saúde 
são conceituadas como as ações do 
Estado perante as demandas de saúde 
da população. O gestor de saúde 
e sua equipe devem implantar e/ou 
aperfeiçoar as estratégias de cuidado 
junto ao desenvolvimento das ações 
e serviços de saúde e necessitam de 
conhecimento científico e técnico sobre 
gestão em saúde e do conhecimento 
das fases do ciclo das políticas 
públicas que, na prática se interligam 
de tal forma que essa separação se dá 
mais para facilitar a compreensão do 
processo. Para um município ser capaz 
de criar e gerenciar Políticas Públicas 
de qualidade, é necessário, além dos 
recursos financeiros, planejamento de 
longo prazo, ou seja, é importante que 
os atores políticos definam um objetivo 
e o melhor caminho para alcançá-lo. 
Isso facilitará a elaboração e execução 
das políticas, bem como permitirá uma 
integração entre elas, evitando ações 
contraditórias por parte da administração 
(BRASIL, 2011).

3. Políticas de Saúde

As políticas públicas em saúde 
fazem parte do campo de ação social 
do Estado orientado para a melhoria 
das condições de saúde da população 
e dos ambientes natural, social e do 
trabalho. Sua tarefa específica em 
relação às outras políticas públicas da 

área social consiste em organizar as 
funções públicas governamentais para 
a promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos indivíduos e da coletividade 
(FLEURY; OUVERNEY, 2008).

Ao analisarmos a saúde sob 
o prisma de política social, uma das 
consequências imediatas é assumir 
que é um dos direitos básicos inerentes 
à condição de cidadania, pois a plena 
participação dos indivíduos na sociedade 
política se realiza a partir de sua inserção 
como cidadãos (MENDES, 2015).

Podemos pensar que a política 
pública de saúde contribui efetivamente 
para a construção da cidadania e 
sistemas de proteção social (FLEURY; 
OUVERNEY,2008). 

A proteção social se 
institucionalizou pelo desenvolvimento 
de amplos sistemas de provisão de 
bens e serviços de saúde, educação e 
assistência, visando a ampliar o bem-
estar da população. Surgiram, assim, os 
Estados de Bem-estar Social.

Com a instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS) pela Constituição 
brasileira de 1988, baseado na diretriz 
de universalidade e inserido em uma 
lógica abrangente de Seguridade Social, 
o conceito representou uma inflexão 
importante na trajetória histórica da 
proteção social em saúde no país 
(MENDES, 2015).

Apesar dos avanços concretos 
em termos político-institucionais e de 
expansão do acesso da população às 
ações e serviços de saúde, o sistema 
de saúde brasileiro, após a Constituição, 
ainda apresenta problemas sérios, 
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incoerentes com os preceitos da 
Seguridade e do SUS, como por exemplo 
a participação cada vez menor do Estado 
nas políticas sociais, ou ainda neste 
modelo econômico onde a economia 
cresce sem prestigiar a maior parte da 
população.

A conformação de uma política 
nacional de saúde única e articulada 
era um aspecto importante da agenda 
da Reforma Sanitária, embora não 
houvesse consenso mesmo entre os 
grupos progressistas sobre o modelo 
organizacional mais adequado para a 
coordenação entre Seguridade Social e 
SUS (FLEURY; OUVERNEY, 2008).

No Brasil, desde 1988, as 
políticas públicas de saúde orientam-
se pelos princípios de integralidade do 
atendimento, universalidade e equidade 
no acesso às ações e serviços e pelas 
diretrizes de descentralização da 
gestão, regionalização e participação 
da comunidade na organização de um 
sistema único de saúde no território 
nacional.

Com as mudanças introduzidas 
a partir do texto constitucional e da Lei 
Orgânica da Saúde (Leis 8080 e 8142) 
em 1990, as decisões em matéria de 
saúde pública passaram a envolver 
novos e múltiplos atores, impondo 
mudanças significativas no desenho e 
formulação da política de saúde, com 
importantes inovações institucionais 
em termos da estrutura e dinâmica do 
processo decisório. 

A nova concepção do 
sistema de saúde, descentralizado e 
administrado democraticamente, com a 

participação da sociedade organizada, 
afetou as relações de poder político e a 
distribuição de responsabilidades entre 
o Estado, a sociedade e os distintos 
níveis de governo nacional, estadual e 
municipal, fazendo com que os gestores 
da saúde assumam papel fundamental 
para concretizar os princípios e diretrizes 
da reforma sanitária brasileira.

Foram instituídos os Conselhos 
de Saúde em cada esfera de governo, 
a Comissão Intergestores Tripartite na 
direção nacional do SUS e as Comissões 
Bipartite na direção estadual, além do 
fortalecimento dos órgãos colegiados 
nacionais de representação política dos 
gestores das ações e serviços (FLEURY; 
OUVERNEY, 2008). 

Pode-se dizer, portanto, que os 
gestores públicos e a sociedade contam 
com vários canais para o estabelecimento 
de um novo pacto social para a melhoria 
da saúde da população brasileira.

3.1 A Política Nacional de Atenção Básica

A atenção básica ou atenção 
primária em saúde é conhecida como 
a "porta de entrada" dos usuários 
nos sistemas de saúde. Ou seja, é 
o atendimento inicial. Seu objetivo é 
orientar sobre a prevenção de doenças, 
solucionar os possíveis casos de 
agravos e direcionar os mais graves 
para níveis de atendimento superiores 
em complexidade. A atenção básica 
funciona, portanto, como um filtro capaz 
de organizar o fluxo dos serviços nas 
redes de saúde, dos mais simples aos 
mais complexos (MENDES, 2015).
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Oriunda do Reino Unido em 
1920, onde surgiu o que compreendemos 
atualmente como Atenção Primária 
em Saúde (APS). Dawson preconizou 
a organização do sistema de atenção 
à saúde em diversos níveis: os 
serviços domiciliares, os centros de 
saúde primários, os centros de saúde 
secundários, os serviços suplementares 
e os hospitais de ensino.

No Relatório Dawson ficou 
determinado a função de cada 
equipamento de saúde e através deles 
inicia-se uma discussão sobre territórios 
de saúde, nascendo assim um novo 
conceito de redes, o que originaria as 
Redes de Atenção à Saúde.

No período do início dos anos 
vinte ao final dos anos setenta, deram-
se vários movimentos que, direta ou 
indiretamente, levaram à APS. Um, 
muito importante, foi a criação do Serviço 
Nacional de Saúde do Reino Unido, em 
1948, e a adoção de médico generalista, 
berço da medicina da família (MENDES, 
2015). 

Vários movimentos ocorriam 
concomitantemente em aspectos 
políticos e culturais que impulsionaram 
a Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários de Saúde, realizada 
em Alma-Ata, em 1978, sob coordenação 
da Organização Mundial da Saúde e 
do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, UNICEF.

A conferência de Alma-Ata 
definiu a APS como “cuidados essenciais 
baseados em métodos de trabalho 
e tecnologias de natureza prática, 
cientificamente críveis e socialmente 

aceitáveis, universalmente acessíveis na 
comunidade aos indivíduos e às famílias, 
com a sua total participação e a um custo 
suportável para as comunidades e para 
os países, à medida que se desenvolvem 
num espírito de autonomia e 
autodeterminação” (ARRETCHE,1998).

No Brasil na década de 70 sob 
influência do movimento de reforma 
sanitária e com o apoio das Universidades 
marcaram o início de participação dos 
municípios no desenvolvimento da 
APS. Foram experiências diversas, 
inicialmente sob responsabilidade de 
alguns municípios brasileiros, entre eles 
Campinas, Niterói, Londrina, Montes 
Claros, Teresina, São Luís, Cotia, Sete 
Lagoas, Pelotas e Joinvile, que aos 
poucos foram se expandindo. A APS 
tem uma história singular no Brasil 
que pode ser registrada por ciclos de 
desenvolvimento (MENDES, 2012).

Já no início da década de 1980, 
com o processo de redemocratização no 
país foram propostas as Ações Integradas 
de Saúde (AIS), seguidas pelo Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde 
(SUDS), até que em 1986, acontece a 
8ª Conferência Nacional de Saúde, com 
ampla participação social, tornando-se 
um marco na luta por uma saúde digna e 
de qualidade, a 8ª Conferência Nacional 
de Saúde consagrou uma concepção 
ampliada de saúde e o princípio da saúde 
como direito universal e como dever do 
Estado (ARRETCHE,1998).

Em 1988 foi instituído um sistema 
de saúde para prestigiar a sociedade e 
quem estava à margem dela. Em 1990 
nasce por fim o Sistema Único de Saúde 
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(SUS) modelado pela Constituição 
Federal. Nesse período, observou-se 
a permanência de várias iniciativas 
de estados e municípios em relação à 
APS, sem, no entanto, se configurar 
um modelo nacional. Somente com a 
municipalização do SUS no início da 
década de 1990 é que começou a haver 
uma estruturação mais uniforme da APS 
sob responsabilidade dos municípios 
brasileiros, incentivados pelo Ministério 
da Saúde através de normatizações e 
financiamento.

Em 1994, com uma avaliação 
positiva do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS), foi 
proposto pelo Ministério da Saúde o 
Programa de Saúde da Família (PSF), 
que logo depois passou a ser entendido 
como uma estratégia de reorientação do 
modelo assistencial (BRASIL, 1998).

A implantação do Programa 
de Saúde da Família significou um 
importante passo no desenvolvimento 
da APS na saúde pública brasileira que 
se denomina atenção básica à saúde e 
que vigora atualmente. 

Como um modo de buscar 
efetivar e fortalecer todas estas 
concepções, presentes nos princípios e 
diretrizes norteadores do SUS, em 28 de 
março de 2006 foi aprovada pela Portaria 
nº 648/GM a Política Nacional de Atenção 
Básica no Brasil (BRASIL, 2006, online), 
que estabelece a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção 
Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS).

Segundo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006, p. 10), a Atenção Básica 
é definida, na Portaria, como um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde.

Como fundamentos importantes 
da Atenção Básica, no Brasil, definido 
pela Portaria nº 648/GM estão: o acesso 
universal, equânime e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada 
preferencial do sistema de saúde, a 
integralidade em seus vários aspectos; 
articulação das ações de promoção à 
saúde, prevenção de agravos, vigilância 
à saúde, tratamento e reabilitação, 
trabalho de forma interdisciplinar e em 
equipe; desenvolvimento de relações 
de vínculo e responsabilização entre 
as equipes e a população adscrita; 
valorização dos profissionais de 
saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação; avaliação 
e acompanhamento sistemático dos 
resultados alcançados, e a participação 
popular e o controle social (BRASIL, 
2006).

Desde então, com atualizações 
em 2011 e 2017, a Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) evoluiu, 
estabelecendo responsabilidades para 
cada esfera de governo, infraestrutura 
e recursos necessários, caracterização 
dos processos de trabalho, atribuições 
dos profissionais, e consolidação das 
regras de financiamento. A Atenção 
Básica foi gradualmente se fortalecendo, 
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constituindo-se como porta de entrada 
preferencial do Sistema Único de Saúde 
(SUS), sendo o ponto de partida para 
a estruturação dos sistemas locais de 
saúde, consolidando e qualificando a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) como 
modelo e centro ordenador das redes de 
atenção à saúde, cabendo aos gestores 
municipais a delimitação do problema 
a ser abordado e quais práticas de 
execução deverão ser adotadas.

4. Procedimentos Metodológicos

A presente investigação inscreve-
se na linha de pesquisa descritiva de 
caráter qualitativo. Dada a natureza 
do objeto, optou-se por desenvolver 
através de entrevista de forma aplicada 
e exploratória. Foi realizada inicialmente 
uma revisão de literatura, cujo método 
permitiu a síntese de vários estudos 
já publicados, pautados nos achados 
apresentados pelas pesquisas, 
resultando em uma análise ampliada 
e visualização de lacunas existentes. 
Apresenta perspectivas bibliográfica e 
histórica (MARCONI; LAKATOS,1996).

Com o enfoque qualitativo deste 
trabalho, o pesquisador é o instrumento-
chave, o ambiente é a fonte direta dos 
dados, não requer o uso de técnicas 
e métodos estatísticos, têm caráter 
descritivo, o resultado não é o foco da 
abordagem, mas sim o processo e seu 
significado, ou seja, o principal objetivo 
é a interpretação do fenômeno objeto 
de estudo (CHIZZOTTI, 2011). Com 
enfoque holístico, este estudo examina 
a natureza global da gestão em saúde 

quando envolvida nas práticas de 
gestão, que requerem conhecimento 
teórico-operacional para implementação 
de políticas públicas, e compreensão da 
Atenção Básica como porta de entrada 
preferencial para os demais serviços 
do SUS e como ordenadora da rede e 
coordenadora do cuidado em saúde.

Esta pesquisa tem como 
cenário os municípios do Colegiado de 
Gestão Regional (CGR) Três Colinas, 
pertencente ao Departamento Regional 
de Saúde (DRS) VIII - Franca. Integram 
o CGR Três Colinas os municípios de 
Franca, Pedregulho, Itirapuã, Cristais 
Paulista, Jeriquara, Patrocínio Paulista, 
Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e 
São José da Bela Vista. Para que não 
haja conflitos éticos optou-se por não 
analisar o município de Pedregulho, 
uma vez que o pesquisador tem vínculos 
com a gestão deste município, ficando 
como cenário 9 municípios do CGR Três 
Colinas.

Para as coletas de dados com 
os gestores adotou-se o método de 
entrevista semiestruturada. Este método 
é um processo de interação social, no 
qual o entrevistador tem a finalidade 
de obter informações do entrevistado, 
através de um roteiro contendo tópicos 
em torno do problema central (MARCONI; 
LAKATOS,1996). 

Optou-se pela entrevista 
semiestruturada para que o informante 
tenha a possibilidade de relatar suas 
experiências a partir do foco principal 
do pesquisador. As questões elaboradas 
para a entrevista levaram em conta o 
embasamento teórico da investigação 
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e as informações que o pesquisador 
recolheu sobre o fenômeno (MARCONI; 
LAKATOS,1996).

As entrevistas foram gravadas 
e o seu conteúdo foi transcrito 
integralmente. Os dados obtidos estão 
sendo analisados qualitativamente, 
através do método de Análise do Discurso 
e serão redigidos e apresentados na 
discussão da dissertação, confrontados 
com o referencial teórico.

Para se interpretar um discurso 
torna-se necessário explicitar os 
sujeitos discursivos (autores) bem 
como os lugares que estes ocupam na 
enunciação, contextualizando-os em 
uma cena enunciativa na qual o discurso 
toma forças e formas. Nesse sentido, 
é preciso haver uma debreagem, que 
refere-se à "expulsão fora da instância 
da enunciação da pessoa, do espaço 
e do tempo enunciado", de modo que 
são projetadas no enunciado evidências 
que possibilitam a identificação dos 
constituintes da enunciação. Em outras 
palavras, o discurso é formado por 
alguém que fala de um lugar e tempo 
específicos (MINAYO,1994).

Em relação aos aspectos éticos, 
a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com seres humanos, 
foi utilizado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e não será divulgado 
nome do Gestor e do Município, com a 
finalidade de não expor suas opiniões e 
dúvidas, prezando por sua integridade.

5. Resultados Parcial/Final

As entrevistas já foram 
realizadas e o processo de análise está 
no início, razão pela qual o conteúdo 
apresentado a seguir é preliminar.

Para compor a cena enunciativa 
do discurso serão considerados três 
aspectos importantes, o primeiro em 
relação ao conhecimento das políticas 
públicas; depois sobre a implantação e 
execução de políticas públicas de saúde; 
e por fim o conhecimento acerca da 
política de atenção básica.

A gestão é um ramo das ciências 
humanas que surgiu quando as pessoas 
buscavam solucionar problemas, 
usando vários métodos, para administrar 
os negócios da época. A gestão de 
saúde, por sua vez, implica administrar 
empreendimentos de saúde, tanto na 
esfera pública como privada, avaliar 
as necessidades da instituição, criar e 
aplicar políticas públicas.

Analisando o processo de 
construção da figura do gestor de saúde é 
possível verificar que, associado à figura 
política, o gestor deve reunir múltiplas 
capacidades, o que podemos chamar 
de comportamento político, dentre 
eles destacam-se a visão global do 
problema público, comunicação eficaz, 
coordenação de cuidados e ações, 
planejamento, negociação para inserção 
do “nó crítico” na agenda pública, 
flexibilidade e trabalho em equipe. Fica 
também atribuído a este ator as múltiplas 
maneiras em lidar com as dificuldades 
encontradas no exercício da sua função 
dentro do jogo de políticas, tais como 
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treinamento insuficiente, escassez 
de recursos financeiros, estrutura 
inadequada, ambiente dinâmico e 
complexo e o planejamento fragmentado 
nos serviços de saúde. 

Em relação ao conhecimento 
teórico-operacional a respeito do que é 
Política Pública, observa-se um discurso 
superficial:

“Acho que Política Pública é 
um comprometimento com a população, 
é estar à frente dos interesses da 
população, é buscar, mesmo se tratando 
de política, buscar caminho sem pensar 
em si próprio, mas para a população, 
pensando no bem-estar. No caso da 
saúde, não ver a si próprio, não ver a sua 
vontade, ver a vontade da maioria, que 
favoreça a população.” (Gestor 1).

Nota-se que o gestor considera 
a Política Pública como um processo 
de solução de problema, na fala acima 
o discurso apresenta-se partidário. 
Todavia em alguns momentos na 
definição de política pública, ainda que 
por desconhecimento teórico, a linha 
defendida é a política estatal, elucidada 
nas falas abaixo.

“São ideias, ações produzidas 
para um bem coletivo pra tentar sanar 
alguma deficiência, por exemplo a 
castração, uma política pública coletiva 
para evitar a procriação em massa. Acho 
esta política legal.” (Gestor 6)

E ainda:
“Pra mim Política Pública é 

quando o gestor do município, na área 
que ele exerce sua função, educação, 
saúde ou outra pasta, propõe uma 
ação para resolver uma demanda da 

população, por exemplo ações e projetos 
para serem implantados nas unidades 
de saúde...” (Gestor 2).

No que tange à Atenção Básica, 
a gestão deve oferecer suporte para 
que esteja preparada para solucionar 
a quase totalidade dos problemas mais 
frequentes que se apresentam no nível 
dos cuidados primários. Mas não basta 
essa preocupação quantitativa por mais 
importante que ela seja nos sistemas de 
atenção à saúde. É necessário que haja 
uma preocupação com a qualidade da 
atenção prestada para que se gere valor 
para as pessoas usuárias do serviço. 
Além disso, a Atenção Básica coordena o 
cuidado como principal porta de entrada 
para rede assistencial de saúde.

Os resultados parciais quanto 
à condução e conhecimento da atenção 
básica apontam uma visão simplificada, 
quase ingênua e em algumas vezes até 
desconhece esta política, conforme os 
discursos quando questionados se os 
gestores conhecem a Política Nacional 
de Atenção Básica:

“Não no seu contexto total.” 
(Gestor 8)

“Olha, vou ser muito sincero não 
conheço não, aliás conheço, mas não o 
suficiente pra poder opinar.” ( Gestor 3).

Os resultados apontam em boa 
parte, uma incompreensão da natureza 
complexa da demanda por cuidados 
primários. 

6. Considerações Parciais

No que tange ao que foi 
analisado até o presente momento, os 
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resultados estão demonstrando que os 
gestores de saúde entrevistados reúnem 
poucos requisitos dentre os necessários 
para sua função, desde o conhecimento 
teórico-operacional de Políticas Públicas, 
até as práticas assistenciais.

Nas entrevistas observou-se 
fragilidade na integração entre gestores, 
setores administrativos, médicos e 
enfermeiros. A partir do conjunto de 
entrevistas realizadas, inferiu-se que 
os gestores, influenciados pelo seu 
comportamento dentro do jogo político, 
não conseguem estabelecer correlação 
entre os pontos de atenção à saúde, 
tornando isso um dos principais 
problemas na promoção e continuidade 
do serviço ao longo da rede. 

Desta forma, a deficiência 
no comportamento político inicia-se 
na tomada de decisão, na formação 
profissional adequada, somado a falta de 
planejamento estratégico claro e objetivo 
e limitada compreensão analítica e 
financeira para execução da sua função. 
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ção entre os três setores do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para a promoção de quali-dade 
de vida à população e economia de recursos 
públicos, sob a égide do Desenvol-vimento 
Local.
Palavras-Chave: Cultura e Competência 
Informacional, Tecnologia de Informação 
e Comunicação, Sistema Único de Saúde, 
Desenvolvimento local.

vivida na cidade de Franca, servirá de 
base para descrever o sistema SUS. 
Partindo do fato, que em meados de 2002 
foi implantado um sistema de informação 
desenvolvido e mantido pela Divisão de 
Informática da Prefeitura de Franca para 
uso da Secretária de Saúde. Atualmente 
o sistema está integrado entre setor 
primário e secundário do município 
sendo utilizado para fins administrativos, 
técnicos e médicos. 

Todavia, ainda hoje, a lacuna da 
integração está no terceiro setor, visto 
que o paciente quando a este recorre 
tem que recomeçar do zero diante do 
médico, ou seja, todo o atendimento 
longitudinal e de diagnóstico do setor 
primário e secundário não são de acesso 

Abstract
This study aims to analyze the political behavior 
and knowledge of Health Managers in Public 
Policies within the Health Region of Franca-SP, 
using the qualitative research method by dis-
course analysis.
Keywords: Culture and Cmpetence 
Information, Information and Communication 
Technology, Unified Health System, Local 
Development.

1. Introdução

O advento da globalização e a 
evolução tecnológica vem transformando 
vários aspectos sociais e econômicos na 
vida das pessoas. Observa-se que no 
campo da saúde pública, as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs), 
vêm se apresentando como um dos 
principais fatores na busca de uma 
melhoria operacional, consoante às 
excessivas demandas sociais e a falta 
de recursos disponíveis. Neste contexto, 
tem destaque neste estudo, a sistemática 
de comunicação dos três setores do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Entende-se que a experiência 
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do profissional do setor terciário.
Diante deste cenário, surge a 

indagação: “Quais são as possibilidades, 
dificuldades e os impactos econômicos 
e sociais da integração, no âmbito 
longitudinal dos sistemas de informação 
na rede de atenção à saúde, 
especialmente no setor terciário (alta 
complexidade) da saúde pública no 
município de Franca?”. Como subsídio a 
esta indagação, o objetivo deste estudo 
é averiguar os valores e a competência 
em informação, em relação à gestão 
dos sistemas de informação, como 
elementos que facilitam ou dificultam o 
uso das TICs para a integração dos três 
setores. Entende-se que a integração 
dos três setores pode alavancar a 
promoção de qualidade de vida à 
população e economia de recursos 
públicos e, consequentemente contribuir 
com desenvolvimento local e regional.

Para alcance do objetivo 
geral, serão necessários resgastes 
de discussões conceituais e algumas 
abordagens da realidade, tais como: 

1. Delinear a governança do sistema 
de saúde pública sob a ótica da cultura 
informacional e da competência em 
informação.
2. Descrever a governança do sistema 
de saúde pública com foco na proposta 
nacional do e-saúde, do Ministério 
da Saúde e apurar as aplicações da 
proposta.
3. Apontar estudos sobre a 
interoperabilidade entre os sistemas de 
informação em saúde.
4. Discutir o desenvolvimento local e a 

longitudinalidade na saúde pública.
5) Conhecer na realidade da cidade de 
Franca-SP os valores e a competência 
em informação, dos três setores, que 
possibilitam ou impedem a integração 
dos sistemas de informação na rede 
de saúde pública: 1) Unidades Básicas 
de Saúde; 2) Unidades de Pronto 
Atendimento e Urgência e Emergência e 
3) Hospital Santa Casa). 

A pesquisa se justifica a partir 
das possibilidades que a estratégia 
do e-saúde oferece de integração em 
confronto da falta de integração dos 
sistemas de informação na Rede de 
Atenção à Saúde Pública. (primária, 
secundária e terciária) de saúde pública 
no município de Franca.

Entende-se que ações para 
ampliação da integração e qualidade 
do serviço público pode contribuir com 
a promoção do desenvolvimento local a 
partir do uso das TIC’s no setor de saúde 
pública e ainda que, o estudo possa servir 
para que outros municípios brasileiros se 
atentem a integração dos sistemas com 
vista à promoção de qualidade de vida 
à população e economia de recursos 
públicos.

2.  Referencial Teórico

O direito à saúde foi consolidado 
com a criação do SUS, implementado 
pela Lei Orgânica de Saúde – Lei 8080, 
de 19 de setembro de 1990 que dispõe 
sobre a promoção e organização dos 
serviços de saúde em todo território 
nacional.  Todavia, é interligado em três 
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esferas: nacional, estadual e pôr fim 
a municipal, sendo responsabilidade 
dos gestores executivos identificar as 
necessidades básicas de saúde da 
população de seu município e conforme 
destacado por Branco (1996, p.68) “Os 
municípios são reconhecidos como entes 
governamentais autônomos que devem 
responsabilizar-se pelo planejamento, 
organização, controle e avaliação das 
ações e serviços de saúde de sua 
região”.

Em âmbito municipal a gestão 
do SUS representa tipicamente uma 
abordagem sistêmica com vista a 
integração, na rede de atenção primária 
estão as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), caracterizadas como as portas 
de entrada do paciente no SUS, é 
responsável por procedimentos básicos, 
prevenção de doenças e marcações de 
exames.

A rede de atenção secundária 
é representada pelas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) e também as 
Unidades de Urgência e Emergência, 
responsável pelos procedimentos de 
revitalizações dos pacientes em casos 
graves e transferência para o setor 
terciário quando necessário.

Já a rede de atenção terciária 
representa o mais alto nível de 
tecnologia em atenção à saúde, são os 
hospitais grandes e complexos podendo 
ser considerado como a retroação ou 
saída. A retroação é a resolução do caso 
epidemiológico e transferência para 
o setor primário, já a saída pode ser o 
paciente em óbito, portanto, a gestão 
do processo no SUS utiliza conceitos 

básicos da abordagem sistémica.
Comportamentos, atitudes e 

procedimentos em qualquer empresa 
podem ser avaliados por pesquisas 
sobre a cultura organizacional sob a 
perspectiva dos colaboradores, que 
podem ser subjetiva e ampla, mas 
relevante conhecer a imagem que o 
colaborador possui perante a realidade 
da organização. Podendo observar se 
tais valores, crenças, mitos, símbolos e 
manias são avanços ou entraves para o 
desenvolvimento local. 

Os conceitos de cultura 
organizacional (CO), como toda a 
ciência, vêm se desenvolvendo e 
alterando ao longo dos tempos de 
formas interdependentes. Sendo assim, 
vale apresentar uma linha histórica de 
tais conceitos. 

A CO é um significado subjetivo 
aceito pela comunidade, embutido 
através de valores, normas e crenças de 
forma pública dentro de um grupo.

Para Deal e Kennedy (1982), 
é um sistema de regras informais que 
ditam como as pessoas devem se 
comportar por meio de valores éticos. 
Expõe ainda que são conclusões que 
um grupo de pessoas (trabalhadores), 
aceitam perante experiências empíricas 
vivenciadas por antigos. 

Deste modo, o aspecto da 
cultura organizacional é relevante, uma 
vez que a sociedade é “guiada” por meio 
desta. Schein (2004) explica que a CO 
é um conjunto de pressupostos básicos 
que o grupo inventou e desenvolveu 
para solucionar problemas internos que 
passam a ser aceitos pelas pessoas.
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Partindo desta premissa, há de 
considerar uma interdependência entre 
os temas: Cultura Organizaconal; Cultura 
Informacional (CI) e Competência 
informacional (CoInfo).

A relação entre CO e CI está 
presente nos valores culturais associados 
ao desempenho de uma organização 
em relação ao uso da informação, das 
TICs propriamente. Podendo assim 
destacar que a CI é a mediadora entre 
o uso das TIC’s perante os membros da 
organização. 

Para a relevância da Cultura 
Informacional Woida e Valentim 
destacam que,

“É dela que se extrai o padrão 
de comportamento, considerado 
mais correto, para socializar os 
indivíduos, em certos aspectos 
impondo ou induzindo, em 
outros retirados como produto 
da relação social, a atuarem na 
mesma orientação e objetivos da 
organização, bem como na relação 
com as TIC’s, na produção e uso 
de informação e conhecimento” 
(WOIDA; VALENTIM, p.8) 

Neste sentido, Smith (2013, 
p.137) destaca que “a cultura 
informacional se manifesta nos valores 
da organização, nas normas e práticas 
que têm impacto em como a informação 
é percebida, criada e usada”.

Sem a atenuação dos valores e 
elementos da CI a gestão da informação 
será prejudicada, corroborando, Smith 
(2013, p.138) destaca “se a cultura 
informacional for bem estruturada sob 
a abordagem sistêmica promoverá a 
gestão integral da informação, inserindo 

esta como uma prática cotidiana na 
organização, propiciando a síntese da 
cultura organizacional e informacional”.

Em síntese, o termo Cultura 
Informacional é observado em diferentes 
campos do conhecimento e está 
relacionado a centralidade da informação 
e na utilização das TIC’s na sociedade. 
(MORAES, 2010).

Desta forma, é premente 
investigar como as informações 
adquiridas ao longo dos anos pelo sistema 
integrado no setor primário e secundário 
vêm sendo processada e analisada 
sob a ótica da “Cultura Informacional e 
Competência Informacional”.

Para Vitorino e Piantola 
(2009, p.131) “é consenso que o 
desenvolvimento de habilidades e 
competências que permitam o uso 
consciente, criativo e benéfico da 
informação tornou-se essencial para 
atuação do indivíduo no contexto social 
contemporâneo”.

Caracterizando assim, a 
Competência informacional (CoInfo) ao 
envolver um conjunto de habilidades, 
técnicas e métodos para processar 
a informação transformando-as em 
ações efetivas para uma organização 
e também em âmbito social. Segundo 
ALA (1989) “para ser competente em 
informação, uma pessoa deve ser capaz 
de reconhecer quando a informação 
é necessária e ter a habilidade para 
localizar, avaliar e usar efetivamente 
a informação”. Em continuidade às 
ações de uso pode-se destacar o 
compartilhamento da informação.

Em síntese, pode-se inferir que 
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o conceito de CoInfo se configura de 
modo dinâmico, sendo relacionado às 
habilidades dos indivíduos em lidar com 
as TIC’s. 

Assmann (2000, p.9) afirma 
que, como resultado da busca pela da 
Competência Informacional “o mais 
importante é o desencadeamento de 
um vasto e continuado processo de 
aprendizagem”.

Nesse sentido, Competência 
em informação (CoInfo) vai além de 
habilidades e técnicas, Vitorino e Piantola 
(2009, p.136) conceitua competência 
informacional sendo a “Ferramenta 
essencial na construção e manutenção 
de uma sociedade livre, verdadeiramente 
democrática, em que os indivíduos fariam 
escolhas mais conscientes e seriam 
capazes de efetivamente determinar o 
curso de suas vidas”.

É observado que, ao passar das 
décadas o conceito e atuação da CoInfo 
foi se desenvolvendo e contribuindo 
para diferentes campos da ciência e do 
conhecimento, visto sua necessidade 
da busca continua de habilidades para 
acessar as informações de forma ética, 
transformando-as em conhecimentos e 
ações.

Estes estudos despertam 
a relevância da análise da Cultura 
Informacional (CI) e da Competência em 
Informação (CoInfo) como promotores ou 
inibidores para o uso eficiente das TICs 
e, portanto, de sistemas de informação 
em qualquer entidade, assim como no 
SUS Sistema de Saúde Pública, objeto 
de estudo da presente pesquisa.

Diante do exposto, pairam os 

apontamentos em relação à Cultura 
e Competência informacional para a 
contribuição da integração informacional 
dos três setores, tendo em vista que a 
informação se apresenta como Matéria-
prima em construção para a elaboração 
de diagnósticos e prescrição, em cada 
um dos três setores por onde a paciente 
passa. 

Já, o conceito de 
desenvolvimento, neste estudo, refere-
se ao local, abordando aspectos 
econômicos e sociais, sendo necessário 
ocorrer processos de mudanças 
estruturais, utilizando as capacidades e 
potencialidades existentes no território, 
com o propósito de incrementar o bem-
estar a população (LIMA; ASCENZI, 
2013).

A teoria da endogeneidade é 
um dos pilares desta ideia, tendo como 
principal fator o desenvolvimento de 
“baixo para cima” e do “local para o 
global”. O processo, desta maneira, dá-
se com a participação de vários atores, 
incluindo profissionais da área com vista 
a equidade, políticos e a população com 
a utilização dos recursos disponíveis no 
local.

A interligação de diferentes 
atores e a diversidade de pensamentos e 
conhecimentos empíricos, permite uma 
perspectiva ampla e abrangente acerca 
do problema em análise.

Vale ressaltar que um dos 
desafios enfrentados pelas secretarias 
estaduais de saúde, conforme enunciado 
nos critérios de políticas públicas, 
definidas pela Norma Operacional 
Básica (NOB-SUS 01/96), é a promoção 
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de condições para que os municípios 
possuem uma gestão plena na saúde, 
onde os agentes executivos do município 
possuem condições de criar políticas 
públicas de acordo com a realidade 
de seu distrito, e assim fomentar a 
criação de políticas públicas voltadas a 
integração dos setores e ampliação dos 
sistemas de informações, possibilitando 
uma melhoria continua para a saúde da 
população e inovação de mecanismos 
para diminuição da desigualdade social 
(ZAGO, 2004).

Integração e desenvolvimento, 
duas palavras distintas que podem 
ser trabalhas em conjunto para uma 
melhor eficiência na sistematização dos 
“dados” em um setor deficitário, a saúde 
pública. Desta maneira, os governos 
são cobrados constantemente acerca 
do bem-estar da população, cabendo 
ao estado desenvolver mecanismos que 
promovam a integração e aproximação 
entre políticos e cidadãos, fomentando a 
ideia de que desenvolvimento econômico 
e social está muito além de um simples 
crescimento econômico.

Conforme mencionado na 
introdução, o Ministério da Saúde em 
2002 já ressaltava a necessidade da 
integração de dados para um melhor 
atendimento a saúde da população e 
conforme enunciado no livro DATASUS 
TRAJETÓRIA 1991-2002 (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE):

Ainda existem na estrutura interna 
do Ministério da Saúde inúmeros 
“órgãos de informática”, as 
chamadas “ilhas de informática”, 
sem controle quanto a padrões 
tecnológicos e a metodologias 

de tratamento de dados e 
informações. A proliferação destas 
ilhas compromete a integração 
das informações e impede o 
processo de padronização 
de ferramentas e cadastros 
informatizados (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2002, p.10).

Observa-se que, em 2015 o 
problema ainda permanece, e conforme 
pesquisa realizada por Lima et. al:

Os responsáveis pela formação 
dessas ilhas, geralmente, 
são profissionais contratados 
de forma terceirizada e que 
ao terminar um projeto, 
levam consigo informações 
importantes, possibilitando futura 
descontinuidade do serviço 
daqueles sistemas em que 
trabalharam[...] Embora haja 
diversos sistemas de informação 
em saúde, padronizados de 
acordo com as áreas temáticas, 
há ainda as “ilhas de informação”, 
muitas vezes vinculados à 
serviços terceirizados, mas que 
são autorizados pelas instâncias 
pertinentes (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE apud LIMA et. al, 2015, 
p.29).

Em Franca a situação não é 
diferente, visto que o setor terciário, no 
caso a Santa Casa de Franca, terceiriza o 
sistema de informação e não é integrado 
com os demais setores (UBS - Unidades 
Básicas de Atendimento e Unidade e 
UPAs - Unidades de Pronto Atendimento) 
ainda é a mesma conforme relacionado 
anteriormente.

As “ilhas de informação” por 
não seguirem padrões tecnologicos 
especificos e metodologias difucultam 
a integração dos dados e compremete 
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a qualidade do serviço prestado aos 
usuarios em ambito nacional. Segundo 
Lima et. al “Além da descontinuidade 
do serviço, corre-se o risco de falhas 
na segurança do sistema com a perda 
da integridade e disponibilidade das 
informações”.

Todavia, percebe-se a atenção 
e esforço do Ministério da Saúde para 
ampliação dos sistemas com vistas a 
integração dos dados e interoperabilidade 
da rede em âmbito nacional, neste 
sentido o, Plano Nacional de Saúde 2016 
– 2019 (2017, p.33) expõe o seguinte “é 
possível conceber novos modelos de 
gestão que sejam baseados na TIC e 
que, assim, contribuam para avanços na 
gestão participativa e descentralizada, 
no controle social e foco em resultados”.

Vale ressaltar que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2012, p.06), 
também é atenta a esta problematica 
e destaca que: “Os sistemas de 
informação da saúde estão cada vez 
mais interligados, mas ainda enfrentam 
problemas devido a sistemas pré-
existentes e a dificuldades na interligação 
de sistemas verticais desenvolvidos em 
momentos diferentes e com tecnologias 
diferentes”.

Uma das iniciativas do 
SUS perante a interoperabilidade 
entre os sistemas é apontada como 
“estratégias em e-saúde para o Brasil”. 
É importante ressaltar que o termo 
e-saúde é compreendido como saúde 
eletrônica, se referindo a unidade 
lógica de solução computacional com 
uma estrutura informatizada orientada 
a serviços aos usuários e gestores da 

RAS. (ESTRATÉGIA E-SAUDE PARA O 
BRASIL, 2017). 

Assim sendo, com o intuito de 
reformular os metodos de trabalho e 
garantir a interoperabilidade entre os 
sistemas de informações, vale destacar 
o desenvolvimento de duas ações 
adotadas: o Cartão Nacional de Saúde 
(CNS) e o e-SUS AB.

Segundo o Ministerio da Saúde, 
“o Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
é o documento de identificação do 
usuário do SUS. Este registro contém 
as informações dos pacientes da rede 
pública de saúde”. Desta maneira, 
possibilita a criação de um historico de 
atendimento do usuario por meio de um 
banco de dados.

Já o e-SUS Atenção Básica, 
é um sistema para reestruturar as 
informações da atenção básica em nivel 
nacional. Para o Ministerio da Saúde 
“permitirá aos municípios brasileiros que 
suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
mantenham prontuários eletrônicos com 
os dados de seus usuários, com isso 
será possível reduzir o tempo de espera 
dos pacientes por atendimento”.

Tais ações são relacionadas 
a um esforço continuo de interligar 
a rede nacional da atenção básica e 
representa um avanço na qualificação, 
longitudinalidade do atendimento e uso 
da COINFO. 

Em Franca, é visto a utilização 
do CNS, pois de acordo com alterações 
legistalativas o repasse das verbas 
públicas é feito a partir do registro dos 
usuários locais. Todavia, há outro sistema 
atuando no municipio integrando a rede 
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de atenção Primária e Secundária, não 
observando assim, a utilização do e-SUS 
AB.

Partindo desta ótica, um 
dos problemas enfrentados pelos 
profissionais de saúde de Franca, é o 
não compartilhamento do Prontuário 
Eletrônico do Paciente quando o usuário 
recorre ao terceiro setor.

O Sistema Integrado de Gestão 
da Saúde (SIGS) possui um prontuário 
baseado no modo de investigação 
clinica das especialidades médicas e do 
hospital. Sendo assim, apropriado para o 
nível de atenção secundária e terciária.

Desta forma, mesmo 
fragmentado, podemos destacar que 
o e-sus AB foi desenvolvido de acordo 
com as peculiaridades do setor primário, 
sendo de utilização gratuita e não é 
utilizado pela Secretária Municipal de 
Saúde de Franca. 

Corroborando, Bittar et. al  (2018), 
em seu estudo, chegou à conclusão que 
o sistema SUS possui mais de 60 sites e 
aplicativos usados diariamente, todavia, 
não se interoperam, proporcionando um 
“gargalo” na transmissão da informação 
entre as três esferas federais e uma 
inconsistência dos dados.

Neste cenário, vale ressaltar o 
exemplo que Portugal vem adotando no 
controle de diabetes com a integração 
dos sistemas, onde os pacientes 
acompanham os dados de sua saúde 
de forma online. Tais sistemas são 
integrados em plataforma virtual onde 
todos podem utilizar, os pacientes 
podem ver seus históricos médicos 
acompanhado com fotos e diagnóstico 

dos médicos. Já os médicos podem 
alterar/editar as observações feitas 
e com a segurança necessária para 
não ocorrer alteração/adulteração dos 
dados já cadastrados anteriormente 
(FELIZARDO et. al, 2014).

Percebe-se a complexidade 
instaurada no ambiente de Saúde Pública 
o que incita necessidade de uma visão 
sistêmica da situação. Assim sendo, 
torna-se relevante discutir neste cenário 
a abordagem sistêmica, por permitir uma 
compreensão da complexidade no qual 
o universo da pesquisa está inserido, 
para Donaires (2012, p.4) “A abordagem 
da Soft Systems Methodology para 
lidar com a complexidade inerente a 
problemas é promover a aprendizagem 
coletiva”.

Sendo assim, vale ressaltar a 
importância de um pensamento holístico e 
sistêmico voltado ao todo organizacional, 
em nível estratégico deve-se utilizar 
todos os dados disponíveis da saúde 
da população buscando aplicar as 
habilidades desenvolvidas pela CoInfo 
e motivar valores para constituir equipes 
multidisciplinares para leitura e aplicação 
dos dados em ações.

3. Procedimentos Metodológicos

O trabalho será realizado, 
inicialmente, por uma pesquisa 
bibliográfica, com a finalidade de 
aprofundamento conceitual dos 
temas: Rede de Saúde Pública e sua 
Cultura Informacional e Competência 
em Informação; interoperabilidade 
dos sistemas de informações em 
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saúde e Desenvolvimento local e a 
longitudinalidade da saúde pública.

Para conhecer a realidade do 
tema, será realizada uma pesquisa de 
campo na Rede de Atenção de Saúde 
Pública (Unidades Básicas de Saúde; 
Unidades de Pronto Atendimento e 
Urgência e Emergência; Hospital Santa 
Casa), para averiguar quais são as 
possibilidades, dificuldades e os impactos 
econômicos e sociais da integração dos 
sistemas de informação nos três setores. 

Diante da complexidade 
que envolve os diversos fatores que 
promovem a interação das informações 
entre os três setores, foi selecionada 
a “Abordagem Sistémica Soft” como 
método de pesquisa, visto que, “esta 
metodologia preocupa-se principalmente 
com a identificação das mudanças 
necessárias para alinhar as funções que 
levem à melhoria do resultado esperado”. 
(MORAES, 2010, p.147).

A coleta de dados será realizada 
em quatro etapas, primeiramente via 
pesquisa documental (1), posteriormente, 
através de uma discussão em grupo 
com a abordagem “Sistêmica Soft” (2), 
e aplicação de questionário com os 
principais atores (3).

E, por fim, pretende-se analisar 
o banco de dados do setor primário e 
secundário (4), em relação às transições 
de pacientes entre os três setores, visto 
que, ao analisar os dois setores será 
possível apontar de forma quantitativa 
os pacientes transferidos ao terceiro 
setor, sem que este tenha os dados do 
paciente no sistema.

Após esta etapa de coleta 

de dados, pretende-se analisar as 
informações da realidade acerca da 
complexidade no qual o universo da 
pesquisa esta inserido. Desta maneira, 
ricas inferências sobre a visão de 
múltiplos profissionais acerca do assunto 
surgirão. 

A interligação direta do presente 
pesquisador com os principais agentes da 
área e os estudos sobre as possibilidade e 
dificuldades da integração dos sistemas, 
será tratada como um, relacionando-o a 
teoria e a discussão com os principais 
agentes. 

Desta forma, é visto a utilização 
dos conceitos da “Teoria Sistêmica 
Soft” aplicado a prática, com vista a 
contribuição e atenuação dos problemas 
complexos contemporâneos.

Será solicitada a autorização 
para a pesquisa de campo pelo secretário 
municipal de saúde e responsáveis 
administrativos das unidades 
investigadas.  Serão apresentados o 
TCLE – Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido a cada um dos convidados/
participantes da pesquisa.

As escolhas dos participantes 
serão feitas de modo aleatório e a 
amostra da pesquisa será delineada da 
seguinte forma: 

1) Equipes administrativas e de 
apoio. Destes, serão selecionados 5 
participantes, a escolha tem como base 
a função estratégica na Unidade.
2) Equipe técnica em saúde, tem como 
foco enfermeiros e médicos. Serão 
selecionados, de forma aleatória, 3 
médicos e 3 enfermeiros, entre aqueles 
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com tempo de trabalho acima de 1 ano. 
3) Equipe de Analistas de Sistemas 
tem como foco os funcionários que 
trabalham diariamente na utilização dos 
sistemas de informação dos três setores. 
Serão selecionados de forma aleatória 1 
Analista de cada setor.

A pesquisa se configura em 
um estudo exploratório e descritivo. 
Os dados serão tratados de forma 
quantitativa, com abordagem qualitativa 
ao tratar de análise das relações tecidas 
pelos sistemas de informação entre as 
equipes organizacionais dos três setores 
e a possibilidades e dificuldades entre a 
integração dos sistemas de informações 
do município.

Segundo Minayo (2002) 
a pesquisa qualitativa responde a 
questionamentos muito particulares, 
já que se preocupa com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. 
Ela trabalha com um universo de 
significados, motivações, aspirações, 
valores e atitudes, e que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, 
processos e fenômenos. 

Para Alyrio (2009) a pesquisa 
exploratória é caracterizada pela 
existência de poucos dados disponíveis, 
em que se procura aprofundar e apurar 
ideias. Já na pesquisa descritiva se 
busca essencialmente a enumeração e 
a ordenação de dados, sem o objetivo 
de comprovar ou refutar hipóteses 
exploratórias.

4. Resultados Parcial/Final

Diversos sistemas são criados 
e utilizados por organizações de saúde 
pública e privada, todos com o objetivo 
de melhorar sua eficácia tanto em nível 
estratégico como operacional. Porém, 
são desenvolvidos por diferentes 
fornecedores e diversos tipos de 
“arquiteturas”, banco de dados e 
infraestruturas divergentes. Desta forma, 
observa-se que são sistemas incapazes 
de se comunicarem entre sí.

Neste contexto, entende-
se a relevância da contribuição da 
inter-relação dos três setores na 
dinâmica territorial para alcance de 
maior qualidade de vida à população e 
economia de recursos públicos, sob a 
égide do Desenvolvimento Regional.

Portanto, é necessário a 
integração desses dados para um melhor 
atendimento aos usuários da rede e uma 
eficiência para a gestão financeira, tática 
e operacional.

5. Considerações Parcial/Final

O exposto, trás luz a necessidade 
do estudo da CI quando se trata do uso 
de sistemas de informação, por exemplo, 
na rede de saúde pública, valendo 
destacar que as informações adquiridas 
pela rede primária e secundária de saúde 
do município podem não estar sendo 
tratadas com um pensamento holístico e 
longitudinal, visto que, falta a integração 
a rede terciária.

Desta forma, a literatura 
expressa em vivências empíricas que 
o atendimento longitudinal fornecido 
pelos sistemas de informações, é de 
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suma importância, se tratando da saúde 
do paciente e maior eficiência para o 
processo. Vale ressaltar que, o SUS em 
âmbito municipal, é uma rede de atenção 
à saúde e o pensamento ao sistema 
deve ser tratado como tal.

Os valores e crenças (C.O) estão 
intrinsicamente ligados neste processo 
de inovação e interligação, visto que 
demanda mudanças em estruturas 
políticas, administrativas, técnicas e 
operacionais. A integração em todos 
os níveis da rede proporcionará uma 
inovação na operacionalização, além de 
várias interferências ao desenvolvimento 
socioeconômico em nível local. Perante 
a relevância do resultado estimado, 
espera-se que a presente pesquisa 
possa contribuir como estudo e diretrizes 
para os dirigentes municipais que se 
esmeram na implementação de politicas 
que visam a promoção da saúde e 
melhor qualidade de vida à população.
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Resumo
Analisar a mobilidade urbana no município de 
Franca e sua relação com o desenvolvimento 
socioeconômico e suas políticas públicas. 
Comprender e identificar o conteúdo existente 
no Plano Diretor da Cidade de Franca, a partir 
de 2011.
Palavras-Chave: Mobilidade urbana. 
Políticas públicas. Transporte público.

espaço físico programado está apto a 
atender as necessidades dos usuários e 
onde caberia a intervenção de políticas 
públicas mais eficientes. Por fim, dada 
a carência de estudos relacionados 
à análise de conteúdo dos planos de 
mobilidade urbana, o tema proposto 
fomentará o desenvolvimento de novas 
pesquisas, tanto no que se refere ao 
emprego de ferramentas estatísticas 
e modelos analíticos, quanto a novas 
abordagens temáticas, tais como gestão 
democrática e participação social, 
acessibilidade, sustentabilidade, entre 
outras.

Os objetivos são: geral e 
específicos. 

Abstract
Analyze urban mobility in the municipality of 
Franca and its relationship with socioeconomic 
development and its public policies. Understand 
and identify the existing content in the Master 
Plan of the City of Franca, starting in 2011.
Keywords: Urban mobility. Public policy. 
Public transportation. 

1. Introdução

Esta dissertação de mestrado 
tem por objetivo analisar a mobilidade 
urbana no município de Franca e 
sua relação com o desenvolvimento 
socioeconômico e suas políticas 
públicas. O problema gerador da atual 
pesquisa se constitui em compreender e 
identificar o conteúdo existente no Plano 
Diretor da Cidade de Franca, a partir de 
2011 até o momento em que o referido 
estudo está sendo desenvolvido, isto 
é, o que esse Plano Diretor reservou 
para o desenvolvimento da mobilidade 
urbana perante a infraestrutura viária e 
de transporte local, no que se refere ao 
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Geral: analisar a mobilidade 
urbana no município de Franca e a relação 
com o desenvolvimento socioeconômico 
e as políticas públicas.

Específicos: 

a) estabelecer o perfil de mobilidade 
urbana da cidade de Franca e 
comparar com outras cidades de 
porte médio; 

b) diagnosticar o serviço de transporte 
público de passageiros e a evolução 
temporal, da frota de veículos local;

c) estabelecer a relação entre 
mobilidade urbana e desenvolvimento 
socioeconômico.

2. Referencial Teórico

A corrente teórica que 
aborda o estudo teve a contribuição 
de vários autores e diferentes 
pensamentos a respeito do Espaço e o 
Desordenamento Urbano, contemplando 
breve contextualização sobre 
aspectos interessantes que impactam 
negativamente as grandes cidades em 
decorrência da mobilidade urbana mal 
planejada. As referidas contribuições 
foram observadas pelos seguintes 
autores: Paula e Bartelt (2016), Pero e 
Stefanelli (2015), Medeiros e Griggio 
(2019), Vasconcellos (2014), Honda et 
al. (2015), Machado e Piccinini (2018), 
Maricato, Colosso e Comarú (2018), 
Almeida (2011), Santos (2011), Rubim e 
Leitão (2013), Andrade e Galvão (2016) 
entre outros.

As questões do transporte 

urbano se encontram em uma posição 
avançada na lista dos maiores desafios 
globais, haja vista mais que metade da 
população mundial hoje vive em cidades. 
Reforça-se que na América Latina e 
Caribe, são 80%, e no Brasil, 85%, cuja 
tendência é aumentar.

O conceito de mobilidade urbana, 
como um tema que vem sendo repensado 
e discutido com recorrência nos debates 
urbanos atuais, sendo abordado como 
algo para além da simples referência à 
locomoção, mas sobre o futuro do país 
e, principalmente, de suas metrópoles, 
notadamente em razão de seus efeitos 
no ambiente urbano, não mais apenas 
como uma técnica da engenharia, mas 
também por sua função social. 

As questões da Formação da 
Política Pública de Mobilidade Urbana, 
reitera que a partir da Constituição 
Federal de 1988 (CF/88), as temáticas 
da política urbana e da gestão das 
cidades no Brasil saíram do anonimato 
e ganharam destaque em diversas 
esferas institucionais, políticas e sociais, 
com fortalecimento do município, que 
passou a ser um dos entes federativos 
conjuntamente com os estados e a União, 
e cuja autonomia foi ampliada política, 
administrativa e financeiramente. 

Quanto à legislação que rege 
essas políticas, nos artigos 182 e 183 
da CF/88, foram definidas as diretrizes 
básicas para a política urbana brasileira, 
assim como a obrigatoriedade de 
algumas cidades em aprovar um plano 
diretor. Em 2001, esses artigos foram 
regulamentados por meio da instituição 
da Lei Federal n. 10.257, conhecida 
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como Estatuto da Cidade. A Lei de 
Mobilidade Urbana com foco no Plano 
Diretor, que é obrigatório pelo art. 182, 
§1º da Constituição Federal, ou pelo 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), 
também faz parte do estudo (BRASIL, 
2001). 

O estudo se atém, ainda, sobre 
o Ordenamento Territorial e Plano de 
Mobilidade Urbana, no qual a Carta 
Europeia de Ordenação do Território 
tem sido um dos documentos oficiais 
de maior aceitação, pois define-o como 
um arranjo de objetos sociais, naturais 
e culturais em um sistema dinâmico. A 
Mobilidade Urbana e Desenvolvimento, 
tema interessante que se encontra 
incorporado nesse estudo.

Rubim e Leitão (2013) abordam 
questões acerca do Plano de Mobilidade 
Urbana, evidenciando que Nova York 
sediou a 1ª Conferência Internacional 
de Planejamento Urbano, em 1898. Na 
pauta principal do evento estava a busca 
de uma solução para os problemas 
causados nas grandes cidades do mundo 
pelo uso exacerbado do cavalo como 
meio de transporte. A situação só viria a 
ser contornada no começo do século XX, 
com a disseminação do uso do carro. 
A expansão do automóvel ofereceu 
inúmeros benefícios ao desenvolvimento 
tecnológico e econômico das cidades.

No Brasil, a opção ao 
transporte rodoviário teve início a 
partir da Constituição de 1934, com 
o direcionamento dos esforços para 
construção de rodovias no país. Em 
1956, ocorreu a introdução da indústria 
automobilística, acompanhada, desde 

então, por políticas públicas de apoio aos 
veículos automotores, em especial ao 
carro e à motocicleta (RUBIM; LEITÃO, 
2013).

A frota brasileira de veículos está 
em franco crescimento, mais de 50% dos 
domicílios do Brasil têm um automóvel 
ou uma moto em suas garagens, graças 
à política de incentivos adotada pelo 
governo desde a década de 1930. 

Nos últimos dez anos, houve 
enorme expansão no número de 
automóveis no país, cerca de 138,6%, 
enquanto a população brasileira cresceu 
apenas 12,2% no mesmo período.

Diante do cenário descrito, 
possuir um carro, no entanto, significa 
apenas a ponta do problema da 
mobilidade nas grandes cidades, 
agravado pela utilização cotidiana e 
excessiva do veículo. Os brasileiros 
não perdem somente o tempo nos 
engarrafamentos, mas também saúde, 
dinheiro e, em alguns casos, até a 
própria vida.

O Brasil registra taxas altíssimas 
de acidentes de trânsito, chegando a ter 
22,5 mortes a cada 100 mil pessoas. 
Estima-se que o sistema de saúde 
brasileiro gaste em média mais de R$ 
50 bilhões ao ano com tratamentos e 
outros custos decorrentes de acidentes 
de trânsito (RUBIM; LEITÃO, 2013).

O setor de transporte está 
entre um dos atores principais e ocupa 
o posto de segundo maior emissor de 
gases de efeito estufa no país (7% a 9% 
das emissões, ficando atrás somente 
das queimadas e mudanças no uso do 
solo – cerca de 70%). Quando se trata 
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das emissões do setor de energia, no 
qual o transporte está inserido, ele 
ainda responde pela maior parte das 
emissões do setor (48,23%). No tocante 
às emissões oriundas do transporte de 
passageiros, 68% delas são provenientes 
do transporte individual e 32%, do 
transporte coletivo (MINISTÉRIO DO 
TRANSPORTE, 2013).

Um século após a crise vivida 
pelas grandes cidades com seu sistema 
de transporte, volta-se a sonhar e a 
discutir uma solução de mobilidade 
que reabilita, desejando que desta vez 
o remédio de hoje não represente a 
doença do futuro.

Em janeiro de 2012, o 
Congresso Nacional, o Brasil passou a 
ter uma Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU), instituída pela Lei 
n.12.587/2012. A referida Política 
define as diretrizes que devem orientar 
a regulamentação e o planejamento 
da mobilidade urbana nas cidades 
brasileiras (RUBIM; LEITÃO, 2013).

Neste aspecto, a cidade de 
Franca, sede do estudo exploratório, 
disponibiliza o Plano Diretor do Município 
através da Lei Complementar n.º 050/03 
em seu capítulo III “Da Ordenação do 
Território do Município”, na seção I, 
das disposições gerais, destacam-se 
os artigos 6º e 7º com os respectivos 
provimentos: 

O território do Município será 
ordenado para atender às funções 
econômicas e sociais da cidade, de 
modo a compatibilizar o desenvolvimento 
urbano com o uso e ocupação do solo, 
com as condições ambientais, com a 

capacidade do sistema viário e com a 
oferta de transportes, de saneamento 
básico e demais serviços urbanos, bem 
como com as vocações do Município 
(art. 6º). 

No art. 7º “O território do 
Município será ordenado para atender 
às funções econômicas e sociais da 
cidade, de modo a compatibilizar o 
desenvolvimento urbano com o uso e 
ocupação do solo, com as condições 
ambientais, com a capacidade do sistema 
viário e com a oferta de transportes, de 
saneamento básico e demais serviços 
urbanos, bem como com as vocações do 
Município”. 

No capítulo VIII, das disposições 
gerais, o artigo 83 preconiza: “O Plano 
Diretor do Município de Franca, instituído 
pela presente Lei Complementar, será 
revisto periodicamente, num prazo nunca 
superior a 5 (cinco) anos, mediante 
proposta do Poder Executivo”.

Dessa forma, subentende-se que 
o referido documento está bem elaborado 
e em condições de proporcionar as 
melhorias que constam no seu teor, 
considerando as necessidades advindas 
do mal planejamento das cidades no que 
tange à mobilidade urbana.

Ainda na esteira de soluções 
para os problemas de transporte urbano, 
Andrade e Galvão (2016) trazem o 
conceito de smart city, que é envolvido 
em uma nova abordagem para mitigar e 
tratar os problemas nas cidades, visando 
que a mesma seja mais sustentável e 
que conte com a efetiva participação 
da população em sua construção e 
desenvolvimento.
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Os problemas oriundos da 
mobilidade nas cidades estão cada vez 
mais evidentes, tais como os altos índices 
de poluição (atmosférica e sonora), 
congestionamentos (principalmente em 
horários de pico), falta de integração 
entre os modais de transporte 
disponíveis, entre outros. Somam-
se a essas questões a priorização do 
transporte individual, expressa tanto 
nas ampliações viárias visando melhoria 
de circulação, quanto na construção 
de inúmeros estacionamentos. Esses 
fatores, de forma geral, têm impactado 
para a queda da qualidade de vida nos 
centros urbanos. 

Costa (2014) complementa o 
argumento descrito acima ao aduzir que 
a falta de mobilidade urbana reflete em 
diversos setores da vida urbana:

A falta de mobilidade gera 
consequências negativas não 
apenas para a qualidade de vida, 
mas também para a economia. 
Por exemplo, na área da saúde, 
a previdência social é diretamente 
afetada pela ocorrência de 
acidentes, que, muitas vezes, 
tornam o cidadão dependente 
do Estado. Também se pode 
mencionar o grande aumento do 
tempo de deslocamento de casa 
para o trabalho, fator que gera 
prejuízo para empresas devido 
a uma potencial redução de 
desempenho dos funcionários, 
seja por atrasos ou pelo cansaço 
(COSTA, 2014, p.74).

Planejamento urbano é o 
conjunto de ferramentas que possibilita 
perceber a reali-dade, a fim de avaliar 
os caminhos para a construção de 
programas que visa aprimorar os 

aspectos de qualidade de vida atual e 
futura da população. 

Para que haja a realização da 
função social e planejamento de forma 
sustentável de uma cidade, o Congresso 
Nacional aprovou o Estatuto da Cidade 
Lei 10257 de 10 de julho de 2001, 
que no Art. 2° estabelece as diretrizes 
que tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana 
(MEDEIROS; GRIGGIO, 2019).

O estatuto da cidade norteia um 
conjunto de procedimentos importantes 
para garantir o planejamento, com 
isso, pode-se dizer, que o processo de 
planejamento urbano tem como propósito 
ordenar, articular e equipar o espaço, de 
maneira racional, direcionando a malha 
urbana, assim como suas áreas ou 
zonas, a determi¬nados usos e funções 
(HONDA et al., 2015). 

Esse planejamento é crucial para 
a configuração do espaço urbano, ou 
seja, do uso do solo urbano. A partir dele 
é possível, avaliar, prevenir, identificar 
e valorizar os processos benéficos e 
minimizar os aspectos negativos. Esse 
direcionamento corresponde a busca 
por um ordenamento do território, que 
age orientando políticas públicas para o 
desenvolvimento do território de maneira 
consciente (SANTOS, 2011).

Em busca de soluções plausí-
veis, Andrade e Galvão (2016) apontam 
um procedimento que dispensa o uso da 
tecnologia. Trata-se da implantação de 
faixas exclusivas para ônibus, medida já 
adotada por várias cidades brasileiras. 
A criação de smart cities é promissora 
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nesse contexto, pois, paralelamente aos 
desafios mencionados, existe um avanço 
também sem precedentes da Tecnologia 
da Informação e do seu emprego em 
atividades comuns. O enfrentamento 
entre a expansão das cidades e o fluxo 
massivo de dados sobre elas e seus 
cidadãos permitirá a transformação do 
ambiente urbano em um laboratório 
cívico, um lugar no qual a tecnologia 
é adaptada de formas inovadoras 
para atender às necessidades locais. 
Este novo conceito tem o potencial de 
modificar completamente as relações 
entre a comunidade e os serviços 
urbanos. O desenvolvimento de uma 
cidade inteligente, ou smart city, parte 
da perspectiva de que a tecnologia é 
fator indispensável para que as cidades 
possam se modernizar e oferecer 
melhor infraestrutura à população. Além 
disso, esse conceito tem se mostrado 
fundamental no processo de tornar os 
centros urbanos mais eficientes, além 
de oferecer boa qualidade de vida e 
gestão de recursos naturais por meio de 
um processo participativo (ANDRADE; 
GALVÃO, 2016). 

No Brasil, diversas cidades já 
usam a tecnologia para promover um 
desenvolvimento urbano mais próximo 
do cidadão. A utilização de aplicativos, 
instrumentos de monitoramento e 
câmeras auxiliam neste papel, trazendo à 
população novas formas de governança 
participativa. Em um ranking divulgado 
pela Revista Exame, no ano de 2015, a 
cidade do Rio de Janeiro foi considerada 
a mais inteligente do Brasil.

Além do Rio de Janeiro, 

aparecem em ordem de classificação, as 
cidades de São Paulo, Belo Horizonte, 
Brasília, Curitiba, São Caetano do Sul, 
Vitória, Florianópolis, Porto Alegre e 
Recife (ANDRADE; GALVÃO, 2016).

Para considerar uma cidade 
inteligente, deve-se entender suas 
necessidades e como elas podem ser 
supridas. A tecnologia pode auxiliar neste 
processo, “tornando os dados da vida 
urbana tangíveis, pode meio da criação e 
execução de projetos voltados para sua 
captura, tratamento e disponibilização 
em tempo real”. O conceito de smart city 
permite que o cidadão se envolva com 
a cidade, informando os problemas e, 
simultaneamente, criando (e desfrutando) 
das soluções desenvolvidas (ANDRADE; 
GALVÃO, 2016).

O processo torna-se 
colaborativo, onde população e poder 
público têm pesos semelhantes na 
resolução dos problemas urbanos, 
inclusive, na mobilidade. Para que 
haja cristalização, o uso da tecnologia 
deve ser integrado às necessidades 
da população da cidade, conectando 
os diferentes atores envolvidos na vida 
urbana. Isto reafirma que a coletividade 
é parte importante do processo de 
melhoria das cidades, tornando-as mais 
participativas.

Benedet e Oliveira (2015) 
argumentam que, em toda cidade, 
a mobilidade vincula-se com a 
acessibilidade universal, que é 
determinante para a realização dos 
deslocamentos de toda a população, 
sobretudo das pessoas com deficiência 
ou com restrição motora, como idosos, 
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crianças e obesos, entre outros. Por 
outro lado, o enfoque na sustentabilidade 
pressupõe a consideração da matriz 
energética dos transportes. Além disso, 
a Lei de Mobilidade Urbana vinculou a 
elaboração do plano de mobilidade à 
elaboração do plano diretor. Ou seja, 
todos os municípios obrigados a elaborar 
plano diretor passaram a ser obrigados a 
elaborar também o plano de mobilidade 
urbana, e não somente as cidades com 
mais de 500 mil habitantes, como dispõe 
o art. 41 da Lei n.º 10.257/2001.

Conforme Vasconcelos (2014), 
a Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) estimou alguns custos 
diretos e indiretos do transporte no 
Brasil, obtendo o que denominou de 
“custo total da mobilidade”. No estudo, 
foram calculados dois custos externos 
(acidentes de trânsito e emissão de 
poluentes) e custos diretos, classificados 
pelo estudo como custos pessoais e 
custos públicos. Os custos pessoais são 
os recursos gastos pelos usuários para 
a utilização do transporte e os custos 
públicos são os recursos gastos pelo 
Poder Público para o funcionamento do 
sistema. De acordo com esse relatório, 
os custos totais da mobilidade no Brasil, 
em 2012, superaram R$ 205,8 bilhões, 
dos quais cerca de R$ 163 bilhões foram 
atribuídos ao transporte individual e 
R$ 42,9 bilhões ao transporte coletivo 
(VASCONCELOS, 2014).

Considera-se, portanto, que o 
Estado é responsável por implementar 
políticas públicas que objetivem escolhas 
conscientes por parte da população em 
prol da mobilidade urbana, uma vez 

que o desenvolvimento sustentável das 
cidades, nas dimensões socioeconômicas 
e ambientais, é um dos princípios da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
O crescimento do número de veículos 
novos não responde isoladamente pelos 
problemas de mobilidade. O diferencial 
de alguns países desenvolvidos é o 
modo consciente e racional do uso 
do veículo privado, pois o transporte 
público é melhor e existem educação e 
políticas voltadas para a democratização 
do espaço público. Portanto, a questão 
não é colocar a compra de veículos 
como o problema central, e sim o uso 
do transporte motorizado individual sem 
a reflexão do seu impacto no âmbito 
coletivo. No Brasil, há falta de educação 
para a mobilidade urbana, o que requer 
um trabalho de conscientização, pois 
são poucas as políticas públicas que 
têm efeito na mudança comportamental 
nesse campo (BENEDET; OLIVEIRA, 
2015).

O acelerado processo de 
urbanização, a ausência de planejamento 
urbano adequado, o incentivo ao 
transporte motorizado individual em 
detrimento do transporte coletivo e do 
não motorizado e os problemas de 
financiamento do setor, nas últimas 
décadas, têm agravado, de forma 
acelerada, as condições de mobilidade 
urbana no Brasil, causando enormes 
prejuízos econômicos e a redução 
da qualidade de vida da população. 
Esses temas foram expostos ao longo 
desta publicação e, neste tópico, serão 
apresentadas algumas alternativas para 
um grande desafio: o financiamento da 
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mobilidade urbana.
A velocidade e a intensidade com 

que os problemas de desenvolvimento 
urbano têm atingido as cidades, nas 
últimas décadas – gerando impactos 
negativos nas economias e obstáculos ao 
desenvolvimento econômico – não foram 
acompanhadas da priorização das ações 
e do investimento na área. À ausência 
de recursos, soma-se a dificuldade de 
planejamento e de capacitação técnica 
para o desenvolvimento de projetos e 
soluções para a mobilidade urbana. A 
baixa execução orçamentária resultou, 
tanto do contingenciamento de recursos 
para formação de superávits primários, 
quanto das dificuldades técnicas e 
operacionais, especialmente em nível 
local, para a elaboração de planos 
e projetos para acessar os recursos 
federais disponíveis.

3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de método indutivo, 
comparativo e observacional, tendo 
como objeto de estudo os planos 
de mobilidade urbana no município 
de Franca e sua relação com o 
desenvolvimento socioeconômico e suas 
políticas públicas. Os procedimentos 
metodológicos constituíram em duas 
formas principais de coleta de dados: 
uma Documental e a outra, consistiu 
na coleta de dados relacionados com 
o seguimento da política pública e de 
mobilidade urbana, com ênfase para a 
cidade de Franca.

Questionários semiestruturados 
de caráter quantitativo e qualitativo 

com 16 questões alternativas foram 
aplicados. Para melhor compreensão, 
a cidade foi dividida em cinco zonas, 
sendo uma central e quatro periféricas, 
descritas como zonas Norte, Sul, Leste 
e Oeste.

4. Resultados Parcial/Final

Os resultados esperados com 
o presente trabalho permitirão aos 
gestores da PNMU e da PNT, seja no 
âmbito do Ministério das Cidades, com 
destaque para a Semob, para o Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) e para 
o Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), seja no âmbito das esferas 
estadual, distrital ou municipal, conhecer 
melhor a realidade de alguns municípios 
brasileiros, no tocante à mobilidade 
urbana. 

Ademais, os dados decorrentes 
da análise dos planos de mobilidade 
urbana servirão de subsídio para técnicos 
e gestores públicos, bem como para 
empresas e profissionais autônomos 
de consultoria, no desenvolvimento do 
planejamento urbano, na avaliação dos 
planos já elaborados, na elaboração 
daqueles ainda não iniciados ou em 
andamento, e também na adoção de 
medidas pela implantação de medidas 
para mobilidade urbana.

5. Considerações Parcial/Final

Espera-se que os resultados 
da pesquisa possam contribuir para o 
fortalecimento da atuação do Programa 
de Pós-Graduação em Transportes 
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(PPGT) no âmbito da temática da 
Mobilidade Urbana no meio acadêmico, 
sobretudo no tocante à análise de 
conteúdo dos PMU.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo a análise 
comparativa na gestão de Uberaba-MG 
e Franca-SP de suas bases tributárias 
próprias, e a dependência de transferências 
intergovernamentais, utilizando o método 
quali-quantitativo.
Palavras-Chave: Gestão, Bases tributárias 
próprias, transferências intergovernamentais.

Agenda Governamental, entendida como 
o conjunto de obrigações a que o Estado 
está submetido (CAMPELLO, 2003)

Porém, diversos fatores, 
tanto de natureza ambiental - como os 
choques na década de 90 na economia 
internacional; quanto de natureza 
interna - principalmente os referentes 
à reforma do Estado, levaram os 
Municípios a assumirem uma série de 
responsabilidades que não estavam 
claramente definidos na Agenda, não 
estando, por isto, acompanhadas das 
necessárias transferências de recursos 
(CAMPELLO, 2003).

Para fazer frente às 
responsabilidades impostas, o Sistema 
Tributário Nacional, esquematizado em 

Abstract
This study aims at comparative analyze in the 
management of Uberaba-MG and Franca-SP 
of your own tax bases, and the dependence on 
intergovernmental transfers, using the quali-
quantitative method.
Keywords: Management, own tax bases, 
intergovernmental transfers.

1. Introdução

Com a Constituição Federal de 
1988, o processo de descentralização 
financeira para os municípios foi 
intensificado, trazendo um aumento 
da autonomia administrativa, política 
e tributária aos municípios. Embora 
tenham adquirido competência própria 
para tributar, verificou-se que, com a 
nova Constituição, a União manteve a 
concentração dos tributos, revelando um 
desequilíbrio na federação. 

Houve, portanto, uma 
significativa alteração no perfil tributário 
entre as esferas Federal, Estadual e 
Municipal. Pelo lado das despesas, a Carta 
Magna de 1988 alterou profundamente a 
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suas bases pela Carta Magna de 1988, 
define e atribui as competências tributárias 
e as transferências intergovernamentais 
(repartição constitucional das receitas 
tributárias), que visam compor as fontes 
de custeio do funcionamento da máquina 
estatal por parte de seus diferentes 
entes. (SILVA apud SILVA, 2018, p.22).  

Assim, pagar tributos é um 
dever fundamental. Os tributos não são 
meramente um sacrifício, mas, sim, 
uma contribuição necessária para que 
o estado possa cumprir suas tarefas, 
no interesse do proveitoso convívio de 
todos os cidadãos. 

Na literatura, denomina-se de 
hiato de recursos a diferença entre o 
volume de receitas próprias municipais 
arrecadadas e as despesas públicas 
realizadas localmente. 

Este é aspecto da administração 
pública que o presente trabalho buscará 
analisar, ou seja, como a influência 
da dependência dos municípios de 
transferências intergovernamentais, 
afeta a eficiência de suas bases 
tributárias na arrecadação de receitas 
próprias 

Como referência, a análise será 
realizada no Município de Uberaba, 
localizado no Estado de Minas Gerais, e 
no de Franca, no Estado de São Paulo, 
levando em consideração aspectos 
político-econômicos. 

Para tal estudo, faz-se 
necessário a utilização de conceitos de 
eficiência tributária. Estes são compostos 
pela eficiência de exploração, entendida 
como a capacidade de exploração das 
bases tributárias próprias e pela eficiência 

de transformação, que é a capacidade 
do município transformar seus recursos 
em qualidade de vida. Tais aspectos são 
essenciais no entendimento do hiato de 
recursos. 

Dentro deste contexto, as 
perguntas que movem este estudo 
concentram-se nas seguintes temáticas: 
as transferências intergovenamentais 
são fatores que influenciam na eficiência 
de exploração das bases tributárias 
próprias dos municípios? Com o 
aumento da eficiência e eficácia nas 
bases tributárias próprias, qual seria o 
impacto na eficiência de transformação 
dos entes municipais?  

Tais questionamentos justificam-
se pois poderão ampliar a discussão 
acerca do tema, possibilitando maior 
conhecimento da gestão pública, no que 
se refere às fontes de financiamento e 
ao custeio de políticas públicas efetivas, 
através da exploração eficiente de bases 
tributárias próprias.

Acresce frisar, em vista do 
contexto, a relevância do trabalho, 
uma vez que proporcionará subsídios 
aos gestores públicos municipais, 
no que concerne a uma melhor 
exploração de bases tributárias 
próprias e a menor dependência de 
transferências intergovernamentais. Isso 
se mostra particularmente importante, 
principalmente em momentos de 
instabilidade, seja econômica, política, 
social e/ou ambiental, proporcionando, 
assim, melhor qualidade de vida aos 
munícipes através da transformação de 
receitas em políticas públicas efetivas.         

Nesse sentido, será utilizado 
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em um primeiro momento, pesquisas 
bibliográficas referentes ao assunto, 
logo, após pesquisas quali-quantitativas, 
bibliográficas, levantamento de dados 
e provas documentais, para análise 
da influência e possíveis impactos nas 
políticas públicas, resultantes de bases 
tributárias próprias municipais mais 
eficientes.

2. Federação: estado e suas 
concepções

2.1. O Federalismo

Segundo Daniel J. Elazar¹, os 
três pilares da moderna democracia são 
o federalismo, a proteção dos direitos 
individuais e controle pela sociedade 
civil. De fato, o sistema federativo, ou 
mesmo os arranjos da feição federativa, 
vem, cada vez mais, obtendo a adesão 
de adeptos em toda parte do mundo 
(NETO, 2009, p. 13).

Para José Afonso da Silva 
(1.999, p. 3) “realmente o federalismo 
se caracteriza fundamentalmente 
pela divisão do poder político entre a 
comunidade central e as comunidades 
regionais, importando numa atribuição 
de autonomia às entidades federativas’’.

Essa autonomia federativa 
compreende dois elementos básicos: a) a 
existência órgãos próprios; b) a existência 
de um mínimo de competência privada. 
Nestas, há de se incluir a outorga de 
fontes tributárias próprias e a capacidade 
de gerir os próprios assuntos tributários 
e financeiros, que exatamente servirão 
de bases econômicas da autonomia².

Desde a sua primeira 
Constituição republicana o Brasil adota o 
federalismo, oscilando, entretanto, entre 
momentos fortemente centralizadores a 
favor da União e em outros momentos com 
tendência a uma maior descentralização 
(JACOBI, 2005, p.45) 

 A Constituição Federal de 1988, 
denominada, como Constituição Cidadã, 
redefiniu o quadro de competências 
tributárias, que vinham desde 1967, 
trazendo em seus dispositivos uma 
maior   descentralização, outorgando 
aos Municípios autonomia política-
administrativa, que passam a ser 
considerados como uma esfera 
autônoma da Federação.

Os municípios são dotados, 
então, de competência legislativa, no 
âmbito das políticas públicas e tributária, 
para a instituição e arrecadação de 
tributos próprios, sendo, estes, a principal 
fonte de receitas para o financiamento e 
custeio de políticas públicas.

2.2. Municípios: gestão fiscal

Os Municípios representam 
a estrutura de governo de um país na 
forma mais próxima dos cidadãos, e 
seus departamentos e funções refletem a 
política implementada pela administração 
do momento (NASCIMENTO, 2010, p. 
16).

São nos municípios que as 
políticas públicas são implementadas 
e executadas, sendo a população local 
o termômetro da chamada eficiência 
transformadora.

Nos últimos anos, especialmente 
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com a promulgação da Constituição de 
1988, os Municípios vêm agregando 
atividades que anteriormente eram 
executadas pela União e os Estados. 
Diante desta ótica, percebe-se que, a 
tendência é a manutenção do exercício 
destas atividades, até mesmo a 
expansão nos próximos anos, devido, 
principalmente, à proximidade destes 
com a sociedade de uma forma em geral, 
a exaustão do modelo centralizador, 
assim como às dificuldades econômicas 
e financeiras dos governos subnacionais.

É importante destacar que é no 
município que ocorre a concretização das 
políticas públicas ofertadas à sociedade 
e a transformação de receitas públicas 
em qualidade de vida. 

Dessa forma, torna-se 
indispensável a obtenção de receitas 
públicas, já que a concretização de 
políticas públicas exige custos maiores 
por parte dos Municípios, o que torna de 
suma importância uma gestão pública 
eficiente de bases tributárias próprias, 
uma vez que esta é a sua maior fonte de 
custeio. 

Sendo assim, analisar o nível de 
eficiência e os resultados da arrecadação 
própria, assim como a influência das 
transferências intergovernamentais, é 
questão de interesse econômico e social, 
pois, só assim, os Municípios poderão 
ofertar a população uma eficiência 
transformadora, proporcionando 
qualidade de vida a todos os agentes 
envolvidos.

2.3. Lei de Reponsabilidade Fiscal: 
controle e eficiência no poder público

É pertinente, diante de 
todo o contexto, abordar a Lei de 
Reponsabilidade Fiscal (LRF), Lei 
Complementar n° 101/2000, em razão 
desta ser considerada como um divisor 
de águas na gestão das contas públicas. 

Diante do crescente descontrole 
e desequilíbrio das contas públicas, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 
funciona como instrumento limitador dos 
gastos públicos dos entes federados, 
ao estabelecer parâmetros para as 
despesas públicas, ampliando, assim, a 
necessidade de gestão fiscal. 

“A utilização dos orçamentos 
como forma de estabelecer metas 
a serem cumpridas pelos gestores 
nos órgãos públicos ganhou novo 
delineamento com a implantação da 
LRF” (SANTOS, ALVES, 2011, p.195). 

Ao tornar obrigatória a 
transparência, na gestão fiscal dos 
administradores públicos, a LRF reforça 
a necessidade de uma gestão tributária 
eficiente, através de mecanismos que 
garantam o combate à sonegação, e os 
investimentos necessários à excelência 
na arrecadação de receitas tributárias 
próprias, medidas que poderão assegurar 
à sociedade a concretização de políticas 
públicas efetivas.

3. Espécies tributárias 

Neste trabalho, a análise das 
espécies tributárias será focada na 
teoria tripartite de espécies tributárias 
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impostos, taxas e contribuições, a 
partir de disposições veiculadas na 
Constituição de 1988.

  
3.1. Tributos: conceito

Entende-se por tributo a 
prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou em valor que nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. Tal definição está 
inserida no art. 3° da Lei nº 5.172/66, 
Código Tributário Nacional (CTN).

Para Carvalho (2015, p.47) 
“o vocábulo “tributo” experimenta 
nada menos do que seis significações 
diversas, quando utilizado nos textos do 
direito positivo, nas lições da doutrina e 
nas manifestações da jurisprudência”.

Nesse ponto, elegeu o Código 
Tributário Nacional o método literal, 
preponderando uma investigação 
sintática, adstrita às palavras da lei. 

Seja como for, neste trabalho 
será utilizada a interpretação literal de 
tributo, como sendo um dever decorrente 
de um liame obrigacional instaurado 
entre Estado e cidadão, sendo fonte 
primária de financiamento e custeio de 
políticas públicas. 

3.2. Transferências intergovernamentais: 
impactos

A Constituição de 1988 
promoveu uma descentralização 
financeira beneficiando especialmente os 
munícipios, onde Estados e Municípios 

passam a receber efetivamente mais 
recursos por parte da União.

Dentre as principais 
transferências da União para os Estados, 
o DF e os Municípios, previstas na 
Constituição, destacam-se: o Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito 
Federal - FPE; o Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM; IPI - Exportação; 
CIDE-Combustíveis; o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - 
Fundeb; Royalties; e o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural - ITR.

Assim, transferências 
intergovernamentais constitucionais 
são parcelas das receitas federais ou 
estaduais, arrecadadas pela União e 
Estados, e repassados aos Municípios, 
conforme o caso. (SILVA apud Silva, 
2018, p. 26).

O principal objetivo das 
transferências intergovernamentais é 
permitir um maior equilíbrio fiscal entre 
os entes federados e ampliar a qualidade 
de intervenção do setor público na 
economia.

Atualmente, existem três tipos 
de transferências intergovernamentais: 
as transferências constitucionais e 
legais, consideradas obrigatórias, e 
as voluntárias, como os convênios, 
contratos de repasse ou outros ajustes. 

Neste estudo, a análise será 
baseada na influência da dependência 
de transferências intergovernamentais, 
de uma forma em geral, na eficiência de 
exploração da base tributária própria dos 
Municípios. 
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4. Competência tributária dos 
municípios

Em decorrência da autonomia e 
da descentralização, outro componente 
central do federalismo fiscal é a 
distribuição das competências tributárias 
entre os entes da federação (NETO, 
2009. p. 51)

A competência tributária, em 
síntese, é uma das parcelas entre 
as prerrogativas legiferantes de que 
são portadoras as pessoas políticas, 
consubstanciada na possibilidade de 
legislar para a produção de normas 
jurídicas sobre tributos. (CARVALHO, 
2015, p.218).

É através desta prerrogativa, 
prevista constitucionalmente, que os 
Municípios, consolidam sua autonomia 
financeira, e dão efetividade ao chamado 
federalismo fiscal. 

4.1. Tributos de competência tributária 
municipal

Dentre os tributos de 
competência municipal, previstos no texto 
constitucional, basicamente, no art.156, 
tem-se o ISSQN (imposto sobre serviços 
de qualquer natureza), o IPTU (imposto 
sobre a propriedade territorial urbana), e 
o ITBI (imposto sobre transmissão inter-
vivos). Além das taxas, contribuição de 
melhoria e a contribuição de iluminação 
pública, a chamada COSIP.      É 
importante ressaltar que, a Constituição 
Federal de 1988 não cria tributos, apenas 
traz em seus enunciados o estereótipo 
do tributo, cabendo aos entes estaduais 

e municipais instituírem, através de 
lei, os tributos de sua competência, 
respeitando, de todo modo, as diretrizes 
constitucionais.

 
5. Eficiência Tributária

O problema fundamental deste 
trabalho é análise da eficiência na gestão 
municipal, na exploração de suas bases 
tributárias próprias, em decorrência 
da dependência de transferências 
intergovernamentais.

Ao discutir a eficiência de uma 
organização como a administração 
direta municipal e mais especificamente 
a gestão fazendária municipal, é possível 
identificar duas fronteiras de eficiência. A 
fronteira de exploração da capacidade 
contributiva local, de um lado, e a 
fronteira de eficiência transformativa, por 
outro. (CAMPELLO, 2003, p. 51).

Em relação a eficiência tributária, 
é comum a existência do instituto da 
Receita Potencial. 

A Receita Potencial é derivada 
da fronteira de arrecadação, que é 
definida em função dos fatores de 
produção. Tais fatores, no caso de 
arrecadação municipal, seriam os 
fatores componentes da base tributária 
(CAMPELLO, 2003, p. 52)

5.1. Hiato de recursos

Os governos subnacionais 
possuem atribuições específicas na 
produção de bens e serviços, definidas 
pelo pacto federativo – a agenda 
governamental – e que demandam 
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um volume de recursos para serem 
realizadas (CAMPELLO, 2003, p.12)

Assim, dado um nível de 
arrecadação local – as receitas próprias – 
a diferença entre este nível e os recursos 
necessários para cumprir a agenda 
estariam implicitamente definidos pelo 
próprio pacto federativo e refere-se ao 
hiato (CAMPELLO, 2003, p.12).

Figura 1. DEFINIÇÃO DE HIATO DE RECURSOS 

O hiato de recursos é definido 
por Austen4 (1974, p.18) como sendo 
a “política de transferência que deveria 
custear a diferença entre a receita 
própria per capita de uma comunidade e 
as necessidades de gastos com serviços 
públicos.”

6. Procedimentos Metodológicos

Para alcançar o objetivo 
proposto neste estudo, será realizada 
uma análise comparativa de dados, 
referentes à gestão do município de 
Uberaba, localizado no estado de 
Minas gerais, e de Franca, no estado 
de São Paulo. A análise será realizada 
a partir de bases tributárias próprias e a 
consequente influência da dependência 
de transferências intergovernamentais, 
levando em consideração aspectos 
econômicos, políticos e sociais, utilizando 
o método quali-quantitativo.

A metodologia utilizada será 
baseada em pesquisas bibliográficas, 

documental e levantamentos de dados. 
O referencial teórico será composto por 
conceitos e ideias de autores renomados, 
pertinentes ao tema ora estudado.   

Não se encontram, porém, 
bibliografia extensa a respeito 
do tema, apenas alguns poucos 
trabalhos que buscam determinar a 
influência do sistema de transferências 
intergovernamentais no desempenho de 
bases tributárias próprias. 

7. Resultados Parcial/Final

Nos esquadros do modelo 
do sistema de transferências 
intergovernamentais, não é difícil 
perceber que a eficiência nas bases 
tributárias próprias, e a consequente 
ampliação na qualidade de vida dos 
municípios, passa pela alteração de 
dependência desse sistema, em função 
dos baixos resultados na arrecadação 
dereceitas próprias que os Municípios 
conseguem atingir. 

É possível se afirmar que a 
ineficiência tributária, muitas das vezes, 
é decorrência de interesses políticos 
eleitoreiros de gestores públicos, 
que deixam o município refém de 
transferências intergovernamentais. 

O que por sua vez, resulta em 
uma administração fazendária municipal 
ineficiente, com baixa capacidade 
exploratória, aumento expressivo da 
sonegação e ausência de políticas 
públicas efetivas.  

8. Considerações Parcial/Final
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No que se refere ao analisado até 
o presente momento, nota-se influência 
significativa, em uma relação direta, 
da dependência das transferências 
intergovernamentais, na eficiência da 
gestão da base tributária própria dos 
entes municipais, sendo um grande 
desafio a ser superado.

Fato é que, uma melhor 
arrecadação própria traz inúmeros 
benefícios, diminuindo o hiato de 
recursos, aumentando a eficiência 
tributária, retornando como resultado à 
sociedade políticas públicas efetivas, e 
expressiva melhora na qualidade de vida 
da população.

Objetiva-se, portanto, através 
deste estudo avaliar o nível de 
eficiência municipal na exploração 
de bases tributárias próprias, com 
menor dependência de transferências 
intergovernamentais assim como o 
impacto na qualidade de vida dos 
agentes envolvidos.   
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Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a 
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e entender a relação  existente a frente da 
descentralização e o desen- volvimento local.
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Coutinho (2014) relata, o Pacto 
Federativo brasileiro, teve como objetivo 
a diminuição do poder executivo federal, 
com a intenção de proporcionar o 
aumento da autonomia dos estados e 
municípios, que surgiu com a necessidade 
de promover o desenvolvimento, 
considerando as diversidades regionais.

Castor (2008), por sua vez, 
complementa afir- mando que o Pacto 
Federativo acaba por institu- ir que todos 
os entes federativos auxiliem uns  aos 
outros com o fim de atingir um nível de 
desenvolvimento equânime.

Outrora, quando se fala em 
desenvolvimento muitas perguntas 
acabam sendo atribuídas sobre a 
questão de como realmente gerar o 

Abstract
This study aims to analyze the relationship 
between the Brazilian federative pact and 
municipal development and understand the 
relationship between decentralization and local 
development.
Keywords: Federative Pact; Local 
development; Constitution; Municipal 
Empowerment.

1. Introdução

O Brasil passou por profundas 
transforma- ções em sua estrutura, 
resultantes de diversos fatores históricos, 
até se tornar o país que é hoje. Desta 
feita, um grande marco de suas diversas 
mudanças foi durante o advento da 
Constituição Cidadã, ou mais conhecida 
como a Constituição Federal de 1988.

Sendo que com a referida 
Constituição o Brasil estabeleceu de 
maneira discriminada a sua definição do 
Pacto Federativo, que tinha como principal 
objetivo promover a descentralização 
do Estado, dando assim, uma maior 
autonomia aos municípios.

Desta forma, assim como 
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desenvolvimento de um município, 
estado ou nação, pois em muitas 
situações considera-se apenas as 
questões econômicas, sob a hipótese 
de que o poder econômico é uma 
condição necessária e suficiente para 
o desenvolvimento local. Contudo, na 
prática, não é desta forma que realmente 
ocorre.

Com relação ao nosso país, 
que é considerado uma das maiores 
economias do mundo, e mesmo 
possuindo esse poder econômico, 
ainda assim não é considerado um 
país realmente desenvolvido, afinal, 
se considerar o ultimo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), o país 
acaba se encontrando na posição 79º de 
IDH do mundo.

Ou seja, tais evidências 
sugerem que não há garantias que o 
poder econômico gera necessariamente 
desenvolvimento, assim como Sen 
(1999) relata, o desenvolvimento acaba 
não apenas dependendo das questões 
econômicas, mas também de questões 
sociais a ele atribuído, complementando 
com a ideia de Coutinho (2014) de que 
não há desenvolvimento se não houver 
a melhoria das condições e qualidade de 
vida.

Essas questões, que por sua 
vez, não se diferem se estiver sendo 
considerado o município, estado ou 
união, todos acabam ficando atrelado 
a esta mesma perspectiva. É, portanto, 
nesse contexto, que se define o problema 
de pesquisa: qual seria a relação 
entre o Pacto Federativo Brasileiro e o 
desenvolvimento de municípios?

Para tanto, é necessário 
investigar qual seria a relação existente 
entre o atual pacto federativo brasileiro e 
o desenvolvimento municipal, buscando 
aprimorar e criar con- dições, para 
assim, buscar o desenvol- vimento local 
do minicípio paulista de Franca.

2. O que é federalismo
 
Uma das discussões centrais é 

o “fereralis- mo”, já que esse é o ponto 
chave. Para Abrucio e Franzese (2007) a 
definição de federação, pode se basear 
como uma organização político-territorial, 
que se baseia no compartilhamento 
de legitimidade, decisões coletivas 
e autonomia em mais de um nível  de 
governo, se diferindo do “Estado unitá- 
rio”, em que se constitui em um governo 
central que acaba sendo soberano as 
ins- tancias subnacionais, funcionando 
em uma lógica propriamente hierárquica. 
Abrucio e Franzese continuam por 
definir o federalismo como sendo 
um acordo meio em que é possível 
“compatibilizar o princípio de autonomia 
com o de independência entre as partes, 
resultando numa divisão de funções e 
poderes entre os níveis de governo”.

Ainda de acordo com Castor 
(2008), o conceito de federalismo nasce 
com a emanci- pação dos Estados Unidos 
da América a partir de sua Constituição 
de 1787, no qual foram constituídas 
as treze colônias norte-americanas. A 
criação dessas treze colôni- ias acaba 
sendo o marco para a coexistên- cia 
de duas soberanias em uma só nação, 
a União e suas unidades federadas, 
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no qual, o Estado federal acaba por 
sobrepor a seus estados componentes.

Para definir melhor a relação em 
que se instaurava em 1787, o livro Um 
Esboço da História Americana (2012), 
relata a forma dessa nova constituição 
administrativa norte-americana de forma 
mais clara:

“O Congresso tinha autorizado 
a Convenção unicamente para preparar 
emendas aos Artigos da confederação, 
mas, como Madison mais tarde 
escreveria, os delegados “imbuídos 
de uma confiança viril no seu país”, 
simplesmente deixaram de lado os 
Artigos e avançaram no sentido de 
fundar uma forma totalmente nova de 
governo. Reconheceram que havia a 
necessidade suprema de conciliar dois 
poderes distintos – o poder do governo 
local, que já vinha sendo exercido 
pelos 13 estados semi-independentes, 
e o poder de um governo central. 
Eles adotaram o princípio de que as 
funções e competências do governo 
nacional, pelo fato de serem novas, 
gerais e abrangentes, teriam de ser 
cuidadosamente definidas e explicitadas, 
enquanto que as demais atribuições 
permaneceriam implicita- mente nas 
mãos dos estados. Mas, cientes, de que 
o governo central tinha de ter um poder 
real, os delegados também aceitaram 
o fato de que esse governo deveria 
ser autorizado a, entre outras coisas, 
emitir moeda, regulamentar o comércio, 
declarar guerra e assinar tratados de paz 
(DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS 
ESTADOS UNIDOS. ESCRITÓRIO DE 
ASSUNTOS PÚBLICOS, 2012, p.79)”

Assim, Abrucio e Franzese 
(2007) complementam dizendo que 
as treze colônias norte-americanas 
possuíam uma frágil relação, e 
que acabaram abdicando de suas 
independências para a criação de uma 
esfera maior de governo, a União, com 
a proclamação da constituição de 1787. 
Sendo assim, as treze colônias concluem 
por se tornarem estados de um ente 
superior, sem desfazer-se de suas 
autonomias, estabelecendo relações 
interdependentes de poder, dando 
origem ao pacto federativo americano e 
consequentemente ao surgimento dos 
Es- tados Unidos da América.

Desta forma, segundo Santin e 
Flores (2006) citando Robert e Magalhães 
(2002), o modelo apresentado pelos 
Estados Unidos foi a base fundamental 
para o que se conhece hoje como o 
federalismo clássico, no qual, o Estado 
é formado por duas esferas de poder 
distintas, sendo elas a união e os 
estados. O objetivo desta relação, era de 
colocar todas os entes federados, sob 
um mesmo nível de poder, estando todos 
lado a lado para a tomada de decisões, 
sem se colocar em posições hierárquicas 
superiores aos outros.

Com a definição de federalismo 
bem estruturada pós constituição norte-
americana, novos países acabam por 
adotar esse novo modelo, quando, 
segundo Abrucio e Franzese (2007), 
há a existência de heterogeneidades 
em uma determinada nação, relativos 
a suas diversidades físicas ou grande 
extensão territorial; diversidades étnicas 
(relativos a imigrações) e/ou linguísticas; 
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grandes dife- renças socioeconômicas; 
diversidades ideológicas políticas entre 
as diversas regiões de um país. Desta 
forma, o federalismo surge como uma 
forma de cooperação e autonomia a 
países que possuem características 
muito dissemelhantes e numerosas, 
como no caso do país.

3. Federalismo no Brasil

No Brasil, a adoção do modelo 
federalista veio em decorrência do 
“sucesso” obtido pelo Estados Unidos, 
entretanto, em decorrência das grandes 
diferenças entre as duas nações, 
principalmente dadas a fatores his- 
tóricos de suas constituições como 
nação, o Brasil acabou por diferir em 
alguns aspectos dos propósitos da sua 
organização territorial de poder, principal- 
mente pelo fato de que o Brasil nunca 
havia sido dividido em diversos estados, 
ao contrário da origem dos Estados 
Unidos, sempre se caracterizando 
por meio de uma organização política 
centralizada de poder (ABRUCIO e 
FRAN- ZESE, 2007).

O processo histórico do Brasil 
sempre se baseou em uma forma 
centralizada de poder, após o seu 
descobrimento, o país possuía como 
fonte principal de tomada de decisões a 
monarquia portuguesa, no qual, Junior 
e Tavares (2018) acaba por relatar que 
durante essa época, o Brasil era dividido 
em Capitanias Hereditárias, sendo que, o 
Rei de Portugal destinava grandes áreas 
de terras a certas pessoas de confiança 
para de certa forma “administrar” aquela 

região, porem sempre advindo o poder 
do Rei de Portugal.

Ainda Junior e Tavares (2018, 
p. 144) citando o professor Boris Fausto 
em seu livro, descrevem a formação das 
Capitanias Hereditárias:

“O Brasil foi dividido em quinze 
quinhões, por uma série de linhas 
paralelas ao equador que iam do litoral 
ao meridiano de Tordesilhas, sendo 
os quinhões entregues aos chamados 
capitães-donatários.

(...) Os donatários receberam 
uma doação da Coroa, pela qual 
se tornavam possuidores mas não 
proprietários da terra. Isso significava, 
entre outras coisas, que não podiam 
vender ou dividir a capitania, cabendo 
ao rei o direito de modifica-la ou mesmo 
extingui-la. (...) Do ponto de vista 
administrativo, eles tinham o monopólio 
da justiça, autorização para fundar vilas, 
doar sesmarias, alistar colonos para 
fins militares e formar milícias sob seu 
comando.

(...) Os direitos reservados 
pela Coroa, ao instituir as capitanias 
hereditárias, não se limitaram a 
uma espécie de vigilância quanto à 
manutenção de sua forma. O rei manteve 
o monopólio das drogas e especiarias, 
assim como a percepção de uma parte 
dos tributos. Assegurou ainda o direito 
de aplicar a justiça, quando se tratasse 
de morte ou retalhamento de partes do 
corpo de pessoas de condição nobre. 
Nomeou, além disso, uma série de 
funcionários para garantir que as rendas 
da Coroa fossem colhidas. (apud, 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 1999. 
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P. 43, 44, 45)”
Com a promulgação da primeira 

constituição brasileira, no ano de 1824, 
através do Imperador Pedro I, Junior e 
Tavares (2018) desta- cam que após a 
sua outorgação, o Brasil passou a ser 
dividido por províncias, que por sua vez, 
possuíam um certo teor de autonomia, 
pois detinham de administração e sistema 
legislativo próprios, contudo, ainda 
assim eram integralmente subordinadas 
ao poder central da monarquia brasileira.

Com a proclamação da 
república brasileira no ano de 1889, e 
a instituição da primeira constituição 
republicana brasileira no ano de 1891, 
que de acordo com Junior e Tavares 
(2018) o Brasil passou a de fato ser 
conside- rado uma nação federalista. 
Com a descentralização do poder 
político foi que, as até então províncias, 
passam a ser consideradas Estados 
Membros. Nesta constituição, há a 
definição do estabelecimento do pacto 
federativo do Brasil em seu 1º Artigo: “A 
na- ção brasileira adota como forma de 
governo, sob o regime representativo, 
a república federativa, proclamada a 15 
de novembro de 1889, e constitui-se, por 
união perpétua e indissolúvel das suas 
antigas Províncias, em Estados Unidos 
do Brasil” (BRASIL, 1891).

Junior e Tavares (2018) ainda 
continuam por definir que mesmo o 
Brasil adotando o modelo federalista, ele 
muito se diferenciou do modelo norte-
americano, isso ocorreu pois, no Brasil, 
ela surgiu a partir de um estado unitário 
que se dividiu em vários autônomos, e 
nos Estados Unidos, foi a partir de vários 

estados que se uniram, desta forma, as 
competências e autonomia dos entes 
federados brasileiros foram relativa- 
mente menores do que ocorridos com os 
norte-americanos.

Com a Revolução de 1930, que 
acaba por conduzir Getulio Vargas ao 
poder, Abrucio e Franzese (2007) relatam 
que esse período resultou em grandes 
impactos a respeito do federalismo 
brasileiro, principalmente por conta da 
volta de uma forte centralização de 
poder no Executivo. Com o golpe em 
1937, estabeleceu-se o Estado Novo, e 
foi nesse período em que a centralização 
do poder foi ainda mais intensificada, 
com a abolição do federalismo na 
Constituição, no qual os estados passam 
a ser governados por meio de indicações 
do presidente da República. Santin e 
Flores (2006) relatam que, por conta 
da centralização de poder nas mãos 
de Getúlio Vargas, a autonomia dos 
municípios e estados foram gravemente 
afetadas.

Após a Constituição de 1946, 
que o país volta a ter fundamentos 
federalistas, Abrucio e Franzese (2007) 
relatam que foi nesta época em surgiu 
a preocupação com a distribuição 
horizontal de recursos aos entes 
federados, desta forma, estados que 
eram menos desenvolvidos (região 
norte e nordeste) passam a ser uma 
preocupação de desenvolvimento, 
fomentando a preocupação com o 
cooperativismo e independência – 
principalmente financeira – aos esta- 
dos de forma equânime. Meirelles (2006) 
complementa por dizer que durante esse 
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período, estabeleceu-se uma simetria de 
poderes, entre os municípios e os outros 
entes federados, sendo o poder político 
mu- nicipal integrado pelos poderes 
executivo e legislativo.

Durante a década de 60 a 
80, com a instauração do regime 
militar no Brasil houve novamente um 
enfraquecimento do federalismo no 
país. De acordo com Santin e Flores 
(2006), o Brasil acabou por passar por 
um período turbulento, uma vez que, 
o regime autoritário estabelecido pela 
ditadura militar, serviu como base para 
a constituição de 1967, ocorrendo nesse 
período, uma extinção do federalismo 
no país, através da promulgação do ato 
institucional nº 5, desta forma, toda a 
autonomia conquistada pelos municípios 
acabam por se perder.

Após esse período conturbado 
para a democracia do país, houve então 
um processo de redemocratização 
do país, com o fim do regime militar e 
a instauração da nova Constituição 
Federal de 1988, ou mais conhecido 
como a constituição cidadã.

Esse período foi o marco para 
o federalismo brasileiro, que acaba por 
instaurar no Brasil uma nova forma de 
federalismo, no qual passa a tornar o 
município como uma terceira esfera 
de poder da federação, desta forma, 
assim como Junior e Tavares (2018) 
relatam, “O município passa a ter 
então o tripé concernente a autonomia 
adminis- trativa, qual seja: autogoverno, 
autoadmi- nistração e auto-organização”, 
que perpetua até os dias de hoje.

4. Desenvolvimento local

Tal discussão acaba se 
tornando bem ampla e extensa, uma vez 
que a sua definição acaba por divergir 
extensamente de acordo com cada 
pensador e teórico. 

Para Ávila (2003) surgiu na 
Europa o inte- resse pelo desenvolvimento 
local como um mecanismo para as 
demandas sociais de um determinado 
local/região, a fim de alcançar um maior 
bem-estar da sociedade. Desta forma, 
Ávila (2003) ainda continua por falar 
que o desenvolvimento social decorre 
do desenvolvimento econômico, e não 
o inverso, salientando que os seus 
objetivos estão focados princi- palmente 
pela geração de novos empregos e na 
melhoria da qualidade de vida dessa 
população.

Outrora, continuando com essa 
relação econômica do desenvolvimento 
local, Azevedo (1995) ainda 
complementa a ideia, retratando que 
para os economistas, o desenvolvimento 
local se trata de um mecanismo de 
fortalecimento das econo- mias de um 
determinado local/região.

Senhoras (2007) ainda 
complementa a ideia, relatando 
que inicialmente as medidas de 
desenvolvimento local, eram baseadas 
em medidas que gerassem o 
desenvolvimento econômico da região, 
através da geração de emprego. 
Contudo, essa ideia se amadu- receu ao 
longo do tempo e ganhou o desta- que 
sobre a questão do desenvolvimento 
humano e social. 
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Senhoras ainda acaba por 
definir de forma sucinta, o que seria o 
desenvolvimento local:

O desenvolvimento local 
baseia-se na execução de políticas 
de fortalecimento e qualificação das 
estruturas internas de um território, visando 
à consolidação de um desenvolvimento 
genuinamente local e criando condições 
sociais, políticas e econômicas para a 
geração e atração de novas atividades 
produtivas e fortalecimento dos laços 
orgânicos de solidariedade local. O 
termo desenvolvimento local indica um 
conjunto de práticas e perspectivas 
que permitem evidenciar questões 
relacionadas com os sentidos atribuídos 
à noção de crescimento econômico e 
dos seus atores e espaços de gestão 
social. Assim, o desenvolvimento é 
conseqüência da democracia e da 
organização social que se instituem pela 
presença e pelo fornecimento do capital 
social. (SENHORAS, 2007, p. 8 e 9). 

Mas afinal, o porque essa 
definição do grau de desenvolvimento 
local acaba se tornando tão importante a 
ser analisado?

Ckagnazaroff (1989), relatando 
Oliveira, fala que seria através da análise 
da estrutura econômica, social e política 
de um município, que se pode de fato 
entender a estrutura de um país, uma vez 
que os municípios são o primeiro grau de 
contato de uma população com o Estado, 
definindo Ckagnazaroff como sendo: 
“espaço político aberto, articulado numa 
rede de relações sociais, econômicas e 
políticas que vão constituir a sociedade 
política nacional"”.

Ckagnazaroff relata Castells 
(1980) reforçando ainda mais a ideia de 
município:O município é um dos órgãos 
e níveis do aparelho do Estado. Como 
tal, está submetido ao conjunto de 
processos e contradições característicos 
deste aparelho em cada sociedade. Mas 
sua especificidade provém, por um lado, 
de ser, em geral, o nível inferior a forma 
mais descentralizada do Estado e, no 
Estado democrático, a mais diretamente 
escolhida pelos cidadãos. Por outro lado, 
é o órgão do Estado mais permeável a 
sua representação política das classes 
dominadas num Estado constituído 
historicamente em torno à hegemonia da 
burguesia e seus aliados (CASTELLS, 
1980, p. 169, apud CKAGNAZAROFF, 
1989, p. 104).

Para tanto, mesmo que 
o desenvolvimento local tenha 
fundamental importância para uma 
nação, a sua implementação ainda se 
torna um problema, no caso do Brasil, 
Costa e Ferreira (2010) comenta que 
certas iniciativas que possuem como 
o objetivo o desenvolvi- mento local, 
e consequente- mente a geração de 
mecanismos de participação dos atores 
sociais e organizações em prol de 
objetivos comuns, se tornam um grande 
desafio para a governança, sendo o 
Brasil, um país em que possuí um amplo 
histórico de centralismo, autoritarismo e 
clientelismo.

Desta forma, Costa e Ferreira 
(2010) ainda reforça que no Brasil, a 
promoção do desenvolvimento local 
pela relação dos problemas sociais, 
acaba ficando intimamente relacionada 
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a apenas medidas assistencialistas e/ou 
compensatórias, que de fato obtiveram 
um certo destaque em sua promoção. 
Contudo, ainda assim, essas medidas 
acabam se tornando apenas formas 
emergenciais de resolver o problema, 
mas que não são capazes de reduzir 
as mazelas sociais e os problemas 
relacionados a distribuição de renda.

Senhoras (2007) acaba por 
complementar que a ideia de Costa e 
Ferreira, relatando que: observando-
se o lado dos Municípios, verifica-se 
também que as políticas municipais 
têm sido fragmentadas, individuais e 
isoladas, sujeitas à instabilidade ad- 
ministrativa, pois existe a cultura de que 
a continuidade das ações da gestão 
anterior não representa dividendos 
eleitorais para a gestão atual, o que cria 
entraves à eficiente descentralização, 
como a falta de capacitação e de 
entendimento do que seja o desen- 
volvimento, o "clientelismo" local, a falta 
de transparência nas decisões e na 
alocação dos gastos públicos e a baixa 
eficiência redistributiva. (SENHORAS, 
2007, p. 5 e 6).

Para Filho (1996), existe 
outra problema- tização acerca do 
desenvolvimento local no Brasil, uma vez 
que os entes federados acabam ficando 
em uma relação de amplo conflito, por 
conta da guerra fiscal existente a fim de 
criar as condições para a captação de 
investimentos. Esse conflito, se tornou 
recorrente por conta do estimulo existente 
“pela necessidade de os governos locais 
criarem novos postos de emprego no 
setor privado, quanto pelo forte processo 

de deslocalização industrial verificado 
entre países e regiões industrializadas” 
(FILHO, 1996, p. 46), reforçando ainda 
mais a ideia.

5. Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa consistirá, 
a priori, num estudo bibliográfico 
sobre os temas pertinentes, dentre as 
matérias aqui discutidas, sendo que 
a pesquisa qualitativa se faz o uso da 
interpretação de fenômenos que não 
podem ser traduzidos em números e são 
fundamentados em objetivos explicati- 
vos.

Deste modo, Marconi e Lakatos 
(2002) ensinam que os critérios para 
escolha do tipo de  pesquisa  a  ser  
realizado  variam  de  acordo  com o  
enfoque  que  o pesquisador  queira 
demonstrar, obedecendo a interesses, 
condições e objetivos diferentes.

Ou seja, a pesquisa 
bibliográfica, consequentemente, tem 
a finalidade de explorar problemas a 
partir de pressupostos teóricos sobre 
a abordagem do tema em pesquisas 
científicas, de forma  que  esta  referência  
"não  é  mera  repetição  do  que  já  foi  
dito  ou  escrito  sobre  certo assunto, 
mas propicia o exame de um tema sob  
novo enfoque ou abordagem, chegando 
a conclusões inovadoras" (MARCONI e 
LAKATOS, 2002, p.71).

Em complemento, para Ruiz 
(2002, p. 50) a pesquisa teórica tem por 
objetivo ampliar generalizações, definir 
leis mais amplas, estruturar sistemas e 
modelos teóricos, relacionar e enfeixar 
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hipóteses de uma visão mais unitária 
do universo e gerar novas hipóteses por 
força da dedução lógica. Além disso, 
supõe grande capacidade de reflexão e 
de síntese [...].

Não obstante,   quando   se   tiver   
o   enfoque   de   uma   pesquisa   mais  apu-  
rada, especificamente  a  elaborar  a dis- 
sertação com  a  Instituição  de  Ensino 
Superior, a  par  de  toda  a  bibliografia  
necessária  a  dar  embasamento  teórico  
à  pesquisa científica universitária, o tipo 
de enfoque dado pode exigir outro tipo 
de exame, qual seja, a coleta de dados, 
a fim de informar a situação real sobre 
o assunto abordado, demonstrando, na 
prática, o problema discutido.

Segundo  Marconi  e  Lakatos  
(2002),  a  pesquisa  de  campo,  além  
de  consistir  na observação  de  fatos  
e  fenômenos,  tem  o  objetivo  de  
conseguir informações  sobre  um 
problema, anteriormente pesquisado 
através de bibliografias que estabelece 
modelo teórico de referência.

Assim é que, a pesquisa de 
campo "não deve ser confundida com a 
simples colheita de dados [...], pois exige 
contar com controles adequados e com 
objetivos preestabelecidos que discrimi-  
nam  suficientemente  o  que  deve  ser  
coletado"  (TRUJILLO apud MARCONI  
e LAKATOS, 2002, p. 83).

Portanto,  os  dados  a  serem  
coletados  de  forma  sistemática,  
juntamente  com  a fundamentação  
teórica  obtida  pela  bibliografia  que  
aborda  o  tema,  são  extremamente 
importantes  a respaldar  todo  o  trabalho  
científico  que  se  que ira apresentar,  

com  a investigação da realidade e 
conteúdos específicos.

Em questão do objetivo de 
pesquisa, este apresenta características 
explicativas, que segundo Gil (2008), 
se fundamenta em responder como, de 
que forma e o porquê certos fenômenos 
acabam ocorrendo, analisando quais 
seriam os seus fatores, bem como, 
analisar a forma com que o pacto 
federativo está instaurado no Brasil, 
podendo-se explicar desta forma, quais 
as suas implicações para o desenvolvi- 
desenvolvimento do município Paulista 
de Franca.

6. Resultado Parcial

Como resultado parcial da 
pesquisa, verificou-se que existem uma 
quantidade significativa de autores que 
trabalham ou trabalharam o tema e no que 
tange ao tema analisado até o presente 
momento, verifica-se a importancia da 
discussão sobre o assunto, para tanto, é 
necessário investigar qual seria a relação 
existente entre o atual pacto federativo 
brasileiro e o desenvolvimento municipal, 
buscando aprimorar e criar condições, 
para assim, buscar o desenvolvimento 
local do município paulista de Franca.

7. Consideração Parcial

Nos dias atuais, é perceptível 
que os municípios brasileiros vivem em 
um período de grande crise e isso se dá 
principalmente pela suposta escassez 
de recursos financeiros, que acabam 
por comprometer o desenvolvimento dos 
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mesmos, apesar do Brasil ser um dos 
países com a maior carga triburaria no 
mundo.

Outrora, no que tange ao 
analisado até o presente momento, 
verifica-se a importância da discussão 
sobre a relação existente entre o pacto 
federativo brasileiro e o desenvolvimento 
municipal da cidade paulista de Franca, 
pois, realizada essa análise de forma 
concreta poder-se-ia entender e  
aprimorar os conceitos acerca do 
desenvolvimento local, bem como, buscar 
uma reforma estrutural dessa relação 
existente, com o objetivo de constituir 
novos mecanismos de arrecadações 
aos mesmos, a fim de se tornarem mais 
independentes financeiramente, com a 
finalidade de executar os seus recursos 
na forma de investimentos sociais.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é discutir os impac-
tos e potencialidades do projeto Franca Digital, 
em andamento, no desenvolvimento local da 
cidade de Franca-SP, com vistas de alunos, 
docentes, gestores de escolas, e de empresas 
e lideranças da cidade. Os procedimentos me-
todológicos adotados foram uma pesquisa 
bibliográfica e documental, revisitando a litera-
tura do tema, com uma abordagem qualitativa, 
além de estudo de caso sobre o Projeto Franca 
Digital. Os resultados parciais indicam que au-
tores como Sen e Furtado podem ser utilizados 
como pressupostos para discutir o impacto e 
potencial do projeto no desenvolvimento local.
Palavras-Chave: Capital humano. 
Desenvolvimento.  Mão de obra qualificada.  
Revolução tecnológica. Tec-nologia.

de trabalho, remuneração e qualidade 
de vida.

Segundo o Portal Oficial da 
Prefeitura de Franca (2020), a cidade 
destaca-se pela relevante agricultura, 
principalmente da cultura do café e 
possui uma economia primordialmente 
industrial, sendo conhecida como a 
maior produtora de calçados masculinos 
do Brasil e da América Latina, abrigando 
diversas indústrias em torno do produto. 
Aproveitando a mão de obra calçadista/
costureira, “a indústria de confecções e 
lingerie encontra-se em grande expansão 

Abstract
The objective of this research is to discuss the 
impacts and potential of the Franca Digital pro-
ject, in progress, in the local development of the 
city of Franca-SP, with views of students, tea-
chers, school managers, and companies and 
city leaders. The methodological procedures 
adopted were a bibliographic and documentary 
research, revisiting the literature on the topic, 
with a qualitative approach, in addition to a 
case study on the Franca Digital Project. The 
partial results indicate that authors such as Sen 
and Furtado can be used as assumptions to 
discuss the impact and potential of the project 
on local development.
Keywords: Human capital. Development. 
Skilled labor. Technological revolution. 
Technology.

1. Introdução

Estamos em constante 
mudança e passando por evoluções 
tecnológicas cada vez mais significativas 
e impactantes. Ações que garantam 
a igualdade de oportunidades e 
desenvolvimento dos cidadãos é um 
objetivo e dever não só do Estado, 
mas de toda sociedade. Grandes são 
os desafios, exigindo a modernização 
e qualificação tecnológica da força de 
trabalho, podendo contribuir, assim, para 
melhoria das oportunidades, condições 
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na cidade.”
Buscando a diversificação de 

atividades, a cidade tem experimentado 
o surgimento e a crescente de diferentes 
indústrias, além de buscar espaço 
no ramo de tecnologia, mostrando-
se promissora para abrigar Startups, 
empresas de Investimentos e Data 
Center, contando atualmente com um 
Laboratório de Inovação e Tecnologia, 
o LuizaLabs e o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT). 

Apesar disso, parte-se do 
pressuposto de que Franca é uma 
cidade de baixa renda dentre outras 
cidades similares, pelo fato de possuir 
em grande parte, atividades industriais 
manufatureiras e agrícolas, alta 
concentração de empresas no setor 
comércio varejista, todos com baixo valor 
agregado, somados com a dificuldade 
de atrair diversificação devido à sua 
localização geográfica. Para a cidade 
e região se desenvolverem, é preciso 
buscar um tipo de atividade econômica 
que não dependa necessariamente de 
logística e matéria-prima, visto que a 
localização geográfica não a favorece 
diante de outros centros. A baixa 
capacidade de geração de força de 
trabalho qualificada e tecnológica na 
cidade também pode ser um problema 
que precisa de atenção e a coloca em 
desvantagem em relação a outras de 
mesmo porte. Neste ponto, um setor 
emerge, pois através da prestação de 
serviços, surge favorável alternativa para 
mudar este cenário, existindo empresas 
locais que podem emergenciar forte 
demanda por profissionais qualificados, 

mas que procuram sanar suas 
necessidades, buscando-os em outras 
cidades ou capitais. Acredita-se que se a 
cidade de Franca/SP não “surfar” na onda 
digital tecnológica vivida mundialmente, 
há possibilidade que sucumba e não 
tenha forças e possibilidades de se 
reerguer no médio e longo prazo. 

A pesquisa visa discutir sobre a 
necessidade da melhoria da qualificação 
do capital humano oferecido atualmente 
para a adequação às habilidades 
demandadas por organizações sediadas 
na cidade de Franca/SP e região. 
A revolução tecnológica vem para 
potencializar as pessoas, abrir portas e 
oportunidades e, transformar a cidade 
em um polo tecnológico é uma alternativa 
para inclusão digital, como forma de 
renovação e capacitação dos indivíduos, 
alterando a realidade instalada em 
seu entorno e comunidade, já que a 
prestação de serviços independe da 
localidade geográfica de sua sede e/ou 
unidades. A transformação digital pode 
ser um importante aliado e facilitador 
para o desenvolvimento da sociedade e 
atrativo para investidores. 

Essa transformação tecnológica 
pode beneficiar a cidade, mudando sua 
vocação singular de indústria calçadista 
e atividade agrícola para polo de 
serviços tecnológicos. Furtado (1968) 
admite através de estudos ricardianos 
que o “progresso tecnológico, em 
determinados casos, aumenta de tal 
forma o produto líquido que todas as 
classes sejam beneficiadas, inclusive a 
operária”. 

Devem-se haver esforços 
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maiores com envolvimento e cooperação 
da comunidade, empresas, agentes 
públicos, porém para iniciar a mudança no 
pensamento e cultura aqui impregnados 
por anos de atividade calçadista, estão 
sendo implementadas ações no sentido 
de iniciar a transformação digital através 
da educação, visando qualificar o 
capital humano. Sen (2000) defende 
amplamente que somente através de 
oportunidades que haverá a diminuição 
das desigualdades, sendo importante a 
criação de iniciativas sociais para tal.

Então, se discute sobre a 
necessidade de constituição de um 
sistema regional de inovação, o qual 
as instituições de ensino podem ser 
consideradas estratégicas para o 
desenvolvimento, transformando a 
sociedade por meio da educação.

Destarte, ações empreendidas 
pelo Projeto Franca Digital, através 
da convergência da era digital com 
a educação não só voltados para 
a tecnologia, mas também para o 
pensamento inovador e empreendedor, 
dão oportunidade para crianças e jovens 
carentes. 

Baseado nas contribuições 
apresentadas por Celso Furtado e 
Amartya Sen, busca-se encontrar meios 
para responder o questionamento 
que centra este estudo: A qualificação 
do capital humano pode promover o 
desenvolvimento, como definido por 
Furtado (1992) e Sen (2000), a partir 
de ações conjuntas que possam apoiar 
mudanças na educação de estudantes, 
professores e gestores de escolas nos 
diversos níveis de educação?

Furtado (1992) apresenta que o 
progresso tecnológico tende a substituir 
mão de obra, mas também, instiga a 
capacitação da força de trabalho e eleva 
as condições das organizações e na 
oferta de oportunidades em diferentes 
segmentos, constituindo uma barreira 
à baixa dos salários reais, mesmo 
em fases de declínio da atividade 
econômica. Já Sen (2000) enfatiza que 
não há desenvolvimento sem que o ser 
humano seja o centro desse processo e 
que a educação e outros direitos sociais 
(saúde, saneamento, emprego, etc), são 
fundamentais para o aproveitamento e 
formação das capacidades humanas, 
gerando instrumentos para o exercício 
da autonomia e liberdade, tirando 
o indivíduo da absoluta pobreza e 
possibilitando também sua dignidade e 
subsistência. 

Deste modo, o objetivo desta 
pesquisa é discutir os impactos e 
potencialidades do projeto Franca Digital, 
em andamento, no desenvolvimento 
local da cidade de Franca-SP, com 
vistas de alunos, docentes, gestores de 
escolas e de empresas e lideranças da 
cidade de Franca. Ainda, são traçados 
alguns objetivos específicos, a saber: 
Identificar e elencar as características 
socioeconômicas e geográficas da 
região; Identificar as ações existentes 
atualmente que estão preparando 
a cidade para enfrentar a revolução 
tecnológica e ainda, identificar o 
potencial de desenvolvimento de um 
Polo Tecnológico em Franca.

Para a realização deste, é 
necessária uma estruturação teórica, 
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através de pesquisa bibliográfica e 
documental, revisitando a literatura do 
tema, com uma abordagem qualitativa, 
além de estudo de caso sobre o Projeto 
Franca Digital em andamento na cidade 
de Franca/SP. O estudo é estruturado 
em 6 partes: após a introdução, na seção 
seguinte serão apresentadas discussões 
que permeiam o desenvolvimento, 
além do desenvolvimento regional/
local, com vistas para a educação e 
desenvolvimento do capital humano. 
Pela perspectiva de Celso Furtado, 
observar-se-á o lado social e humano 
do desenvolvimento, considerando a 
importância da qualificação por meio da 
educação e as competências requeridas, 
além de Amartya Sen que complementa 
com uma proposta contemporânea, 
voltada para a noção de liberdade, 
como potencializador das capacidades, 
para desenvolver o indivíduo enquanto 
pessoa e sociedade, além de uma breve 
descrição do Projeto Franca Digital. 
A seção três, conta com a descrição 
dos procedimentos metodológicos. A 
seção quatro apresenta os resultados 
parciais. E finalmente, o capítulo 5 faz as 
considerações parciais e, em seguida, 
as referências bibliográficas utilizadas. 

2. Referencial Teórico

Ao longo dos anos, o termo 
desenvolvimento sofreu diversas 
interpretações e conceituações. 
Pesquisadores inserem maneiras de 
pensá-lo que transcende o âmbito 
econômico de acumulação de riqueza 
e crescimento. Existem características 

e teorias que influenciaram e ainda 
influenciam a construção da noção de 
desenvolvimento de maneira marcante, 
porém percebe-se que o conceito possui 
uma diversidade de perspectivas e 
pode assumir diferentes enfoques, se 
mostrando um processo contínuo de 
questionamento e embate entre as 
perspectivas. Conforme Furtado (1980, p. 
26), “a reflexão sobre o desenvolvimento, 
ao conduzir a uma progressiva 
aproximação da teoria da acumulação 
com a teoria da estratificação social e 
com a teoria do poder, constitui-se em 
ponto de convergência das distintas 
ciências sociais”. 

Essas variações acerca do 
conceito, isoladamente, não refletem a 
abrangência em todos os campos que 
se relaciona e devem ser consideradas. 
Entre os autores, não há uma definição 
universalmente aceita acerca do 
conceito.

Foi no pós Segunda Guerra 
Mundial que o tema ganhou relevância, 
porém, discussões e políticas em prol do 
desenvolvimento das nações já estavam 
presentes nas décadas anteriores a este 
marco, com enfoques diferentes. Nesta 
época os países procuraram acelerar 
o crescimento econômico, aumentar a 
renda e diminuir a pobreza por meio de 
medidas de industrialização compulsória. 
(NIEDERLE e RADOMSKY, 2016, p.12).

Para Bresser Pereira (1970, 
p.21) o “processo social global do 
desenvolvimento, (...) em que as 
estruturas econômicas, políticas e sociais 
de um país sofrem contínuas e profundas 
transformações”, não havendo sentido 
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falar em desenvolvimento com somente 
um viés. 

O olhar sistêmico sobre 
o conceito desenvolvimento abre 
diversas portas importantes para as 
transformações e possibilidades para 
ações em múltiplas áreas. 

Os conceitos voltados para o 
desenvolvimento social e humano serão 
expostos não limitando a visão apenas 
para o lado econômico do processo, 
perfazendo um caminho ligado ao capital 
humano e à educação. Para tanto, 
será abordado o conceito de liberdade 
defendido por Sen (2000), o qual 
enfatiza que não há desenvolvimento 
sem que o ser humano seja o centro do 
processo. Neste contexto, a educação 
e outros direitos sociais (a saúde, 
saneamento, emprego, entre outros), 
são fundamentais para o aproveitamento 
e a formação das capacidades humanas, 
gerando os instrumentos para o exercício 
da autonomia e liberdade, amplamente 
defendida pelo autor, tirando o indivíduo 
da absoluta pobreza e possibilitando 
também sua dignidade e subsistência. 
Já as contribuições de Furtado (1992), 
estão relacionadas à qualificação 
e capacitação das pessoas, o qual 
transformam os processos e o entorno: o 
progresso tecnológico tende a substituir 
mão de obra, mas também, instiga a 
capacitação da força de trabalho e eleva 
as condições das organizações e na 
oferta de oportunidades em diferentes 
segmentos, constituindo uma barreira à 
baixa dos salários reais, mesmo em fases 
de declínio da atividade econômica. 

Porém, o desenvolvimento 

humano e social não ocorre de forma 
aleatória e individualizada, mas como 
um processo contínuo e inacabado. O 
desenvolvimento humano é um conceito 
base do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e do Relatório de 
Desenvolvimento Humano (PNUD/RDH), 
publicados anualmente pelo PNUD, o 
qual considera três atores: longevidade, 
educação e renda per capita. “As 
capacidades mais elementares para o 
desenvolvimento humano são: ter uma 
vida longa e saudável, ser instruído, 
ter acesso aos recursos necessários 
para um nível de vida digno e ser capaz 
de participar na vida da comunidade. 
Sem estas, muitas outras escolhas 
simplesmente não estão disponíveis e 
muitas oportunidades na vida mantém-
se inacessíveis.” (PNUD/RDH, 2001). 

O pano de fundo para a aplicação 
destes conceitos será o desenvolvimento 
regional/local, proporcionado pela 
impressão das visões de Furtado 
(1992) e Sen (2000) apresentadas 
anteriormente, utilizando os conceitos e 
impressões de autores como Vazquez-
Barqueiro (2001), Swinburn et al (2006), 
Llorens (2001), dentre outros. 

Em um pais de dimensões 
e peculiaridades como o Brasil, é 
importante destacar a relevância do 
propósito do desenvolvimento local e 
regional, segundo Swinburn et al (2006), 
de construir a capacidade econômica de 
uma determinada área para melhorar 
sua perspectiva econômica e qualidade 
de vida, perpassando entre outros 
fatores, por estratégias de educação 
e treinamento que visem favorecer/
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fornecer capacitação, direcionando o 
treinamento para as necessidades dos 
empregadores, às pessoas que possuam 
as habilidades identificadas como 
necessárias, ou através do fornecimento 
de educação direcionada aos negócios 
e de acesso à educação, os quais as 
escolas preparam melhor os jovens para 
o “mundo do trabalho”, possibilitando 
que estudantes compreendam setores 
chaves dos negócios importantes para 
sua comunidade. 

Já Llorens (2001) destaca 
que territórios e sociedades em 
desenvolvimento são caracterizados por 
insuficiente articulação produtiva, o qual 
o problema tecnológico, conhecimento 
e capacitação dos recursos humanos 
constituem condição crucial para a 
geração de inovação, riqueza e aumento da 
produtividade, amparado por mudanças 
sociais, culturais e institucionais que 
em conjunto, facilitarão o processo 
de construção social, incentivando a 
criatividade e empreendimento. Diante 
desta conjuntura, o conhecimento, 
qualificação e competência dos 
recursos humanos é a mola propulsora 
e o motor para a inovação tecnológica, 
consequentemente gerando aumento da 
produtividade, introduzindo melhorias e 
contribuindo para a geração de riqueza. 

Deste modo, fica claro aqui 
que fortalecer o ensino, em todas as 
fases educacionais é um diferencial 
que vem potencializar as alternativas e 
estratégias para a criação de sistemas 
regionais de inovação, decorridos pelos 
efeitos indiretos dos empreendimentos 
advindos da boa educação. (COÊLHO, 

2017, p.87)
Muitas são as discussões, 

pontos de vistas e divergências entre 
os meios para se desenvolver uma 
nação e, dificilmente encontra consenso, 
porém, uma trégua perpassa por 
um ponto comum: o caminho para 
o desenvolvimento, o aumento da 
renda e o bem estar da população 
está diretamente ligado ao nível de 
conhecimento individual, sendo que a 
educação passa a ser imprescindível no 
contexto econômico e para melhoria da 
qualidade de vida das pessoas.

Sen (2000) defende que a 
educação (entre outros direitos sociais) 
gera os instrumentos e capacidades 
necessários para o exercício da 
autonomia e liberdade, tirando o 
indivíduo da absoluta pobreza.

Então, definir a importância 
da educação no processo de 
desenvolvimento isoladamente não 
é possível, do mesmo jeito que vê-lo 
somente pelo viés econômico.

Este é um enorme paradoxo: 
desenvolver para ter mais educação 
ou ter mais educação para gerar 
desenvolvimento? 

O que acredita-se é que 
sem educação, sem melhoria das 
qualificações decorrente de uma 
formação mais complexa, o caminho se 
torna mais difícil e menos oportunizado. 
As empresas não introduzem inovações 
e tecnologias que permitem e garantem 
que se trabalhe eficazmente, viabilizando 
ganhos de produtividade, não se abrem 
novas frentes, o círculo se torna vicioso, 
dando um looping dentro de suas 
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próprias incapacidades. 
Sociedades vivem contradições 

profundas, pois novos paradigmas 
tecnológicos estão presente em todo 
o mundo e, mesmo em países como o 
Brasil, onde as desigualdades sociais 
e regionais são muito grandes, ele é 
determinante. Quando se pensa em 
sistema educacional, a distância entre 
o mundo tecnológico com o mundo da 
educação é muito grande. “Compreender 
os novos processos de aquisição e 
construção do conhecimento é básico 
para tentarmos superar este impasse”. 
Por esta concepção deve-se considerar a 
mudança do sistema educacional, “ainda 
centrado em velhos paradigmas, muitas 
vezes enfatizando apenas a formação 
de uma mão de obra, sem nem mesmo 
perceber que está mudando o conceito 
de mão de obra, num movimento de 
velocidade muito intensa.” (PRETTO, 
1998)

O século XXI vem caracterizado 
por forte demanda de elementos 
intangíveis como a informação e 
a criatividade, sendo assim, quem 
investir estrategicamente e dominá-
los terá condições essenciais para o 
desenvolvimento, tendo uma vantagem 
competitiva. (PNUD/RDH, 2001, p. 24).

As exigências existem em 
todos os níveis de ensino e sobre a 
formação mesmo dos trabalhadores 
altamente qualificados. Deve-se estar 
em constante renovação, pois à medida 
que são introduzidas novas inovações 
e tecnologias, são exigidas novos 
conhecimentos.

O capital humano há anos, 

é foco de debates em vários países, 
por conta do impacto nos processos 
sociais e econômicos. Não se pode 
negar a importância para empresas e 
país. Porém, a partir de 1950, a Teoria 
do Capital Humano é formalizada por 
Theodore W. Schultz. O economista 
“Schultz coloca o conhecimento como 
forma de capital e a decisão de investir 
na capacitação do trabalhador passam 
a ser uma deliberação individual ou das 
partes interessadas em melhorar e/ou 
aumentar a produtividade.” (KELNIAR, 
2013).

De acordo com Kelniar 
(2013), esta teoria tem em sua 
essência convicções de que investir na 
capacitação, passa por uma decisão 
individual ou das partes interessadas 
em buscar formas eficientes de aumento 
de produtividade, através da educação 
que torna as pessoas mais produtivas, 
aumenta seus salários e influencia o 
progresso econômico. 

Bresser Pereira (2006) salienta 
que no passado os países ricos tentavam 
convencer os em desenvolvimento a não 
se industrializar. No presente, a história 
mudou: 

(…) defendem com enorme vigor 
sua propriedade intelectual, bens 
e serviços que exigem o trabalho 
de pessoal com elevado nível de 
educação ou, mais precisamente, 
de conhecimento técnico, 
administrativo e comunicativo que 
envolvem maior valor adicionado 
per capita, sendo, assim, 
compatíveis com níveis mais altos 
de desenvolvimento econômico. 
(BRESSER PEREIRA, 2006, 
P.10)
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A boa qualificação dos cidadãos 
e do capital humano é essencial para 
o desenvolvimento socioeconômico de 
quaisquer pais ou região. Porém para 
Azevedo (1994) a disparidade entre as 
expectativas dos empregadores sobre as 
competências que os jovens emergidos 
do sistema de ensino e de formação, têm 
evidenciado outro tipo de preocupação, 
que não se cruzam. O autor enfatiza que 
existem diversas abordagens em torno 
da qualificação profissional inicial e que 
o processo ainda é muito impessoal e 
mecânico. 

Bruno (2011, p.554) diz que o 
mercado de trabalho está dinamizado 
pelo desenvolvimento tecnológico e que:

o conhecimento a ser transmitido 
às novas gerações de 
trabalhadores em qualquer nível 
do ensino deve ser inteiramente 
instrumentalizado; é fundamental 
que o aluno saiba transformar 
o saber escolar em técnicas de 
trabalho e em comportamento 
adaptativo aos novos códigos 
disciplinares (ser proativo, saber 
resolver problemas no ambiente 
de trabalho e na comunidade, ser 
capaz de trabalhar sob pressão, 
assimilar as regras da competição 
imposta à classe trabalhadora). 
Os capitalistas, por sua vez, têm 
interesse que a força de trabalho 
seja mais qualificada, pois isso 
lhes permite explorar também 
sua capacidade de raciocínio e 
criatividade. (Bruno, 2011, p.554)

As novas tecnologias 
transformaram profundamente as 
organizações e as relações de trabalho. 
Isso não quer dizer que as habilidades 
e conhecimentos exigidos no século 

XXI, deixaram de lado as características 
exigidas outrora, mas agregaram outras 
advindas da revolução tecnológica, como 
a “capacidade de ser criativo, solucionar 
problemas concretos, tomar decisões de 
maneira autônoma, trabalhar em equipe 
e saber aprender”. (BRASLAVSKY et al, 
2002, p.24).

Wing (2006) vai além e enfatiza 
que à leitura, escrita e aritmética, devemos 
adicionar o pensamento computacional 
à capacidade analítica de cada um. 
Pensamento computacional envolve a 
solução de problemas, planejamento, 
aprendizagem junto com a incerteza, 
requerendo pensar em múltiplos níveis 
de abstração, sendo o domínio do 
problema e solução limitados apenas por 
nossa curiosidade e criatividade.

Segundo o Computing at School 
Working Group (2012), os alunos que 
pensam computacionalmente são 
capazes de conceituar e entender 
tecnologia e, portanto, estão melhores 
preparados para desempenharem 
papéis na sociedade moderna. A 
educação melhora a vida dos alunos e 
suas habilidades, preparando-os para 
um mundo ainda por vir, envolvendo 
tecnologias que ainda não foram 
inventadas e desafios técnicos e éticos 
dos quais ainda não estamos cientes. 

O Embaixador Juan Carlos 
Capuñay, Diretor Executivo da APEC 
(APEC, 2008) destaca que deve-se 
preparar os alunos “não apenas com 
habilidades técnicas, mas também levar 
em consideração seu desenvolvimento 
como cidadãos de uma economia 
global”. É importante investir no capital 
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humano, desenvolvendo habilidades 
que o mercado almeja contribuindo 
efetivamente para o crescimento pessoal 
e econômico, ofertando pessoas com 
habilidades e competências para atender 
às necessidades do mercado de mão de 
obra qualificada e para o crescimento 
contínuo da produtividade.

Isso não se aplica somente às 
demandas do setor de tecnologia, deve-
se aplicar ao mercado de trabalho em 
geral, pois mudanças estão ocorrendo 
demasiadamente rápidas para deixar 
que o senso comum impere e vede os 
nossos olhos, nos impedindo de seguir 
à diante, à procura de novos caminhos.

Porém há uma lacuna, pois não 
basta ter qualificação se não há oferta 
de trabalho condizente com o nível 
educacional. 

Para Sen (2001) o Estado 
é responsável por garantir políticas 
públicas, expansão de serviços sociais e 
investimentos que assegurem os direitos 
sociais, deve-se unir à sociedade a fim 
de se fortalecerem para proteger essas 
capacidades, potencializadas por uma 
educação de qualidade.

Para Lampreia (1995), o que 
está em jogo é a busca por parcerias 
e articulações entre o setor público x 
privado, abrangendo desde formulação 
de políticas de criação de empregos 
produtivos, melhoria da qualidade, 
até compromisso com a aplicação da 
legislação trabalhista, o qual contribuirá 
para a estabilidade dos contratos de 
trabalho e consequentemente, aplicação 
de políticas de investimento em capital 
humano. 

Assim, deve-se fomentar 
diferentes setores para que a região 
cresça e se desenvolva, podendo gerar 
mais oportunidades, ampliar a demanda 
e atração de novos entrantes, ao mesmo 
tempo em que o mundo globalizado exige 
qualificação, versatilidade e flexibilidade.

3. Procedimentos Metodológicos

Iniciou-se por meio de 
pesquisa descritiva e bibliográfica 
acerca de conceitos relacionados ao 
desenvolvimento social e humano, com 
vistas para educação e capacitação do 
capital humano como um dos meios 
para o desenvolvimento, almejando 
aprimorar ou promover as competências 
requeridas na atualidade, perpassando 
pela importância dentro do contexto 
do desenvolvimento regional/local, 
utilizando como premissa os conceitos 
apresentados por Furtado (1992) e Sen 
(2000). A pesquisa foi realizada em 
livros, periódicos e dissertações. 

No primeiro momento, de acordo 
com a proposta de Vergara (2014), se 
busca construir conhecimento contextual 
sobre o assunto, então o artigo apresenta 
uma metodologia: 

Quanto aos fins: trata-se de 
uma pesquisa descritiva e explicativa. 
Descritiva, pois de acordo com 
Vergara (2014) “expões características 
de determinada população ou de 
determinado fenômeno. Pode também 
estabelecer correlações entre variáveis e 
definir sua natureza”, pois irá descrever o 
lado do desenvolvimento proporcionado 
pela oportunização de qualificação 
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a jovens através da educação. E 
explicativa, ainda de acordo com a 
autora, tendo “como principal objetivo 
tornar algo inteligível, justificar-lhe os 
motivos”, visando esclarecer que alguns 
fatores contribuem de alguma forma para 
a ocorrência de determinado fenômeno, 
como buscar-se-á comprovar através 
de impressões acerca das propostas 
de Furtado (1992) e Sen (2000) sobre o 
desenvolvimento. 

Quantos aos meios: trata-
se de uma pesquisa bibliográfica. De 
acordo com Vergara (2014), classifica-
se como pesquisa bibliográfica, pois foi 
“desenvolvida com base em material 
publicado em livros, revistas, jornais, 
redes eletrônicas, isto é, material 
acessível ao público geral”.

Em um segundo momento, 
realizar-se-á pesquisa qualitativa, de 
natureza individual, através de entrevista 
semiestruturada, com pesquisa de 
campo e coleta de dados primários, 
o qual será aplicado questionário 
aos estudantes do projeto (alunos e 
professores), gestores de escolas, donos 
de empresa/lideranças e em órgãos 
públicos ligados à educação. De acordo 
com Minayo (2002p.52), através do 
questionamento, podemos ultrapassar 
a simples descoberta para “através da 
criatividade, produzir conhecimentos”.

O contato inicial com os 
participantes será através de email 
informando sobre a pesquisa, 
convidando a participar da entrevista 
e solicitando o aceite para tal. Após 
aceitação, será realizado novo contato, 
podendo ser através de ligação telefônica 

ou meios eletrônicos (mensagem de 
aplicativo ou email), com a finalidade de 
agendar a entrevista, para a aplicação 
do questionário semiestruturado, que 
ocorrerá por meio do uso de plataformas 
online devido ao distanciamento social 
imposto pela pandemia Covid-19. 

O uso questionário com enfoque 
similar como roteiro de entrevista para os 
diferentes atores justifica-se no sentido de 
permitir estabelecermos a convergência 
das respostas entre os mesmos, a fim 
de identificar as diferentes visões sobre 
o mesmo assunto, almejando analisar 
as coincidências e divergências nas 
respostas dos envolvidos. Espera-
se obter como resultado 10% de 
respondentes de cada iniciativa ou 
pessoas ligadas ao projeto:

• Suporte tecnológico 
(ONG Franca Viva): 20 
questionários para cada 
escola o qual a unidade 
móvel está instalada;

• Curso de especialização de 
Docentes: 51 questionários;

• Formação Digital: 60 
questionários;

• Gestores de escolas (Anos 
Finais e Ensino Médio): 
40 questionários, que 
compreende a quase a 
totalidade de unidades 
escolares da rede estadual 
no município de Franca/SP;

• E m p r e s a s / l i d e r a n ç a s 
parceiros do Projeto Franca 
Digital: 6 questionários;

• Órgãos públicos ligados à 
educação: 2 questionários
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Ao final, será apresentado 
Estudo de Caso acerca do Projeto Franca 
Digital que está sendo implementado na 
cidade de Franca/SP. O estudo de caso, 
de acordo com Yin (2015),”é uma das 
várias maneiras de realizar pesquisa nas 
ciências sociais”. “(...) um estudo de caso 
permite que os investigadores foquem 
um “caso” e retenham uma perspectiva 
holística e do mundo real”. 

A análise de dados será 
feita com as respostas obtidas nas 
entrevistas, com conteúdo tratado de 
forma qualitativa, com base em Minayo 
e Sanches (1993, p. 239).

4. Projeto Franca Digital 

De acordo com o Portal Oficial 
da Prefeitura de Franca (2020), a cidade 
destaca-se pela agricultura, fazendo 
parte de uma das mais importantes 
regiões produtoras de café do mundo 
(Alta Mogiana), além de possuir uma 
economia industrial, sendo conhecida 
como a maior produtora de calçados 
masculinos do Brasil e América Latina, 
abrigando diversas indústrias em torno 
do produto, como curtumes e empresas 
de componentes. Além da expansão do 
setor de confecção, principalmente de 
lingerie.

Buscando alternativas para 
diversificar as atividades econômicas, 
melhorar a qualificação do capital 
humano e oportunizar para jovens e 
empresas da cidade e região, surge o 
Projeto Franca Digital.

Ações do projeto visam 
selecionar jovens de escolas públicas, 

proporcionar cursos para qualifica-
los e ainda dar oportunidade de 
empregabilidade, almejando a liberdade 
como forma de desenvolvimento 
conforme apresentado por Sen (2000): 
quando dá-se oportunidades à pessoas 
menos favorecidas de participar da 
sociedade da mesma forma que alguns 
privilegiados, isso está relacionado 
à liberdade, proporcionando o 
desenvolvimento. 

O projeto nasce por meio da 
criação de iniciativas e expectativas na 
direção de inserir a cidade no contexto 
digital, principiando através da educação, 
criando um ambiente educacional que 
qualifique e capacite o capital humano, 
para atuar digitalmente no mercado 
de trabalho, podendo proporcionar 
mudança no pensamento e cultura e, 
ainda, alterar o perfil socioeconômico de 
sua microrregião.

Melhorando a educação, pode-
se haver melhora no processo de 
transformação tecnológica, aumento 
da produtividade, conhecimento e 
qualificação do capital humano, estas 
impressões estão relacionadas com as 
definições de Furtado (1992) sobre o 
desenvolvimento.

O Projeto Franca Digital 
é realizado através de iniciativas 
implementadas no Ensino Fundamental e 
Médio de escolas públicas estaduais, em 
parceria com a Delegacia de Educação 
da região de Franca/SP e ONG Franca 
Viva e no Ensino Superior, em parceria 
com a Uni-FACEF.
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5. Resultado Parcial 

A situação atual que o mundo 
está vivendo, fez com que vários 
processos e ações fossem repensados. 
A pandemia provocou severas mudanças 
de comportamentos, tanto corporativo 
quanto pessoal: este é um problema 
sanitário, mas que provocou danos no 
social e no econômico também. São 
milhares de vítimas, sistemas de saúde 
colapsados, economia desorientada, 
desemprego aflorado, estudantes 
sem aulas ou tendo de maneira 
precária, home-office intensificado ou 
implementado. Estas são algumas das 
situações que estamos vivenciando. 

Está havendo um remodelamento 
na forma com que nos relacionamos 
com o mundo, com os outros e com nós 
mesmos. Os impactos da pandemia do 
COVID 19, fez com que repensássemos 
em muitas atitudes e processos, fazendo 
com que as empresas intensificassem a 
transformação digital para a continuidade 
dos negócios durante a crise e há quem 
diga que será permanente após também. 
De repente, o futuro chegou e tomou 
conta de todo planeta, deixando explícita 
a necessidade de que é primordial treinar 
habilidades analíticas e tecnológicas 
desde a infância.

A aceleração de pandemia 
fortaleceu a percepção da sociedade 
sobre a necessidade e a importância 
que a tecnologia proporciona. Empresas 
estão emergenciando capital humano 
com amplo conhecimento e habilidade 
tecnológica para atuarem nas mais 
diversas áreas. Além de provocar 

reflexões acerca do tema, desmistificando 
conceitos predefinidos e fazendo-nos 
rever constantemente nossas crenças e 
afirmações. 

O cenário pós-covid-19 impõe 
novos desafios para o ensino e o meio 
acadêmico também, que não estão 
literalmente preparados para reescrever 
conceitos consagrados.  

Através do estudo bibliográfico, 
de acordo com a proposta de Vergara 
(2014), pretende-se comprovar os 
resultados encontrados durante a 
pesquisa de que a transformação digital 
é um importante aliado e facilitador 
para o desenvolvimento da sociedade, 
empoderando e incluindo os indivíduos 
conforme proposto por Sen (2000) 
e atrativo para investidores, além de 
buscar contribuir para a compreensão 
acerca do impacto e das possibilidades 
que o investimento e o incentivo à ações 
voltadas para a educação imprimem no 
estudante e em torno do ecossistema 
que ele participa, conforme apontado por 
Furtado (1992), podendo futuramente, 
abranger a economia da cidade ou 
região. Através do Estudo de Caso, a 
exemplo do proposto por YIN (2015), 
sobre o Projeto Franca Digital, buscar-
se-á descobrir os potenciais e impactos 
que o projeto imprimiu nos envolvidos e 
na cidade.

Com o início do isolamento 
social, as atividades das escolas 
públicas do ensino estadual foram 
suspensas, provocando assim, também 
interrupção nas iniciativas do projeto, 
tanto na Uni-FACEF, quanto nas escolas 
que participam em parceria com a 
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ONG Franca Viva e a unidade móvel, 
postergando o contato com os atores 
para a realização das entrevistas. 

Com possível a retomada das 
aulas, há possibilidade de iniciar-se a 
pesquisa de campo (mesmo que de forma 
digital) com alguns atores que compõem 
o objeto de estudo, o que espera-se 
ocorrer nas próximas semanas.  Até o 
momento o projeto de pesquisa teve o 
referencial teórico finalizado. A pesquisa 
encontra-se na fase exploratória, de 
acordo com Minayo (2002), iniciando a 
seguir, a fase 2 de 3 ciclos: o trabalho de 
campo, com a aplicação da entrevista, 
restando ainda o tratamento do material 
coletado.

6. Considerações Parciais

Estamos vivenciando um tempo 
de expectativas, crises, concepções e 
incertezas quanto ao futuro e, “criar” 
cidadãos que atendam as necessidades 
e anseios da sociedade se torna 
cada vez mais imprescindível, pois 
a competitividade está constante e 
ampla, requerendo diversos níveis de 
capacitação. A pandemia do COVID 19 e 
o isolamento social viram para intensificar 
ainda mais algumas necessidades. 
Um desafio para as empresas é 
encontrar profissionais que atendam 
a requisitos mínimos de habilidades e 
conhecimentos. É preciso aproveitar 
as instituições de ensino como agentes 
possibilitadores para a qualificação. 
Iniciativas de desenvolvimento na cidade 
dependem da interação e cooperação de 
vários agentes unindo esforços voltados 

para um objetivo comum: prospectar a 
cidade no ambiente tecnológico e digital.

No caminho, como uma 
alternativa para proporcionar 
oportunidades a jovens estudantes, 
surge o Franca Digital, que se mostra 
um projeto inovador, contando com 
parcerias que acreditam na mudança 
pela educação, tecnologia e inovação, 
beneficiando a cidade, podendo mudar 
sua vocação manufatureira para um polo 
de serviços tecnológicos.  O projeto é um 
movimento muito maior do que somente 
a união de alguns atores, envolvendo 
diversos entes da sociedade, o qual é 
um importante passo para a interação 
do ecossistema, visando dar suporte 
às empresas que buscam profissionais 
qualificados e profissionalizados. 

O projeto é o pontapé que inicia 
pela qualificação profissional, buscando 
o desenvolvimento social e humano, 
consequentemente o econômico. Como 
o trabalho está em andamento, com 
oficinas e ações iniciadas no mês de 
agosto/2019, ainda não foi possível 
identificar, levantar informações, analisar 
os efeitos que o projeto Franca Digital 
pode provocar em seus atores.
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Resumo
O trabalho apresenta, brevemente, algumas 
políticas públicas educacionais, e aqui 
especialmente a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), a fim de verificar as 
competências e as habilidades socioemocionais, 
que contribuem para o desempenho discente, 
no ensino contemporâneo brasileiro.
Palavras-Chave: Políticas públicas, 
Competências e Habilidades, competência 
socioemocionais, formação discente.

Nesse sentido, inicialmente, 
apontam-se as questões geradoras 
de resultados negativos na gestão 
educacional, como formações inicial 
e continuada de professores; índices 
precários de estudantes brasileiros em 
avaliações externas; decisões sociais e 
políticas que impactaram na estrutura 
educacional e nos direitos dos indivíduos 
e, consequentemente, na ampliação das 
desigualdades. 

Um dos problemas estruturais 
está na formação dos professores, seja 
ela inicial ou continuada. De acordo com 
o Censo Escolar (INEP, 2019), em 2019, 
foram registrados 2,2 milhões de docentes 
atuando na educação básica brasileira. 

Abstract
The paper briefly presents some public 
educational policies, and here especially the 
BNCC (National Common Curricular Base), 
an end of verification as necessary as socio-
emotional skills, which contribute to student 
performance, in Brazilian education.
Keywords: Public policies, Skills and Ablties, 
socio-emotional competence, student training.

1. Introdução

Neste estudo, reúnem-se 
elementos teórico-metodológicos de um 
projeto de pesquisa que busca refletir 
sobre competências e habilidades, 
apresentadas em políticas públicas, em 
educação básica, tendo como fonte de 
análise a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que fundamenta o ensino e a 
aprendizagem referentes à formação 
humana, a fim de observar que caminhos 
são traçados, para os desenvolvimentos 
humano e social, especialmente na 
questão socioemocional e que podem 
gerar efeitos propositivos na formação 
de jovens brasileiros. 
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Analisando a formação docente, temos 
que na educação infantil 76,3% dos 
profissionais possuem nível superior 
completo, no ensino fundamental, 84,2% 
têm nível superior completo; e no ensino 
médio, temos um total de 96,8% têm 
nível superior completo. Nota-se que, 
desde 2015, tem incidido um crescimento 
gradual no percentual de docentes com 
nível superior completo, entretanto, 
são de forma geral, nas regiões Centro 
Oeste, Sul e Sudeste (com exceção do 
Rio de Janeiro) apresentam os melhores 
resultados no indicador de adequação da 
formação docente, enquanto as outras 
regiões explicitam formação docente 
inicial em nível normal/magistério ou 
ainda com nível médio ou inferior, o 
que evidencia ainda a necessidade de 
formação docente. 

Os professores precisam 
aprender novas habilidades, de maneira 
que seu trabalho em sala de aula se 
torne diversificado e eficaz com novas 
equipes nas escolas e em outras 
organizações (OCDE, 2006). Toda essa 
preocupação nos leva a pensar de que 
maneira esse processo escolar está 
sendo desenvolvido, e como acontecem 
as relações pedagógicas intencionais. 
Devemos pensar, então, sobre a 
formação continuada do professor, para 
Nóvoa (2014, p. 416) “a formação do 
professor deve ser constituída dentro da 
profissão”. Compreendemos assim, a 
formação continuada como o processo 
de aprendizagem e desenvolvimento do 
professor que permeia o dia a dia da sala 
de aula. 

Diante desse compromisso 

surgiram as Leis nas quais a educação 
como um todo se apoia. Iniciamos a 
observação a partir da Constituição 
Federal (1988), em seu artigo 
207 e 214, que dispõem sobre os 
objetivos, as metas, as estratégias 
de implementação, para assegurar 
a manutenção, desenvolvimento do 
ensino sobre a valorização profissional 
e plano de carreira, mas não discorre 
especificamente sobre formação do 
professor (BRASIL,1988).

Já na Lei 9.394/1996 (LDB), 
prevê-se, em seu artigo 67, a valorização 
dos profissionais da educação, por 
meio do aperfeiçoamento profissional 
continuado, progressão funcional 
baseada na titulação, na avaliação 
e no desempenho; um período 
reservado   a estudos, planejamento e 
avaliação incluído nas horas de trabalho 
(BRASIL,1996). 

Entretanto, o Plano Nacional de 
Ensino (PNE), chega para legitimar as 
ações postas na LDB, no qual se prevê: 
promover a reforma curricular dos cursos 
de licenciatura e estimular a renovação 
pedagógica, de forma a assegurar o 
foco no aprendizado do aluno, formação 
geral, formação na área do saber e 
didática específica e incorporar as 
modernas tecnologias de informação e 
comunicação. Ações importantes para 
melhoria de formação docente foram 
desenvolvidos como o Programas de 
Apoio à Formação Docente, o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação 
Básica (PARFOR), e o Programa de 
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Consolidação das licenciaturas (Pró- 
docência), além do apoio dado a cursos 
de segunda licenciatura e cursos 
experimentais destinados à formação de 
professores (BRASIL, 2014). 

 Por fim, a BNCC é o ponto de 
partida para a articulação de fatores 
essenciais para a concretização da 
aprendizagem. Os currículos e os 
projetos pedagógicos das redes e 
das escolas, os recursos didáticos, as 
avaliações externas e, principalmente, 
as formações inicial e continuada de 
professores são elementos interligados 
que fundamentam as Leis e Programas 
já estabelecidos, como o ProBNCC, 
Programa de Apoio Técnico e Financeiro 
do Ministério da Educação aos demais 
entes federados para a implementação 
da Base. O principal desafio, para essa 
reestruturação, é o apoio à formação 
continuada nas redes, uma vez que esse 
é o elemento central para o sucesso 
da implementação dessa política. Os 
professores deverão estar preparados 
para a condução dos novos currículos e 
recursos pedagógicos.

Dessa forma, o interesse desta 
pesquisa  resume-se a uma análise dos 
resultados de fracasso que a educação 
brasileira se encontra, em contraponto a 
uma análise da formação do professor 
e sua prática para melhoria desses 
resultados, junto aos estudantes, 
tendo em vista as políticas públicas  e 
estratégicas propostas ao o avanço da 
qualidade do ensino, tendo por objetivo 
a melhoria da educação brasileira, que 
tem como propósito a organização e o 
desenvolvimento do trabalho escolar. 

Em questões de avaliações 
externas, nos dados do Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes (PISA, na sigla em inglês), 
observa-se que as séries iniciais não 
cumprem as necessidades sociais de 
formação do indivíduo, conforme índices 
apresentados a seguir. Cada vez mais, 
mediante os resultados negativos dos 
alunos brasileiros, os pesquisadores 
têm se preocupado em trazer reflexões 
em torno das práticas educacionais 
inovadoras e alternativas, além de 
políticas públicas. 

Em análise dos resultados 
brasileiros, a OCDE ainda apontou 
uma série de indícios de desigualdade 
de condições para a aprendizagem, 
considerando as diferentes escolas e 
regiões, onde estudam os brasileiros, 
além de diferenças relacionadas ao 
gênero e nível socioeconômico das 
famílias.

Entre as regiões brasileiras, o Sul 
e o Nordeste tiveram, respectivamente, 
as maiores e menores médias nas três 
provas, embora as diferenças entre 
eles (de 43 pontos em leitura, 38 em 
matemática e 36 em ciências), se 
olharmos a diferença entre estudantes 
de nível socioeconômico, foi mais 
significativa. Em leitura, os brasileiros de 
família de alta renda tiveram média de 97 
pontos mais alta do que os de baixa renda. 
Na média da OCDE, essa diferença foi 
parecida, de 89 pontos, corroborando 
com os dados no INEP sobre a diferença 
educacional apresentada pelas regiões 
do país. 

Temos então, a busca por 
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uma educação de domínio social, 
responsável pela modificação positiva 
da sociedade, compreendida como um 
direito fundamental do indivíduo e dever 
do Estado, que tem a responsabilidade 
de programar políticas públicas capazes 
de garanti-la com qualidade.  

Diante do contexto do fracasso 
escolar brasileiro e das tentativas de 
melhorias na educação, por meio de 
políticas públicas, o presente estudo 
apresenta o seguinte problema de 
pesquisa: que perspectivas de 
melhoria podem ser vislumbradas, no 
contexto educacional brasileiro, se 
consideradas a formação discente, por 
meio de competências e habilidades? 

Para refletir sobre o problema, 
pode-se elaborar as seguintes hipóteses: 

• há necessidade de formação 
inicial e continuada de 
professores que atendam às 
novas demandas;

• é necessário orientar 
a comunidade de que 
abordagens tradicionais não 
cumprem mais integralmente 
a formação estudantil;

• é preciso reavaliar 
currículos, para garantir 
interdisciplinaridade e 
integralidade na construção 
do conhecimento;

• a revisão de tipos de conteúdo 
é urgente, pois devem deixar 
de ser apenas factuais e 
conceituais, para serem 
também procedimentais e 
atitudinais; e

• defender um ensino que não 
contemple exclusivamente o 
conteúdo, para um ensino de 
competências e habilidades.

Nesse sentido, o objetivo geral 
da pesquisa é investigar e analisar 
políticas públicas educacionais em vigor, 
destinadas a estudantes de educação 
básica, aqui especificamente a Base 
Nacional Comum Curricular, (BNCC), 
a fim de observar as competências e 
às habilidades que são traçadas para o 
desempenho discente. 

Para tratar do objetivo geral, 
é necessário apontar os objetivos 
específicos: 

• analisar os documentos em 
vigência, que embasam 
a educação no Brasil, 
verificando as habilidades 
neles contempladas. 

• compreender as implicações 
da avaliação sobre o trabalho 
pedagógico desenvolvido;

• compreender a função 
das avalições externas, 
no desenvolvimento da 
qualidade da educação;

• analisar e relacionar 
as competências e as 
habilidades propostas nas 
políticas públicas e as que 
são cobradas em avaliações 
externas;

• verificar as competências 
necessárias para aprender 
e para ensinar, destacando 
novas posturas docente e 
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discente;
• verificar quais políticas 

públicas contemplam e 
organizam o ensino e a 
aprendizagem com base nas 
competências e habilidades 
exigidas na base curricular, 
especificamente a BNCC.

Serão utilizadas as 
pesquisas bibliográfica e documental, 
fundamentadas em fontes bibliográficas 
e análise dos documentos que compõem 
o ambiente educacional, com o objetivo 
de recolher informações e adquirir 
conhecimento prévio sobre a questão 
norteadora da pesquisa. 

Para Fonseca (2002), a 
pesquisa bibliográfica é feita, a partir do 
levantamento de referências teóricas 
já analisadas, e publicadas, por meios 
escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites. 

 Quanto à pesquisa documental, 
será analisado o ponto de vista dos 
elementos necessários para formação 
discente, diante das novas mudanças 
sociais, tornando-se indispensável 
olhar para o conjunto de documentos 
como a Constituição Federal, Lei de 
Diretrizes e Bases, Plano Nacional de 
Educação e a Lei de Diretrizes e Bases, 
de forma analítica, com o objetivo de 
mapear as políticas públicas destinadas 
as competências e às habilidades 
necessárias ao desenvolvimento do 
discente do século XXI. 

Para isso, utilizaremos o 
método qualitativo, o qual nos permite 
flexibilidade e novas revelações em 

cada fase da pesquisa, trazendo novos 
olhares e compreensões diferentes da 
qual iniciamos.  Para Minayo (2001), 
a pesquisa qualitativa trabalha com 
o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

A temática será discutida 
com foco na linha de pesquisa 
Desenvolvimento Social e Políticas 
Públicas, visando compreender e 
reunir elementos que podem ajudar a 
compreensão e redirecionamento de 
propostas, para a formulação de políticas 
e ações que auxiliem na obtenção do 
direito constitucional de uma educação 
igualitária, de qualidade e inclusiva para 
todos. 

2. Referencial Teórico

O estudo reúne correntes 
teóricas e uma compilação documental 
que tratam de educação baseada nos 
conceitos de competências e habilidades, 
a partir de políticas públicas. 

Tendo como ponto de partida o 
que Secchi (2014) define como política 
pública ou seja, um procedimento 
norteador, são as respostas para o 
problema público, em consonância ao 
que Sen (2000) diz que política pública 
está relacionada à importância da pessoa 
e à necessidade de ter as condições 
para o desenvolvimento de suas 
capacidades, ser agente transformador, 
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visando ao bem comum e à equidade 
social. O ensino, em nível básico, visto, 
no âmbito das políticas públicas, permite 
compreender os efeitos da aprendizagem, 
por meio de competências e habilidades, 
especialmente as socioemocionais e os 
impactos no desenvolvimento. 

2.1 Ensino, competências e   habilidades

Atualmente, os profissionais da 
educação se deparam com constantes 
discussões sobre como ensinar e, 
consequentemente, como ensinar para 
promover o aprender do estudante, por 
meio de competências e habilidades. 
Este tipo de formação estudantil 
requer o aprendizado de capacidades, 
para aprender a aprender, saber gerir 
informação em um tempo/espaço cada 
vez mais abundante, interpretar de 
maneira crítica e responsável, partindo 
dos contextos das culturas digitais, 
empregar os saberes adquiridos 
buscando soluções que propiciem uma 
melhor convivência e aprendizado 
partindo das diferenças e as diversidades, 
forjando tais competências no respeito. 

Ao analisar os conceitos de 
competências, encontramos várias 
discussões. Para Perrenoud (1999, p. 
7), competência é a “capacidade de agir 
eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiada em conhecimentos, 
mas sem limitar-se a eles”  

Para Zabala e Arnau (2010), 
competência é a ferramenta necessária 
para que o sujeito resolva situações 
do seu cotidiano, por toda a vida. 
Elaborar competências é reunir saberes, 

correlacionar os componentes atitudinais, 
conceituais e procedimentais. Para 
criar o conceito, Zabala e Arnau (2010) 
é mobilizar e articular conhecimentos, 
valores e atitudes, para atingir a formação 
completa do indivíduo. Observa-se 
que os autores fazem relação entre 
habilidades e atitudes, associando-as 
às competências, para que o estudante 
seja capaz de mobilizar e utilizar com 
êxito suas competências. As discussões 
sobre competências, tratadas por 
Perrenoud (1999), correlacionam-se 
com os quatro pilares da educação, 
postulados por Delors  (1998), quais 
sejam aprender a ser, aprender a 
conhecer, aprender a conviver e aprender 
a fazer.  No aprender a ser, observa-se a 
importância da capacidade de autonomia 
e discernimento acompanhada da 
responsabilidade pessoal, dentro de um 
grupo. O aprender a conhecer é focado 
principalmente na ideia de como permitir 
e gerar o aprendizado durante uma vida 
inteira, de maneira contínua. No aprender 
a conviver, é trabalhado o respeito acima 
de tudo, o quanto o preconceito é errado, 
é o ensino como veículo de promoção à 
paz, tolerância e compreensão; e por 
fim, o aprender a fazer está focado no 
desenvolvimento das habilidades de 
comunicação, o que inclui a capacidade 
de trabalhar com os outros e de gerenciar 
e resolver conflitos.

Os pressupostos corroboram 
com os de Perrenoud (1999), que afirma 
que, quando o indivíduo consegue gerir 
seus conhecimentos e capacidades, 
de maneira intencional, para solucionar 
um problema real, coloca em ação suas 
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habilidades. Para Perrenoud (1999), 
habilidade trata-se de uma sequência 
ações, inferências e pressupostos, que 
o indivíduo aciona para tomar decisões 
e solucionar questões reais, está mais 
articulada com o aprender a fazer.  

De acordo com Demo (2010) 
e Morin (2000), aprender a aprender 
é uma habilidade/competência que 
está relacionada com a aprendizagem 
contínua do indivíduo. Afirmam que 
compete, à educação, não ser um simples 
conjunto de disciplinas dissonantes, 
mas sim passar a ser união de saberes 
necessários, para ensinar a democracia, 
a justiça social, a paz, a harmonia e o 
respeito a todos. 

As concepções apresentadas 
aqui permeiam os documentos legais da 
área educacional e, consequentemente, 
a formação inicial e continuada dos 
professores e a formação das crianças e 
dos jovens brasileiros.

2.2 Documentos legais: a sustentação 
legal do ensino de competências e 
habilidades

Tendo em vista a necessidade 
de mudanças na educação, o Brasil 
perpassou, e ainda perpassa, por 
diversas reformas, o que resultou em 
vários marcos reguladores da educação, 
que evidenciam o direito de todos a uma 
educação de qualidade. Há referências 
também à importância da qualificação 
dos professores como imprescindível 
para a melhoria da educação. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (1996)  ocorreram várias 

mudanças, entretanto o Inep/MEC, a 
partir do estudo realizado, por meio de 
seu Caderno de Estudos e Pesquisas em 
Políticas Educacionais (2018), destaca 
que o que realmente proporcionou 
mudanças efetivas na educação 
brasileira, foi a Lei nº 10.172, de 9 de 
janeiro de 2001, que aprova o Plano 
Nacional de Educação (2001-2011), que 
estabelece  metas para a Educação no 
Brasil e apresenta tempo determinado de 
até dez anos, para que todas elas sejam 
realizadas. Entre as principais metas, 
estão a erradicação do analfabetismo, ou 
seja, elevação do nível de escolaridade 
da população; a melhoria da qualidade 
do ensino em todos os níveis, a redução 
das desigualdades sociais e regionais, 
na educação pública e a democratização 
da gestão do ensino público.

Partindo da análise de 
documentos essenciais como a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
n. 9394/96, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN, 1999),  posteriormente, 
o Plano Nacional de Educação (PNE), 
documentos definidores de mudanças 
almejadas para a gestão, o currículo 
e à docência são fundamentados, em 
objetivos análogos, como podemos 
observar no que está disposto na 
Base Nacional Comum Curricular e 
os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN). A BNCC, assim como os PCN, 
ancora-se em competências gerais que 
perpassam os componentes curriculares 
ao longo da educação básica (BRASIL, 
2017), com ênfase na "construção 
de conhecimentos e habilidades e na 
formação de atitudes e valores" (BRASIL, 
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2017, p.18).
Fica evidente a necessidade 

trabalhar por edu cação de qualidade, 
que possibilite alcançar as metas 
propostas que visam desenvolvimento 
do país. 

2.3 Políticas Públicas, educação e BNCC

Os documentos referidos nos 
fazem refletir sobre políticas públicas. 
De acordo com Secchi (2014), política 
pública se define como procedimento 
norteador, trazendo respostas para o 
problema público considerado aqui como 
um problema relevante de interesse 
geral. Para Secchi (2014, p.1), “Políticas 
públicas tratam do conteúdo concreto 
e do conteúdo simbólico de decisões 
políticas, e do processo de construção e 
atuação dessas decisões” 

Se compreendermos as políticas 
públicas com o objetivo de alavancar o 
processo de desenvolvimento social, 
surgindo como meio facilitador do 
desenvolvimento das capacidades 
humanas, partimos então do princípio 
regulatório da política, utilizando o 
exercício do poder e o investimento dos 
recursos disponíveis, que Sen (2000, p. 
334) define como “os seres humanos não 
são meramente meios de produção, mas 
também finalidade de todo processo”. 

Para Sen (2000, p. 334), política 
pública está relacionada à importância 
da pessoa e na necessidade de ter as 
condições para o desenvolvimento de 
suas capacidades e agir ativamente como 
cidadão, na organização governamental 
de políticas de promoção humana e 

combate às desigualdades, temos então 
a importância da implementação das 
políticas públicas na educação básica, 
tendo como fundamento a BNCC. 

2.3.1 BNCC como política pública

Tendo em vista a importância 
de aprender e ensinar, valendo-
se dos atributos das competências 
e habilidades, este item apresenta 
uma análise breve da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, enfatizando 
dela as dez competências essenciais 
gerais, que apontam a necessidade de 
desenvolver saberes que respeitam 
conceitos integrais, como a ética, os 
direitos humanos, a justiça social e a 
sustentabilidade ambiental. Traz também 
a direção, na qual as escolas devem 
se apoiar e favorecer não somente o 
fomento de competências intelectuais, 
mas também sociais, físicas, emocionais 
e culturais, compreendidos como 
fundamentais para a perspectiva de uma 
educação integral.

O documento tem a 
preocupação de normatizar e estruturar 
um currículo comum da educação 
básica em todo território nacional, não 
se caracterizando por ser algo imposto, 
mas sim um orientador na construção 
desse currículo, dando abertura as 
diversas facetas sociais, regionais e 
metodológicas de cada instituição de 
ensino. A expectativa é que a BNCC seja 
propulsora do fim da fragmentação das 
políticas educacionais, garantindo um 
patamar comum de aprendizagens a 
todos os estudantes, tarefa para a qual a 
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BNCC é instrumento fundamental.
 O conceito de competência, 

considerado para a construção da 
Base Nacional Comum Curricular, foi 
compreendido como a “mobilização 
de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes 
e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo 
do trabalho” (BNCC, 2017, p. 8).  
Corroborando com Perrenoud (1999), no 
que diz que quando o sujeito consegue 
gerir seus conhecimentos e capacidades, 
de maneira intencionas para solucionar 
um problema real, sem ao menos 
analisar ou planejar, então coloca em 
ação suas habilidades. Compreende-
se, assim, que a escola tem a missão de 
garantir as aprendizagens básicas dos 
componentes curriculares tradicionais, 
e também a missão de ampliar a 
capacidade de lidar com pensamento 
crítico, criatividade, sensibilidade 
cultural, diversidade, comunicação, 
tecnologias e cultura digital, projeto de 
vida, argumentação, autoconhecimento, 
autocuidado, emoções, empatia, 
colaboração, autonomia, ética, 
diversidade, responsabilidade, 
consciência socioambiental e cidadania, 
entre outros aspectos importantes 
para a vida.  A BNCC deixa claro esse 
compromisso da escola, afirmando, de 
maneira explícita, o seu compromisso 
com a educação integral, o que inclui 
“tanto os saberes quanto a capacidade 
de mobilizá-los e aplicá-los” BNCC 
(2017, p.12). Saberes propostos pelas 

Competências Gerais da BNCC, como 
conjunto norteador de aprendizagens 
essenciais aos estudantes, o que tange 
em seu desenvolvimento integral, 
apoiando as escolhas necessárias para a 
concretização dos seus projetos de vida e 
continuidade dos estudos (BNCC, 2017, 
p.7). A concepção de aprendizagem está 
baseada também nos Quatro Pilares 
da Educação de Delors et al (1998), o 
aprender a aprender, o aprender a fazer, 
o aprender a ser e o aprender a conviver.  

Reconhece, assim, que a 
Educação Básica deve visar à formação 
e ao desenvolvimento humano global, o 
que implica compreender a complexidade 
do processo de formação, e a não 
linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com visões reducionistas 
que privilegiam apenas uma dimensão 
da aprendizagem como por exemplo a 
intelectual (cognitiva), num movimento 
de aprendizagem que mobilize só 
as competencias mentais, físicas e 
habilidades motoras, como no ensino de 
conteúdos técnicos e por área específica 
de conhecimento.

É imprescindível destacar 
a indissociabilidade no ensino das 
competências, sejam elas cognitivas, 
sociais ou emocionais.  Para Del 
Prette e Del Prette (2002), o ensino 
dessas habilidades traz como reações 
que expressam emoções, práticas, 
necessidades, opiniões, resolução de 
problemas imediatos e minimizar a 
probabilidade de futuros problemas. Para 
os autores, as habilidades convergem 
e se complementam, organizando-se 
nas seguintes categorias: autocontrole 



128

ALVES, J. V. S.; OLIVEIRA, S. F. P. POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO: APONTAMENTOS 
SOBRE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA FORMAÇÃO DISCENTE NA BNCC. In: Pires, D. F. 
(Org.). 12º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2020. 119-132p.; 168p.

e expressividade emocional, civilidade, 
empatia, assertividade, fazer amizades, 
solucionar problemas interpessoais e 
habilidades sociais acadêmicas. 

Dessa forma, a “educação deve 
afirmar valores e estimular ações que 
contribuam para a transformação da 
sociedade, tornando-a mais humana, 
socialmente justa e, também, voltada 
para a preservação da natureza” 
(BRASIL, 2013, p.8). Este seria o perfil 
do “cidadão do mundo”, colocado por 
Nussbaum (2015).

A BNCC, no que tange o 
desenvolvimento das competências 
e habilidades socioemocionais, 
intervém no processo educacional, 
de maneira orientadora, favorecendo 
o desenvolvimento dessa educação 
integral, não como período de 
permanência em uma escola, mas 
como desenvolvimento de todos os 
aspectos que compõem o aprendiz, 
o que Nussbaum (2015) chama de 
“paradigma do desenvolvimento 
humano”, um sistema educacional que 
enfatize as “capacidades” que cada um 
tem em sua essência que se transferem 
para assuntos da vida, da saúde e da 
integridade física à liberdade política à 
participação política, e à educação. 

Para Bolsoni-Silva (2002) 
e CABALLO (2014) , competência 
socioemocional, são as reações que 
expressam emoções, necessidades, 
opiniões, resolução de problemas 
imediatos e também minimizar a 
probabilidade de futuros problemas, 
esses saberes são construídos ao 
longo do desenvolvimento das relações 

interpessoais e afetivas, aliada à 
maneira como a pessoa identifica, sente 
e nomeia o vínculo entre situações e 
comportamentos.

Tendo em vista a importância 
de aprender e ensinar valendo-se 
dos benefícios das competências e 
habilidades socioemocionais, ao analisar 
as dez competências essenciais gerais 
da BNCC, observa-se que apenas as 
três últimas competências (8, 9, e 10), 
que durante o desenvolvimento humano 
o momento da aprendizagem deve 
permitir que o aprendiz:

Conheça, aprecie com o 
cuidado de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e 
as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.
Exercite a empatia, o diálogo, 
a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar 
e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos 
e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza
Aja de maneira pessoal e coletiva 
com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. (BNCC, 
2017, p.10)

Assim como o processo de 
aprendizagem, é preciso que o ensino 
das habilidades socioemocionais seja 
implementado em etapas. Para que a 
BNCC se concretize é necessário que 
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haja adequação do currículo e, claro, 
esses aspectos estejam incluídos na 
formação docente, revisão das matrizes 
de avaliação e, por fim, faça uma 
adequação do material didático. Todos 
esses aspectos devem ser reformulados 
de acordo com a BNCC, caso contrário 
a educação estará fada a fazer mais do 
mesmo. 

3. Procedimentos Metodológicos

A abordagem metodológica 
do estudo é qualitativa. Para Minayo 
(2001), a pesquisa qualitativa trabalha 
com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. Nesse sentido, visa avaliar 
os valores, as ideologias e a história 
constituídos, nas políticas públicas em 
educação, no Brasil, relacionadas às 
competências e habilidades.

 As discussões bibliográfica e 
documental articulam-se para compor 
o material de análise – apontamentos 
retirados da BNCC, que tratam 
de competências e habilidades, 
especialmente, competências 
socioemocionais. Os trechos são 
analisados, por meio da análise de 
conteúdo. De acordo com Bardin 
(2004), a análise do conteúdo consiste 
num conjunto de técnicas de análise 
das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo, obter 

indicadores que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) 
das mensagens. 

A seleção do material bibliográfico 
se deu, a partir do critério de busca na 
opção "Título do artigo" e "Palavras-
chaves". Nessas opções, foram inseridas 
palavras que indicassem referência 
“políticas públicas”, “competências e 
habilidades”, a sequência, o material 
bibliográfico selecionado foi avaliado 
individualmente, em termos de tema, 
referencial teórico, metodologia, análise 
dos resultados e conclusões, buscando 
averiguar a maneira como foram 
elaborados.

O estudo enfoca a formação 
do estudante da educação básica, 
fundamentada em políticas públicas, 
resultantes de diferentes formas de 
ensinar e aprender, compreendendo o 
novo papel do professor e do aluno nessa 
perspectiva de ensino e aprendizado. 

4. Resultados Parcial/Final

Como resultados, com 
a realização desta dissertação, 
devidamente fundamentada, a 
pesquisadora pretende contribuir para 
a discussão do desenvolvimento das 
políticas públicas, das quais resultam as 
novas formas de aprender e ensinar, com 
o enfoque em competências e habilidades 
exigidas nas avaliações interna-externa, 
na qual se faz necessário  aplicar novas 
propostas de competências e habilidades 
para o ensino básico, delineando os 
papéis de cada sujeito nessa relação 
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educacional e de formação social. 

5. Considerações Parcial/Final

Neste estudo, discutimos a visão 
de desenvolvimentos humanos e social 
que se tem, quando se discute uma 
educação pautada em competências e 
habilidades.

Nessa perspectiva, a educação 
formal compreende a formação do 
sujeito para vida, ou seja, de forma 
integral, não apenas privilegiando 
competências cognitivas, mas também 
as competências e as habilidades 
que permitam, ao indivíduo, lidar com 
as próprias emoções, equacionar 
as situações e tomar decisões que 
acarretem ações construtivas. Em análise 
dos dados educacionais apresentados 
neste estudo, constatou-se que os anos 
iniciais do Ensino Fundamental seguem 
um percurso de ascensão, no qual, 
todos os estados do País apresentaram 
avanços de 2015 a 2017.  Já o Ensino 
Fundamental anos finais não teve tanto 
êxito quanto os anos iniciais, apresentou 
um tímido crescimento da elevação do 
índice, e em apenas 23 Estados. Quanto 
ao Ensino médio, é o que apresentou 
a menor elevação, no qual apenas 19 
Estados registraram avanços no índice; 
no entanto, cinco estados tiveram 
redução, cenário bastante preocupante. 

Partindo dessa perspectiva, 
temos um cenário já conhecido sobre a 
baixa qualidade da educação brasileira, 
o que nos leva a pensar nas alternativas 
apresentadas para esse problema, tais 
como as políticas públicas desenhadas 

para se contraporem aos problemas, 
a formação inicial e continuada do 
professor e repensar sobre o currículo 
a ser ensinado, mas foi a partir do PNE 
(2001-2011), e suas metas que o cenário 
educacional obteve mudanças, apesar 
de significativas não atingiu seu objetivo, 
quando se trata da melhoria da qualidade 
do ensino em todos os níveis, e redução 
das desigualdades sociais e regionais, 
já que observamos discrepâncias nos 
resultados educacionais entre regiões 
brasileiras. 

A  análise dos resultados 
regionais tem relação direta com 
os resultados de formação inicial e 
continuada do professor, observa-se 
que as mesmas regiões que conseguem 
alcançar as metas propostas pelo PNE, 
são também as regiões que apresentam 
os melhores resultados no indicador 
de adequação da formação docente, 
enquanto as outras regiões ainda são 
carentes de profissionais com formação 
adequada para lecionar e até mesmo 
no domínio de áreas específicas, 
utilizando professores de outras áreas 
para amparar disciplinas com menor 
quantidade de pessoas formadas. 

A formação integral, deve 
privilegiar não só não competências 
cognitivas, mas também as competências 
e as habilidades que permitam, ao 
indivíduo, lidar com as próprias emoções. 
Não se podem omitir os conteúdos que 
compõem as matrizes curriculares das 
disciplinas escolares (que são muito 
importantes), mas de resgatar os demais 
aspectos do humano, o desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais está 
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relacionado com o desenvolvimento 
das habilidades cognitivas, como, por 
exemplo, a habilidade de comunicação, 
não basta apenas ler, escrever, utilizar 
tecnologias ou diferentes símbolos para se 
comunicar, mas desenvolver habilidades 
que permitem o estudante localizar a 
informação necessária, avaliar, de forma 
crítica a informação, analisar, organizar 
e comunicar a informação,  não basta 
apenas decodificar uma mensagem, 
e sim saber usá-la e comunicá-la, de 
maneira competente, qualificando-se 
para o debate e aprendendo a ouvir e 
respeitar as opiniões que se diferem da 
sua. 

Corrobora-se com a 
necessidade de um currículo que abranja 
os diferentes âmbitos na formação do 
indivíduo, projetando mudanças sociais, 
democráticas e culturais.

É nesse contexto que a BNCC 
se apresenta como uma política 
pública de alicerce e solidificação do 
sistema educacional existente. A BNCC 
estrutura um currículo comum a todos os 
estudantes, por meio das competências 
essenciais de aprendizagem, portanto, 
propiciando igualdade educacional 
sobre a qual as singularidades devem 
ser consideradas e atendidas.  

Apenas a BNCC não alterará o 
quadro de desigualdade ainda presente 
na Educação Básica do Brasil, mas é 
essencial para que a mudança tenha início 
porque, além dos currículos, influenciará 
a formação inicial e continuada dos 
educadores, a produção de materiais 
didáticos, as matrizes de avaliações e 
os exames nacionais que serão revistos. 

Estamos diante de mudanças relevantes 
na educação, pautadas em competências 
e habilidades de aprendizagem, 
proporcionando, ao estudante, uma 
formação integral, capaz de refletir e 
pensar criticamente, o que implica criar 
um ambiente de aprendizado, no qual 
os conteúdos específicos das disciplinas 
colaborem com a criação de posturas 
favoráveis à autonomia, independência 
e continuidade no processo ensino e 
aprendizagem. 
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Resumo
Esta pesquisa visa ao estudo das políticas 
públicas de reinserção social dos condenados 
criminais. Os cartórios eleitorais envolvidos no 
Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Palavras-Chave: Reinserção social, 
condenados criminais, prestação de serviços, 
medidas alternativas, comunidade.

à reinserção social dos condenados 
criminais às penas de prestação de 
serviços à comunidade no Brasil. 

O macrodesafio do Poder 
Judiciário no ano de 2020 é o de garantir 
os direitos da cidadania. O programa 
a ser estudado traz ferramentas que 
identificarão nessa política pública uma 
conjugação de esforços para que os 
sujeitos envolvidos tenham na parceria 
ganhos para a sociedade e para o serviço 
público federal. 

Programas de reinserção 
social possibilitam o efetivo trabalho 
e o desenvolvimento da educação, 
além de serem notadas através da 
implementação de políticas públicas as 
garantias constitucionais aos cidadãos.

Neste projeto de pesquisa a 

Abstract
This research aims to study public policies for 
social reintegration of criminal convicts. The 
electoral registries involved in the Alternative 
Penalties and Measures Program.
Keywords: Social reintegration, criminal 
convicts, service provision, alternative 
measures, community.

1. Introdução

Este projeto de pesquisa 
tem o intuito de estudar a respeito da 
participação da Justiça Eleitoral paulista 
na reinserção social de condenados 
criminais às penas de prestação de 
serviços à comunidade.  

Torna-se bastante difícil imaginar 
o desenvolvimento de uma nação onde 
não haja busca por direitos e garantias 
aos seus cidadãos. A Conferência de 
Viena (1993), elegeu a democracia como 
a forma de governo mais adequada para 
a garantia dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais.

O tema deste projeto está 
delimitado à Política Criminal brasileira e 
ao sistema de Justiça Criminal em relação 
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coleta de dados será realizada no Estado 
de São Paulo em cartórios eleitorais 
onde houve a inclusão de condenados 
criminais no Programa Integrado de 
Penas Alternativas da Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania.

Esta pesquisa encontra 
no Projeto Começar de Novo, do 
Conselho Nacional de Justiça, campo 
profícuo de estudo para a verificação 
do desenvolvimento contínuo da 
democracia, cidadania e reinserção 
social.

Na letra do Projeto Começar 
de Novo se verifica a possibilidade 
de parceria entre a Justiça Eleitoral 
paulista, o Tribunal de Justiça de São 
Paulo e a Secretaria da Administração 
Penitenciária - Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania para 
que a reinserção social seja colocada 
em prática nos cartórios eleitorais deste 
Estado da federação.  

Assim, através de legislações 
correlatas, o Projeto Começar de Novo 
ganha efetividade através da integração 
de órgãos do Poder Judiciário e do 
Governo do Estado de São Paulo.  

Esclarece-se que o projeto 
supramencionado tem como amparo 
legal a Recomendação nº 21/2008 e 
Resolução nº 96 de 27 de outubro de 
2009, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça.

Assim, verifica-se que o Projeto 
Começar de Novo abarca e dá identidade 
ao Programa Integrado de Penas e 
Medidas Alternativas da Coordenadoria 
de Reintegração Social e Cidadania, 
que por sua vez é abraçado pela Justiça 

Eleitoral paulista que implementou 
seu Programa de Penas e Medidas 
Alternativas aos condenados às penas 
e medidas alternativas consistentes na 
prestação de serviços à comunidade.

Através dos tempos a sociedade 
tem procurado entender e estudar os 
fundamentos para a razão de ser das 
normas jurídicas existentes. Assim, 
necessita-se compreender o real sentido 
do interesse que sustenta uma norma 
legal, ou seja, a política pública que 
envolve a legislação pátria.

Este projeto de pesquisa 
pretende estudar a reinserção social 
de condenados criminais às penas e 
medidas alternativas consistentes na 
prestação de serviços à comunidade e 
sua integração através do trabalho nos 
cartórios eleitorais paulistas.  
Ainda, verificar que o Programa de Penas 
e Medidas Alternativas quer resolver 
o problema vivido na Justiça Eleitoral 
paulista que é da carência de recursos 
humanos. 

Diante desse planejamento 
estratégico da Justiça Eleitoral paulista, 
a garantia ao direito da cidadania 
dos condenados criminais se alinha à 
recomposição da força de trabalho nos 
cartórios eleitorais deste Estado. 

Observa-se que a pesquisa em 
tela possui relevância acadêmica por 
estudar e identificar uma conjugação de 
esforços entre entes públicos visando 
à melhoria da qualidade de vida de 
condenados criminais e a recomposição 
de serviços públicos na atividade pública 
federal.

O problema que se coloca neste 
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estudo se trata da análise do Programa 
de Penas e Medidas Alternativas do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de São Paulo que visa ao oferecimento 
de vagas nos cartórios eleitorais para 
beneficiários cumprirem penas de 
prestação de serviços à comunidade. 
Ainda, através do programa realizar a 
recomposição da força de trabalho nos 
cartórios eleitorais paulistas.

Quanto ao objetivo geral, o 
estudo pode contribuir para ampliar o 
conhecimento sobre reinserção social 
dos condenados criminais no Brasil, no 
contexto da democracia e da cidadania. 

Com relação aos objetivos 
específicos, i) Descrever aspectos do 
Projeto Começar de Novo e sua aplicação 
na reinserção social; ii) Identificar as 
contribuições recíprocas nas relações 
entre o serviço público e os apenados, 
beneficiários pelo Programa de Penas e 
Medidas Alternativas da Justiça Eleitoral; 
e iii) Descrever os efeitos dessa política 
pública na dinâmica dos cartórios 
eleitorais paulistas.

2. Referencial Teórico

Necessário compreender a 
relevância das atividades laborais 
realizadas pelo apenado como uma 
forma de ressocializá-lo e reinseri-lo 
em sociedade. Esse entendimento no 
Brasil é bastante desconhecido e temido 
no Brasil por muitos da sociedade 
que não trabalham diretamente com 
o Poder Judiciário e com políticas 
públicas voltadas à reinserção social de 
condenados criminais.

Enquanto o apenado desenvolve 
seu trabalho e exercita atividades em uma 
entidade pública ou até mesmo presta 
serviços a uma determinada comunidade, 
ele está em pleno cumprimento de 
sentença penal condenatória e a paga 
pelo crime cometido é dele cobrada na 
forma de trabalho e serviços.

A reinserção social visa a 
conceder ao condenado criminal o 
distanciamento necessário de possíveis 
novos convites à delinquência e à 
criminalidade.

Quando ocorre um crime, 
a sociedade necessita e aguarda o 
respaldo do Estado para que o cidadão 
transgressor seja punido, legalmente, 
e, após o transcurso do cumprimento 
da pena condenatória, retorne ao 
convívio social reeducado e reinserido, 
verdadeiramente.

A reinserção social de um 
condenado criminal deve ser um 
compromisso conjunto do Estado e da 
sociedade. 

A Lei de Execução Penal em 
seu artigo 1º, “caput” diz que:

A execução penal tem 
por objetivo  e f e t i v a r 
as disposições de sentença 
ou  decisão criminal e 
proporcionar  c o n d i ç õ e s 
para a harmônica integração  
social do condenado e do internado 
(Lei  nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984).

A lei de execução penal 
brasileira proporciona, assim, que o 
apenado cumpra integralmente sua pena 
e, também, seja reconduzido ao convívio 
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social.
A reinserção social do 

condenado criminal deve ser sempre 
uma preocupação da sociedade e do 
Estado, pois, estamos todos envolvidos 
na vida uns dos outros e o que praticamos 
refletirá na vida de outrem.

Sendo assim, devemos buscar 
possibilidades para que os apenados 
não voltem a delinquir. 

O jurista Júlio Fabbrini Mirabete 
(2008) confere que:

[…] Ao determinar que a execução 
penal “tem por objetivo efetivar 
as disposições da sentença ou 
decisão criminal”, o dispositivo 
registra formalmente o objetivo 
de realização penal concreta do 
título executivo constituído por 
tais decisões. […] “proporcionar 
condições para a harmônica 
integração social do condenado e 
do internado”, instrumentalizada 
por meio da oferta de meios 
pelos quais os apenados e 
os submetidos às medidas de 
segurança passam a participar 
construtivamente da comunhão 
social (MIRABETE, 2008, p. 28).

O autor da reflexão acima 
invoca o quão relevante é para a 
sociedade e para o apenado a condição 
de trabalho concedida a este, seja a 
entidades públicas, seja à comunidade. 
Como deveríamos reagir como pessoas 
sociais diante de determinados crimes? 
Dispondo aos apenados a possibilidade 
de recondução e reinserção social. 

A aplicação da pena 
condenatória deve ser efetivada após 
o julgamento pelo órgão competente. 
De fato, a efetivação do mandamento 

legal, ou o cumprimento da sanção penal 
deve ser algo que visa à reprimenda e 
prevenção de futuros crimes.

Um dos instrumentos 
necessários para a prevenção de 
crimes é a aplicação da sentença penal 
condenatória. Entretanto, esta pena deve 
ser humanizada, no sentido de procurar 
reconduzir e reinserir o condenado em 
seu meio social. 

Por mais árdua que seja a 
tarefa, e por mais dificuldades que tenha 
nosso país em fazer essa reinserção 
social dos presos, esta é uma prática 
ou uma política pública que deveria 
ser constantemente buscada através 
do Poder Público, mas também pela 
iniciativa privada e sociedade.

Assim, a efetivação de medidas 
penais deve ser uma realidade, mas 
também deve servir como instrumento do 
Estado à reinserção social do condenado 
criminal.

São duas ferramentas 
importantes para a harmonização entre 
sociedade e condenados criminais.

Notório que há crimes mais 
violentos e mais vis que outros. Todavia, 
até mesmo seus autores devem ser 
reconduzidos à sociedade pelo Estado 
em outras implementações de políticas 
públicas.

Luísa Rocha Cabral e Juliana 
Leite Silva (2010, p. 157) nos concedem 
a informação que “o trabalho começa a 
integrar o sistema repressivo penal no 
século XVI”.

Veja que é recente o inicio do 
trabalho do preso no sistema criminal. 
Embora o trabalho tenha sido uma 
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conquista social para os apenados, 
ainda era difícil sua aplicação. 

Nos apontamentos de Rui 
Carlos Machado Alvim (1991), tem-se 
a repetição da ideia do parágrafo acima 
em sua frase inicial no sentido de que:

o trabalho começa a integrar o 
sistema repressivo no século XVI. 
Porém, a morte e a mutilação 
ainda  predominavam como 
penas principais,  de modo que 
a utilização do trabalho  como 
castigo da pena era a exceção  
(ALVIM, 1991, p. 25).

Entretanto, à época o trabalho 
não visava à reinserção do preso à 
sociedade, mas a um endurecimento da 
pena. Visava-se à humilhação do preso, 
obrigando-o a trabalhos muitas vezes 
nocivos à sua saúde. Pois o preso não 
era considerado sujeito de direitos.

Machado Alvim (op. cit.), ainda 
nos traz a informação abaixo:

No final do século XIX e no início 
do século XX surgem os direitos 
sociais, que se referem a uma 
atuação positiva  do Estado 
no sentido de estabelecer uma 
sociedade mais justa e igualitária, 
inclusive no que tange aos direitos  
trabalhistas. Porém, inicialmente, 
esses direitos não se aplicam 
aos presidiários, possivelmente, 
devido, entre outros fatores, à 
resistência da sociedade em 
perceber o presidiário como um 
cidadão (ALVIM, op. cit., p. 28).

Em nossos dias se pode ver 
que o trabalho do apenado é entendido 
e incentivado pela política criminal 
brasileira como forma de ressocialização 
e reinserção do cidadão.

Não deve ser outro o caminho, 
pois, ao não se entender o preso como 
cidadão, está se negando a ele uma 
condição básica de produtividade e 
crescimento enquanto indivíduo. E a 
consequência de tamanho descuido 
pode afetar o desenvolvimento de toda 
uma sociedade.

As autoras de “O trabalho 
penitenciário e a ressocialização do 
preso no Brasil”, Luísa Rocha Cabral e 
Juliana Leite Silva argumentam que:

Para que o trabalho tenha 
caráter ressocializante, ele 
deve ser dotado de meios 
condizentes com essa finalidade, 
ou seja, capazes de valorizar o 
preso  dentro do mínimo 
legalmente estabelecido e de 
respeitar sua pessoa enquanto 
sujeito de direitos. A censura 
criminal se limita à privação da 
liberdade e o trabalho assume, 
para o condenado, o caráter de 
direito e dever (CABRAL; SILVA, 
op. cit., p. 159).

Programas de reinserção 
social possibilitam o efetivo trabalho 
e o desenvolvimento da educação, 
além de serem notadas através da 
implementação de políticas públicas as 
garantias constitucionais aos cidadãos.

Políticas públicas de inserção 
social têm como objetivo reconduzir os 
apenados ao convívio em sociedade, 
promovendo cidadania e buscando a 
igualdade e oportunidades entre todos.

O trabalho deve visar ao 
crescimento do beneficiário, concedendo 
a ele a garantia do exercício da cidadania 
e da dignidade do ser humano. Por 
isso, compete aos cartórios eleitorais 
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receber o beneficiário do programa de 
prestação de serviços à comunidade e 
não submeter o apenado a atividades 
diversas das anteriormente citadas e a 
atividades insalubres e ou perigosas.

Em pesquisa na rede mundial 
de computadores, podem-se localizar 
programas voltados à inserção social de 
apenados no Brasil.

1) Programa de Ressocialização 
no Sistema Penitenciário do Paraná 
da Secretaria da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária – DEPEN. 

Este programa visa ao trabalho, 
profissionalização e educação do preso 
entre outros benefícios concedidos 
durante o cumprimento da sentença 
penal condenatória. 

Nesse programa os presos 
permanecem em contato com o mundo 
exterior, considerando-se que o Sistema 
Penitenciário tem garantido aos presos 
acesso a familiares e amigos. Esses 
contatos ocorrem através de visitas, 
cartas, palestrantes e advogados, e 
o preso não fica excluído da vida da 
comunidade.

2) Programa de Ressocialização 
de Sentenciados do Supremo Tribunal 
Federal. Esse programa foi oficializado 
em dezembro de 2008, com a celebração 
de convênio entre o Supremo, o Governo 
do Distrito Federal e a Vara de Execuções 
Penais do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios.

O Programa objetiva 
contribuir com a recuperação social de 
condenados criminais, envolvendo-os 
em capacitação profissional com uma 
contraprestação  pecuniária. As vagas 

são destinadas aos detentos do Centro 
de Progressão Penitenciária, presídio 
específico de regime semi-aberto, que 
oferece cursos profissionalizantes na 
área administrativa e de informática.

3) Programa “Carpe Diem” 
da Secretaria da Administração 
Penitenciária e da Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania do 
Estado de São Paulo.

Grande parte dos detentos 
que chegam aos Centros de Detenção 
Provisória é presa em flagrante delito de 
baixo potencial ofensivo, por exemplo: 
furto, receptação, porte irregular de arma 
de fogo e outros ilícitos sem violência ou 
grave ameaça a pessoa, além de muitas 
vezes serem réus primários.

O programa visa à criação 
de mecanismos para recepção e 
permanência de presos primários 
(desde que compatíveis com as regras 
do projeto) com aplicação de métodos 
de ressocialização baseados em cursos 
laborterápicos expressos e atendimento 
psicológico especializado. 

4) Projeto Começar de Novo 
do Conselho Nacional de Justiça. 
Resolução CNJ nº 96/2009. Ocorre no 
âmbito do Poder Judiciário, objetivando-
se a promoção de ações de reinserção 
social de presos, egressos do sistema 
carcerário e de cumpridores de penas e 
medidas alternativas. 

5) Programa de Penas e Medidas 
Alternativas do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo. Programa que 
visa à reinserção social com medidas 
voltadas à recomposição da força de 
trabalho dos cartórios eleitorais no 
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Estado de São Paulo.
6) O Projeto de Lei nº 3944, de 

13 de setembro de 2019 que propõe 
alteração na Lei de Execução Penal 
brasileira visando ao atendimento 
psicológico ao preso, a assistência ao 
egresso, a assistência pela defensoria 
pública na apuração de falta disciplinar, 
as inspeções do Conselho Penitenciário 
e as atribuições do Conselho da 
Comunidade. Determina que os recursos 
arrecadados com os serviços e produtos 
oferecidos ao preso serão revertidos ao 
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

3. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa tem objetivos 
descritivos, de natureza qualitativa, e está 
delineada como um estudo de caso, com 
a utilização de técnicas bibliográficas, 
documentais e de consulta a pessoas.

Através da pesquisa 
bibliográfica, construir um referencial 
teórico que possa abranger todos os 
aspectos relevantes da reinserção social 
de condenados criminais, no âmbito da 
democracia e da cidadania, sob pontos 
de vista sócio-político e jurídico, tanto 
no panorama internacional, quanto no 
nacional.

Através da pesquisa documental, 
estudar as características e a ação do 
Projeto Começar de Novo do Conselho 
Nacional de Justiça. Para tanto, será 
necessária a consulta à Recomendação 
CNJ nº 21/2008, à Resolução CNJ nº 
96/2009, o Planejamento Estratégico 
do Poder Judiciário para o ano de 2020, 
destacando-se o Programa de Penas e 

Medidas Alternativas da Justiça Eleitoral, 
os documentos referentes ao Programa 
de Penas e Medidas Alternativas do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
e documentos dele decorrentes.

Prevê-se, também, a consulta 
a pessoas, como fontes de informação. 
Para tanto, os procedimentos deverão 
incluir um questionário a ser respondido 
pelos responsáveis pelos cartórios 
eleitorais, no que se refere à aplicação 
da referida política pública.

Para obtenção de dados 
da realidade regional, os chefes de 
cartório eleitoral ou seus substitutos 
também serão listados como sujeitos 
participantes, pois, estes são os que, 
de fato, recebem os beneficiários do 
programa de prestação de serviços 
à comunidade. Propõe-se consultar 
os chefes cujos cartórios eleitorais 
participaram do programa e os chefes ou 
seus substitutos dos cartórios eleitorais 
localizados na cidade de Franca.

4. Resultados Parciais/Finais

Até o presente momento não 
se têm resultados parciais ou finais a 
respeito do questionário aplicado em 
cartórios eleitorais do Estado de São 
Paulo.

5. Considerações Finais

Durante a pesquisa realizada 
não somente na doutrina, mas, 
principalmente nos locais onde a 
reinserção social acontece, tem-
se procurado considerar o papel do 
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trabalho dos condenados criminais e 
a forma como os cartórios eleitorais 
têm reinserido esses beneficiários, 
além de receber com eles mão de obra 
para alguns misteres que podem ser 
desenvolvidos no ambiente da Justiça 
Eleitoral.
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Resumo
O objetivo deste artigo é a proposição de que a 
forma econômica cooperativa é um dos meios 
de desenvolvimento econômico regional que 
pode ser alcançado sem intervenção ou depen-
dência do poder público. Integrantes de uma 
cidade ou comunidade têm autonomia para 
promover alianças privadas, por meio da consti-
tuição e união em cooperativas, inclusive as 
já existentes, para fins econômicos, contudo, 
sem objetivo lucrativo e com vistas a princípios 
e valores de desenvolvimento mútuo do bem-
estar coletivo. Não se trata de filantropia, mas 
sim de uma rede organizativa que se consubs-
tancia em uma malha cooperativa.
Palavras-Chave: Cooperativa. 
Cooperativismo. Tecnologia da co-operação. 
Ação coletiva.

pública, o que é uma inverdade que deve 
ser corrigida.

Assim, a investigação e pesquisa 
têm justificativa vez que tal tema importa 
em ampliar a percepção das pessoas, 
das entidades públicas e privadas, para 
que possam fazer uso da tecnologia da 
cooperação, por meio de sociedades 
cooperativas.

Em relação à problemática 
enfrentada, traz-se indagações tais 
como se as pessoas poderão utilizar 
a forma econômica cooperativa e o 

Abstract
The purpose of this article is to propose that the 
cooperative economic form is one of the means 
of regional economic development that can be 
achieved without intervention or dependence 
on the public authorities. Members of a city or 
community have the autonomy to promote pri-
vate alliances, through the constitution and un-
ion in cooperatives, including those that already 
exist, for economic purposes, however, with no 
profit objective and with a view to the principles 
and values of mutual development of the good 
-being collective. This is not philanthropy, but 
an organizational network that is embodied in a 
cooperative network.
Keywords: Cooperative. Cooperativism. 
Co-operation tech-nology. Collective action.

1. Introdução

Bastante comum é o 
desconhecimento sobre a forma 
econômica cooperativa, bem como 
sobre os valores princípios do 
Cooperativismo(1) por parte da 
sociedade em geral, entidades públicas 
e privadas das mais variadas esferas. 

Muito se associa a figura e o 
modelo cooperativos como uma forma 
assistencial social, por vezes filantrópica 
e, mais ainda, com ligação à iniciativa 
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Cooperativismo, seja por meio das já 
constituídas ou das que vierem a ser 
fomentadas, nas dimensões que essas 
tiverem, conforme linhas ideológicas que 
preferirem ou áreas econômicas que 
atuarem, possam avançar nos passos 
de intercooperação entre as mesmas 
gerando um evidente impacto social 
positivo em prol das comunidades, e 
assim se entendam cidades inteiras, nas 
quais são constituídas.

A estrutura para tal pensamento, 
ora para a dissertação do mestrado, 
baseia-se em diminuir a dimensão dos 
estudos já clásicos sobre sistemas 
econômicos cooperativos de um país 
inteiro, mas sim e a busca é a aplicação 
em uma só cidade e respectiva região de 
influência.

Existem exemplos históricos, 
modelos gigantescos e grupos 
cooperativos muito conhecidos no Brasil 
e no Mundo, e isso não pode passar 
desapercebido para os pensadores de 
tecnologias para desenvolvimento social.

Aliás, por que não se propor uma 
tecnologia denominada co-operação?

O objetivo a ser alcançado, 
e essa é a proposta da pesquisa e 
investigação do trabalho de mestrado 
Cidades Cooperativas: a liberdade dos 
agentes econômicos e a tecnologia 
do Cooperativismo em prol do 
desenvolvimento regional, ou seja, 
demonstrar que as pessoas que formam 
uma comunidade podem se unir em 
uma forma econômica, na qual não é 
a detenção do capital que define os 
caminhos da atividade de empresa, mas 
sim é a pessoalidade da participação de 

cada um que define quais objetivos e 
ações serão tomados.

A forma cooperativa é um 
modelo econômico privado, autônomo e 
independente do setor público e que têm 
importante papel como agente, inclusive 
político, contudo não partidário, na busca 
de soluções para problemas sociais. 
Trata-se de um tipo de agrupamento social 
para exploração de uma determinada 
atividade econômica, no entanto, sem 
objetivo de obter especulação lucrativa. 
As pessoas se unem em cooperativas 
para evitar o fim lucrativo de terceiros 
e não para lucrar como tais (terceiros), 
ora assumindo a detenção do capital e 
dos meios de produção, distribuição e 
serviços. Busca-se com a adesão ao 
modelo econômico cooperativo, que 
aqui denominamos forma cooperativa, 
a compra em comum de bens, meios e 
serviços, mas numa escala maior que a 
individual, com a união mútua de esforços 
baseada em princípios de equidade e 
decisão democrática, aonde a detenção 
do capital ou dos meios de produção, 
distribuição e serviços, não interfere na 
gestão e decisões da sociedade formada, 
ou seja, da coletividade ali agrupada.

A proposta de uma cidade 
cooperativa é a de que os indivíduos 
tenham a percepção de que podem 
ingressar nas cooperativas já existentes 
ou podem constituir novas cooperativas, 
aonde aumentar seu poder de 
desenvolvimento pessoal, econômico, 
enfim, social.

Como são diversas as áreas 
de atuação econômicas possíveis 
para a existência de cooperativas, há 
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a liberdade de se formar as que atuem 
promovendo e distribuindo o trabalho 
(caso das cooperativas de produção de 
bens e as de prestação de serviços), 
as que promovam compra em comum 
(cooperativas de consumo), as de 
transporte, as de infraestrutura (que 
podem abranger, por exemplo, geração 
e distribuição de energia, telefonia, 
internet, construção de habitações, entre 
outras hipóteses), as que fomentem 
façam a intermediação financeira entre 
os tomadores de crédito e os investidores 
(aplicadores), que é o caso das 
cooperativas financeiras que já formam 
um sistema financeiro próprio(2).

Todo esse plexo de entidades sob 
a forma cooperativa, existem e existirão 
com os mesmos valores, princípios e 
filosofia de empreendimento, sendo 
que assim terão uma aproximação de 
interesses muito maior entre si próprias 
e poderão formar redes de consumo, 
de produção e distribuição de bens e 
serviços, enfim, de uma enormidade 
nuances de interação econômica e 
social.

Há uma coincidência de valores 
de governança para as empresas sob a 
forma cooperativa(3), sejam quais forem 
os ramos da economia que atuarem, e 
isso proporciona um caráter de união 
em prol da comunidade aonde são 
constituídas.

Toda essa cadeia de 
agrupamentos pode ainda interagir 
de maneira mais consistente com 
as empresas locais, entes públicos, 
comércio, indústria, dentre outros setores 
e instituições.

Logo, o objetivo geral é a 
demonstração da possibilidade de uma 
verdadeira cidade que seja formada pelos 
valores e princípios cooperativistas.

2. Referencial Teórico

A referência da pesquisa foi 
promovida em quatro frentes.

A primeira baseia-se na História 
do Pensamento Econômico, cujas lições 
tornaram-se influenciadoras da economia 
e do Cooperativismo, tais como Owen, 
que propôs um Sistema Econômico 
Cooperativo, além da visão de Mórus, 
em Utopia, King, Charles Fourier, assim 
como das lições da Escola Francesa 
de Nime com Charles Gide, citados por 
Stöberl (2011), que buscaram modelos 
e técnicas econômicas contrapostos 
aos de extrema exploração de capital 
vistos na Revolução Industrial. Buscou-
se também aspectos da análise de 
estabilidade do equilibro geral pensadas 
por Hunt e Lautzenheiser (2012).

Por outra mão, tendo em 
conta que a proposta tem relação com 
arranjos e desenhos contratuais de 
uma gama enorme de particulares, 
fez-se necessário uma abordagem de 
Análise Econômica de Direito (AED), a 
qual segue a linha de Law Economics, 
cujos ícones são Cooter e Ulen (2007), 
assim como se buscou as inferências no 
Direito Brasileiro de Bogard e Fux (2019) 
e Caliendo (2009), além das importantes 
lições lusitanas trazidas por Canotilho 
(2008).

Terceiro viés, foi a linha de análises 
quanto à questão do desenvolvimento 
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em prol da dignidade humana coletiva, 
ora viés do Cooperativismo, a partir de 
Miranda 2012 e Meinen 2016.

Por derradeiro, como explica 
Longo (1984), nos é razoável defender 
a constatação de que cooperação e 
Cooperativismo constituem verdadeira 
tecnologia, uma vez que se baseiam em 
fatos empíricos sistematizados.

3. Procedimentos Metodológicos

Este artigo foi construído, 
principalmente, a partir de pesquisas 
bibliográficas, documentais e históricas, a 
princípio, sem a necessidade elaboração 
de processos metodológicos que 
necessitem de dados empíricos. Para 
criação de paradigmas de pensamento foi 
descrito o caso concreto, não analisado in 
loco, que é da Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de São Roque de Minas 
Ltda. – Sicoob Saromcredi, constituída 
na comunidade de São Roque de Minas/
MG, localizada na região da Serra da 
Canastra.

Mais ainda, se pensa em uma 
possível aplicação da proposta de cidade 
cooperativa a partir da Cooperativa 
Cooperfran - Cooperativa de Trabalho 
dos Catadores de Materiais Recicláveis 
de Franca e Região, com sede no 
Município de Franca/SP, atualmente, 
muito dependente de asistencia pública, 
enquanto se têm um conjunto de 
cooperativas de crédito e agropecuárias 
na região que poderiam promover o 
princípio da intercooperação e auxiliar 
não no sentido de filantropia, mas 
de formação de pessoas, educação, 

formação de pessoas, assim como no 
sentido de fazer negocios. A pregunta 
simples é: as demais cooperativas da 
cidade não poderiam, somente, direcionar 
seus residuos sólidos recicláveis para a 
Cooperfran?

4. Resultados Parciais

A pesquisa e investigação 
do trabalho até agora elaborado, 
envolveu a busca de referencial teórico 
de demonstração do engajamento 
social dos indivíduos por meio de suas 
sociedades cooperativas, assim como a 
demonstração de que essas entidades 
alteram positivamente os cenários 
econômicos e, em decorrência, isso a 
percepção de dignidade das pessoas.

Não foram levantados dados 
específicos em relação ao Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) das 
cidades aonde existem cooperativas, 
mas se constata frequente relato de que 
há maior medida desse indicador aonde 
as mesmas estão(4).

Nesse sentido, adentrou-se na 
essência do que é o Cooperativismo, 
bem como respectivo cenário mundial e 
história. Aferiu-se que o Cooperativismo 
proporciona uma efetiva união de 
pessoas que buscam suprir suas 
necessidades próprias por meio de uma 
estrutura, que preferimos chamar de 
forma cooperativa, na qual determinam 
uma atividade econômica que lhes é 
necessária e nela atuam partilhando os 
custos. Como ensina Plácido e Silva 
(1961) o termo Cooperativismo é:
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Derivado do mesmo modo que 
cooperativa, do latim cooperare, é 
aplicado para designar o sistema 
econômico que se funda nas 
cooperativas, em virtude do qual 
se estabelecem os princípios 
coordenadores, disciplinares e 
promotores da maior amplitude 
das organizações, que se 
propõem, pela cooperação, a dar 
mais satisfatórios resultados aos 
das mesmas cooperativas. 

Atualmente estima-se que no 
Mundo existam mais de 2,6 milhões de 
cooperativas, em mais de 260 países, e 
que unem mais de 1 bilhão de pessoas 
(Fonte: OCB, 2020).

O Cooperativismo como forma 
econômica conhecida na atualidade, 
advém da união de 28 (vinte e oito) 
pessoas, sendo um deles uma mulher, 
em 1844, em um distrito chamado de 
Rochdale, na cidade de Manchester, 
Inglaterra. Tal grupo inaugurou um 
modelo e formatação de negócios 
diferenciado frente ao tipo de empresa 
pratica nos idos da Revolução Industrial. 
Para tal modelo, definiu princípios 
norteadores do exercício econômico em 
comum, sendo, atualmente, os 7 (sete) 
definidos pela Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI) para se ter o modelo 
econômico cooperativo:

(i) Adesão voluntária e livre: 
as cooperativas são abertas para 
todas as pessoas que queiram 
participar, estejam alinhadas 
ao seu objetivo econômico, 
e dispostas a assumir suas 
responsabilidades como membro. 
Não existe qualquer discriminação 
por sexo, raça, classe, crença ou 
ideologia.

(ii) Gestão democrática: as 
cooperativas são organizações 
democráticas controladas 
por todos os seus membros, 
que participam ativamente na 
formulação de suas políticas e 
na tomada de decisões. E os 
representantes oficiais são eleitos 
por todo o grupo.

(iii) Participação econômica dos 
membros: em uma cooperativa, 
os membros contribuem 
equitativamente para o capital da 
organização. Parte do montante 
é, normalmente, propriedade 
comum da cooperativa e os 
membros recebem remuneração 
limitada ao capital integralizado, 
quando há. Os excedentes da 
cooperativa podem ser destinados 
às seguintes finalidades: 
benefícios aos membros, apoio 
a outras atividades aprovadas 
pelos cooperados ou para o 
desenvolvimento da própria 
cooperativa. Tudo sempre 
decidido democraticamente.

(iv) Autonomia e independência: 
as cooperativas são organizações 
autônomas, de ajuda mútua, 
controladas por seus membros, 
e nada deve mudar isso. Se uma 
cooperativa firmar acordos com 
outras organizações, públicas 
ou privadas, deve fazer em 
condições de assegurar o controle 
democrático pelos membros e a 
sua autonomia.

(v) Educação, formação e 
informação: ser cooperativista é 
se comprometer com o futuro dos 
cooperados, do movimento e das 
comunidades. As cooperativas 
promovem a educação e a 
formação para que seus membros 
e trabalhadores possam contribuir 
para o desenvolvimento dos 
negócios e, consequentemente, 
dos lugares onde estão 
presentes. Além disso, oferece 
informações para o público em 
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geral, especialmente jovens, 
sobre a natureza e vantagens do 
Cooperativismo.

(vi)  In tercooperação: 
Cooperativismo é trabalhar em 
conjunto. É assim, atuando juntas, 
que as cooperativas dão mais 
força ao movimento e servem de 
forma mais eficaz aos cooperados. 
Sejam unidas em estruturas 
locais, regionais, nacionais ou até 
mesmo internacionais, o objetivo 
é sempre se juntar em torno de 
um bem comum.

(vii) Interesse pela 
comunidade: contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das 
comunidades é algo natural ao 
Cooperativismo. As cooperativas 
fazem isso por meio de políticas 
aprovadas pelos membros. 
(Fonte: OCB, 2020).

No Brasil, o Cooperativismo 
tem origem registrada nos primórdios 
de 1860, tanto no Estado do Rio de 
Janeiro como em Minas Gerais, sendo 
intensa sua participação na formação 
de economias regionais e estaduais 
em diversos estados. Dentre as áreas 
econômicas sistematizadas destacam-
se Consumo, Crédito e Financiamentos, 
Agricultura, Transportes (humano e 
de cargas), Eletrificação, Habitação, 
Trabalho, Produção.

4.1 O ‘lucro’ cooperativo

Muito grosso modo, uma certeza 
é que o Cooperativismo, ou seja, as 
sociedades formatadas em cooperação, 
não buscam mais maior especulação 
entre valores de produção e distribuição 
em relação ao valor de venda. Como 

salientado, uma forma econômica 
cooperativa, combate o superlucro 
da acepção da Escola Clássica ou 
Marxismo, e busca uma equalização 
maior da contrapartida do esforço e valor 
entre as pessoas e essa é a sábia lição 
de A. B. Buys de Barros (1957, p. 114):

Mais que um modelo de negócios, 
o Cooperativismo é uma filosofia 
de vida que busca transformar o 
mundo em um lugar mais justo, 
feliz, equilibrado e com melhores 
oportunidades para todos. Um 
caminho que mostra que é possível 
unir desenvolvimento econômico 
e desenvolvimento social, 
produtividade e sustentabilidade, 
o individual e o coletivo.
Tudo começa quando pessoas se 
juntam em torno de um mesmo 
objetivo, em uma organização 
onde todos são donos do próprio 
negócio. E continua com um ciclo 
que traz ganhos para as pessoas, 
para o país e para o planeta. [...]

Enfim, não há um lucro 
especulativo materializado em moeda 
ou capital e acumulado por alguns, 
mas sim há um movimento econômico 
mensurável em um bem-estar coletivo, 
aonde as necessidades gerais de uma 
comunidade, cidade, sejam realizados. 
Há não uma obtenção lucrativa no sentido 
de capital, mas sim de sincronização das 
relações econômicas e sociais.

4.2 Um exercício prático: o exemplo da 
compra cooperativa de uma geladeira

Um singelo exemplo seria 
o da compra de uma geladeira. 
Individualmente, o indivíduo pode 
adquirir tal bem via compra em uma loja 
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ou hipermercado. Mas nessa hipótese, o 
indivíduo assume para si todas nuances 
da negociação com o mercado, ou seja, 
assume a barganha de preço, condições, 
logística etc. Nesse caso, acaba 
deixando que a loja ou mercado diga 
qual foi o preço de compra no fornecedor 
primário, quais foram os custos de 
logística e demais gastos para levar a 
geladeira ao balcão de exposição para 
os clientes. Dessa forma, o indivíduo 
fica longe de consegui mensurar se a 
margem de lucro proposto pela loja ou 
mercado são dimensionados de uma 
maneira proporcional ao que realmente 
assumiram como riscos operacionais. 
Enfim, toda a composição do preço da 
geladeira está nas mãos do fornecedor 
(mercado, loja, hipermercado, etc.).

Mas, imagine-se se os 
indivíduos pudessem interagir de tal 
maneira que constituam um grau de 
inteligência econômica que adentre aos 
meandros do que é a formação do preço 
da geladeira?

Pense-se em um grupo de 
indivíduos que, pela necessidade de ter 
uma geladeira, ao invés de negociarem 
solitariamente frente aos mais potentes 
fornecedores, unissem-se para comprar 
em conjunto um lote maior de geladeiras?

Nesse sentido, tal grupo de 
indivíduos necessitantes de geladeiras, 
simplesmente, em forma solidária, que 
deve ser entendida como ajuda mútua, 
entre si mesmos, e não com ajuda de 
terceiros, conseguissem planejar uma 
compra de 20 (vinte) geladeiras?

Pois assim se inicia a cooperação 
e o Cooperativismo, que simplesmente é 

a atitude de desenvolver algo juntamente 
com o próximo. No caso em estudo, o 
algo é econômico.

Por meio atitudicional, de 
suas próprias atitudes, em comunhão 
de necessidades e paridades de 
possibilidades, 20 pessoas podem se 
unir e propor ao fornecedor uma compra 
maior de geladeiras. Tal compra é de 
melhor eficácia econômica para esse 
fornecedor e que, com certeza, abrirá 
melhores opções e condições de compra. 
Com bastante certeza os 20 indivíduos 
conseguiram um preço melhor da 
geladeira. Mas imagine-se, mais ainda, 
que esse número de indivíduos fosse 
de centenas ou milhares. Poderiam não 
somente aumentar seu poder de compra 
da geladeira frente ao fornecedor usual. 
Poderiam ir além e ir até o produtor das 
geladeiras. Conforme maior o lote, ou 
seja, maior a escala, apanham a técnica 
de co-operar para melhor negociar e 
assim melhor obter o suprimento da 
necessidade que têm em comum, no 
caso a geladeira.

Mas isso poderia ser ainda maior 
e se aplicar a todos os bens de consumo 
que tais indivíduos necessitam. E nessa 
união, por meio de uma tecnologia de 
co-operação, independente, de qualquer 
apoio, subvenção ou assistência pública, 
autônoma e solidariamente, podem 
montar sua própria cadeia de consumo, 
ou seja, seu próprio supermercado, 
mercado, etc.

Note-se que essa tecnologia 
não visa que os indivíduos se unam 
para comprar em comum e venderem 
a terceiros explorando os lucros, mas 
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sim, para somente comprarem o que 
precisam coletivamente, arcando com 
os custos e despesas que antes seriam 
daquele fornecedor, supermercado, loja, 
etc.

Pode parecer uma lógica 
bonifácia, mas se trata de uma 
tecnologia ancestral e cujo modelo atual 
é estruturada no movimento denominado 
Cooperativismo.

E para contrapor a suposição 
de que a proposta é de ingenuidade 
banal, e que poderá ser um pensamento 
primário do leitor, caberá trazer ao 
estudo o case da Coop Cooperativa de 
Consumo, cujo quadro social remonta a 
1.6 milhões de asociados que compram 
em comum, localizada na região do 
ABC Paulista e Vale do Paraíba, sendo 
que ela sozinha é repsosnável por um 
balizamento de preços de consumos 
muito menor pelos demais concorrentes 
de mercado Extra, Carrefour, etc.). É um 
simples exemplo, do que é a força do 
Cooperatisvismo desde Rochdale até as 
gigantes coperativas mundiais. 

Figura Coop Cooperativa de Consumo
Fonte: OCB

4.3 Intercooperação e comunidade

Para o propósito e resultados 
que temos com a pesquisa da tese de 
Cidades Cooperativas, vislumbramos a 
união de esforços entre as cooperativas 
já existentes no município de Franca/SP 
e região.

Partindo de dois princípios 
universais do Cooperativismo, 
intercooperação e interesse pela 
comunidade, podemos afirmar que 
existem interesses em comum entre 
todas elas e as entidades da sociedade, 
inclusive, com os agentes do mercado e 
da indústria.

O objetivo de cada cooperativa 
é a possibilidade de compra de algum 
serviço ou produto, a viabilização de um 
trabalho ou de uma produção para cada 
cooperado. Isso se dá nas mais variadas 
áreas da economia.

Mais ainda, cooperativas são 
constituídas por pessoas que moram 
nas localidades aonde atuam, ou seja, 
pessoas interessadas em um meio 
ambiente e desenvolvimento dessas 
regiões. 

Tais pessoas compram, vendem, 
trabalham, caminham, passeiam, enfim, 
fazem suas vidas em comunidade. 
Então, têm o interesse que ela e seu 
entorno sejam saudáveis e prósperos. 
A princípio há a assunção geral da ideia 
de que os entes públicos (Estado) são 
os responsáveis por manter a ordem das 
condições para se desenvolver e se ter 
comunidades prósperas.

No entanto, não são necessários 
grandes esforços para se alcançar o 
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entendimento de que as instituições de 
políticas públicas são deficitárias para 
toda essa realização.

Entendemos que com 
as relações econômicas dão-se, 
primordialmente entre os entes privados, 
por que não os uni-los, em uma forma 
econômica equânime e com gestão 
democrática direta e visível?

Cidades Cooperativas se 
propõe a isso, a demonstração de que os 
agentes de mercado e cidadãos podem 
se unir em um único objetivo que é o 
desenvolvimento de sua comunidade, 
assim entendida, como cidade.

Portanto, a forma cooperativa 
pode ser a propulsora de operações entre 
agentes que seguem com o propósito 
de gerar resultados para suas próprias 
comunidades.

Figura 1: Ciclo do Cooperativismo
Fonte: Aula Professor Paulo Roberto Braga, A 
responsabilidade social cooperativista, Cuiabá, 
2020.

Por meio da forma cooperativa, 
há uma verdadeira ação moral, como 
ensina o Professor Doutor José Eduardo 
de Miranda, no sentido de haja um 
sistema de comportamento pessoal que 

gera obrigações e ações aonde levam 
a cabo tanto a prosperidade de sua 
entidade como da toda a sociedade em 
geral.

Por esto, las cooperativas, des-
pués de satisfacer los interesses 
de sus membros, deben mirar 
hacia al exterior de su estrutura 
y buscar la forma adecuada 
para proover a los membros 
da comunidad que le rodea de 
las condiciones económicas, 
sociales y políticas, que les 
permitan (con sus famílias) gozar 
duraderamente de la igualdad de 
acceso a las possibilidades de 
expansión de su personalid. Es 
decir, que logren también uma 
transformación subjetiva, además 
de la económica y social.
Esta concepción de participación 
cooperativa, con lo local, 
desmuestra que la acción 
moral cooperativa es a la vez 
dinámica y humanitária. Dentro 
de la comunidade, la Cooperativa 
no busca solo estabelecer 
uma estructura competitiva, 
de fortaleza económica, sino 
tambiénaboga por la instaurácion 
de um orden social que, junto del 
económico, gire en torno de las 
necessidades del individuo que 
integra la comunidade que le 
rodea. (MIRANDA, 2012, págs. 
98 e 99)

E, por fim, quanto à 
Intercooperação, não se pode deixar de 
mencionar que o SNCC, ora contenedor 
das cooperativas de crédito, tão 
presentes na região de Franca.

Logo, outra prospecção que 
pode ser problematizada é, por que não 
serem essas entidades as iniciadoras de 
um fortalecimento da malha cooperativa 
em prol de uma Cidade Cooperativa?



152

KALUF, M. A. B.; CARVALHO NETO, S. CIDADES COOPERATIVAS: a liberdade dos agentes 
econômicos e a tecnologia do Cooperativismo em prol do desenvolvimento regional. In: Pires, 
D. F. (Org.). 12º. Seminários de Pesquisa. Franca: PPGDR, 2020. 143-155p.; 168p.

Aliás, as cooperativas de crédito 
podem ser agentes fomentadores 
da tecnología e isso é flagrante na 
justificação de razões do Projeto de Lei 
Complementar – PLP nº 27, de 2020, 
em trâmite no Congresso Nacional, 
Brasileiro, com origem na relatoría do 
Deputado Arnaldo Jardim, na Câmara 
dos Deputados. Assim se transcreve 
trecho do citado PLP 27/2020:

Uma das ações para potencializar 
o crescimento e gerar a 
formação do desenvolvimento 
desconcentrado é fomentar 
as economias locais em seus 
mais diversos ambientes e 
particularidades. Nesse sentido, 
o cooperativismo de crédito atua 
com propriedade quando se 
trata de aplicar seus esforços no 
fortalecimento da economia local 
de suas comunidades e nichos.

4.4 Cooperativa de São Roque de Minas

Um dos paradigmas está tão 
ao lado de Franca, a Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de São Roque 
de Minas Ltda. – Sicoob Saromcredi, 
localizada na região da Serra da 
Canastra, ora em um destino turístico tão 
querido e frequentado pela comunidade 
francana e cuja extensão cultural poderia 
até ser por meio de alianças econômicas. 
A experiência cooperativa de São Roque 
é flagrante em promover não somente o 
desenvolvimento regional, mas também 
o resgate de uma cidade que estava, 
praticamente, morrendo.

Era a cidade morrendo devagar, 
com muitas famílias mudando dali 
em busca de novas oportunidades. 

Jovens saíam para estudar e não 
retornavam, outros largavam as 
famílias e migravam atrás de 
empregos. Retornavam apenas 
os velhos aposentados, que 
constituíam uma população cada 
vez maior na comunidade. […]
Como em São Roque o comércio 
é pequeno, a Diretoria da 
Cooperativa pretende reunir os 
comerciantes na Associação 
Comercial, já dentro de agencia 
de desenvovliemnto. Cumprindo 
seu papel de financiadora, as 
demandas do comercio serão 
levantadas. A Agência de 
Desenvolvimento deverá ser 
conveniada com o Sebrae e a 
Associação Comercial. Mas há, 
por enquanto, um empecilho: o 
poder público do municipio, que 
teria de estar junto nessa ação, é 
contra. […]
A decisão da Saromcredi 
de oferecer financiamento 
habitacional se baseia na 
dificuldade que temos, todos os 
mortais, de ir na Caixa Economica 
Federal, que é a única que faz 
financiamento habitacional, e 
conseguir recursos […] (Carvalho, 
2004, pgs. 81, 270 e 271).

Enfim, neste breve ensaio, 
o desafio é o de somente se propor 
que o exemplo da forma cooperativa, 
eminentemente, está ao lado, basta 
olharmos um pouco mais a fundo, ou 
melhor dizer, ao lado.

Quiçá, um primeiro pequeno ato 
seria se unir as cooperativas francanas 
no denominado Dia ‘C’ (Dia de Cooperar), 
sempre feito no primeiro sábado de julho 
para promoção social e cuja importância 
já foi reconhecida até mesmo pelo Papa 
Francisco.
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Figura 2: Carta Vaticano
Fonte: OCB

5. Considerações Parciais

O presente artigo abraçou 
uma proposta simples de trazer 
ao pensamento de que a união de 
esforços individuais sejam produtores 
de revoluções de desenvolvimento. 
Desenvolvimento esse sustentável, ou 
seja, não somente do viés econômico, 
mas sim do que envolve relações sociais 
e rente ao meio ambiente em que estão 
estabelecidas as coletividades, cidades 
e comunidades, das cooperativas. 

Nessa linha, mantendo seu 
ambiente, natural, cultural e que 
caracteriza sua coletividade, com uma 
proposta de união das pessoas para 
percepção do coletivo e de que pela forma 
econômica cooperativa e em estado 

de cooperação, culminem em suas 
próprias realizações, desenvolvendo 
seus próprios talentos, sem pressões de 
sociais além do que as mantém pessoas 
sadias.

Uma proposta surge nesse 
emaranhado de investigações. Da 
mesma forma que foi feito em São 
Roque de Minas, a associação comercial 
em Franca: A Associação do Comércio e 
Indústria de Franca (Acif), congrega um 
núcleo de encontro dos mais variados 
portes de agentes econômicos, da região. 
Um exemplo de ação conjugada e por 
meio das alianças cooperativas que se 
vislumbra é, por exemplo, a ordenação 
da logística reversa dos resíduos sólidos 
para a Cooperfran, ao mesmo tempo, 
por algum incentivo do Poder Público 
(que economizaria em licitação de 
empresas de coleta de lixo) daria algum 
tipo de benefício fiscal (o que seria um 
desconto da taxa do lixo. Isso também 
poderia ser levada como projeto de lei à 
Câmara Municipal para que se consagre 
algum incentivo mais marcante que a 
conduta dos agentes de mercado não 
sejam apenas por altruísmo, mas por 
interesse econômico aliado com o bem-
estar coletivo da comunidade francana.

Da mesma forma, por meio de 
alianças entre cooperativas de produção 
agropecuária e escolas, para que façam 
sua merenda escolar com a garantia de 
comidas orgânicas, já operadas pelas 
associações de produtores orgânicos 
da região (além de ser política pública 
também de alimentação escolar). Em 
contrapartida podem oferecer cursos 
desde alfabetização até graduação, 
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em convênio com as universidades, 
pensando e criando cursos, não somente 
técnicos operacionais.

Enfim, são diversas 
possibilidades a serem propostas e neste 
artigo somente se lança um pequeno 
desenho das estruturas organizativas 
sociais privadas que podem ser feitas 
em prol do desenvolvimento regional.
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Notas

1. São 7 (sete) os denominados Princípios 
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Universais do Cooperativismo, atualmente 
definidos pela Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI). Os primeiros desses 
princípios foram traçados pelos chamados 
Probos Pioneiros de Rochdale em 1844.

2. A Lei Complementar nº 130, de 2009, 
criou no Brasil o denominado Sistema 
Financeiro Cooperativo (SNCC), no qual 
prevê as instituições financeiras sob a 
forma cooperativa.

3. A forma cooperativa no Brasil é prevista 
atualmente como um modelo societário 
próprio, conforme disposição da Lei nº 
5.764, de 1971, nos respectivos artigos 
3º e 4º. Até 1971 a forma cooperativa 
podia ser incorporada por diversos 
tipos societários, tais como sociedades 
por ações (sociedades anônimas), em 
comandita simples, em nome coletivo, 
etc. Contudo, o legislador em 1971 criou 
tipo societário próprio, que é a sociedade 
cooperativa, que engloba os valores e 
princípios universais do Cooperativismo. 
O modelo cooperativo em outros países 
pode assumir diversas formas societárias 
e tipos empresariais variados, sendo que 
em alguns países existem cooperativas de 
entes públicos em aliança com os cidadãos 
e entidades privadas.
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Resumo
Este trabalho conceitua a espiritualidade e 
pro-cura relacioná-la com a área da saúde e o 
De-senvolvimento como Liberdade apregoado 
por Amartya Sen, por meio de entrevistas 
realizadas com alunos de um curso de 
Medicina.
Palavras-Chave: Desenvolvimento como 
Liberdade, Desenvolvimen-to Humano e 
Social, Espiritualidade, Educação Mé-dica, 
Saúde.

e mesmo aqueles que se dizem ateus 
possuem a necessidade de se conectar 
com esse transcendente, com algo que 
lhes traga paz e tranquilidade de espírito. 
Assim, ela tem uma relação muito forte 
com o bem-estar do ser humano que 
precisa dela, entre outros fatores, para 
se manter saudável.

Olhando para a história da 
humanidade, percebemos que a 
espiritualidade e consequentemente 
a religião e religiosidade sempre 
estiveram presentes na vida do homem. 
A necessidade de compreender aquilo 
que nem sempre podia ser explicado, 
levou-o a procurar dentro de si formas 
de minimizar sofrimentos e agradecer 
alegrias. 

Abstract
This work conceptualizes spirituality and 
seeks to relate it to the area of health and 
the Development as Freedom proclaimed by      
Amartya Sen, through interviews with students 
of a medical course.
Keywords: Development as Freedom, 
Human and Social De-velopment, Spirituality, 
Medical Education, Health.

1. Introdução

Durante as últimas décadas, 
final do século XX e início do XXI 
principalmente, a espiritualidade tem 
tomado conta das cabeças pensantes 
da Ciência, principalmente naquelas 
voltadas para a medicina e para o 
relacionamento humano como a 
psicologia e a sociologia.

Ao contrário do que muitos 
podem ainda pensar, a espiritualidade, 
apesar de estar presente nas religiões 
ou na religiosidade das pessoas, está 
também relacionada com o transcendente 
que cada um de nós traz em seu íntimo 
e no modo de encarar e tocar a vida. A 
espiritualidade é inerente ao homem 
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Por volta da década de 1960, 
começaram a ser publicados diversos 
estudos epidemiológicos demonstrando 
a relação entre espiritualidade e 
religiosidade com a saúde do paciente. 
Três foram as principais razões desses 
estudos: Primeiramente porque apesar 
do tremendo avanço da educação, 
psicologia e principalmente da medicina 
científica, onde a secularização deveria 
predominar e avançar, grande parte da 
população tem a religião como parte 
importante na vida, crendo e praticando 
dentro de seus preceitos. Em segundo 
lugar, estava o aumento das tendências 
demográficas e econômicas com mais 
pessoas nascendo e envelhecendo no 
mundo devido ao progresso da medicina, 
aumentando os custos com saúde e 
qualidade de vida. A espiritualidade 
e crenças religiosas ajudam na 
promoção da saúde e na prevenção de 
doenças, onde graças à sua filosofia 
e sua tradição de cuidar de pessoas 
oprimidas, necessitadas e vulneráveis, e 
adicionando a isso sua longa história de 
envolvimento nos ministérios da saúde, 
os órgãos religiosos podem ser de 
particular ajuda na crise da assistência 
prestada. A terceira razão para o estudo 
está relacionada com a mudança da face 
da medicina, que criou uma desilusão 
quanto ao seu custo financeiro e à sua 
natureza rotineira e impessoal de cuidar 
da saúde; desilusão devido ao número 
de erros e complicações apresentados, 
além dos efeitos colaterais das drogas e 
outros tipos de tratamento. A educação 
médica rumou em direção a uma 
divisão bimodal entre fornecer médicos 

com habilidades de alta tecnologia, 
analíticas e redutivas, necessárias para 
tratar e diagnosticar doenças físicas, 
e médicos treinados em antítese, 
para ajudar pessoas a mudar seus 
estilos de vida, prevenir doenças e ser 
sensíveis ao social, fatores psicológicos 
e espirituais na vida de seus pacientes. 
Os pacientes ficam então, entre ter 
suas doenças diagnosticadas e tratadas 
com competência e dentro da última 
tecnologia, e ter suas necessidades 
sociais, psicológicas e espirituais 
ignoradas por causa de um sistema 
de saúde assistencial, cada vez mais 
otimizado, mas que também enfatiza 
cada vez mais o físico em detrimento 
do espiritual (KOENIG; MCCULLOUGH; 
LARSON, 2001).

Nas décadas seguintes cresceu 
o conceito da chamada “Espiritualidade 
baseada em evidências”. A questão não 
é apenas pensar se o homem tem um 
espírito, mas mais importante que isso, 
é debater a afirmativa inquestionável 
de que o homem possui espiritualidade. 
Alguns estudos mostram que as 
pessoas vivenciam melhor a saúde 
mental e adaptam-se com mais sucesso 
ao estresse, se têm religiosidade. 
Pessoas religiosas são fisicamente 
mais saudáveis, precisam menos de 
assistência médica e têm estilo de vida 
mais salutares. A saúde de indivíduos é 
determinada pela interação de fatores 
físicos, mentais, sociais e espirituais. 
Indicações científicas do benefício 
da espiritualidade nos programas 
terapêuticos de diversas doenças 
já são amplamente aplicadas pelos 
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profissionais da saúde. A associação 
entre espiritualidade e saúde é válida 
e possivelmente relacionada entre si 
(SAAD; MASIERO; BATTISTELLA, 
2001). Outros pesquisadores focaram 
no estudo dos mecanismos pelo qual a 
fé levaria a diferentes desfechos clínicos 
(NEWBERG; LEE, 2005) e de que forma 
os médicos deveriam abordar esse 
assunto na prática clínica.

Dentro do raciocínio, 
espiritualidade/cura como ciência/
saúde do homem, e tendo em vista 
sua história, podemos pensar que a 
evolução e o desenvolvimento humano 
como um todo, sempre estiveram 
ligados à espiritualidade. Por outro lado, 
e não menos importante, os princípios 
éticos que regem as ações humanas, 
ligados às diferentes tradições, de 
diferentes culturas em diferentes países 
do globo, também são e foram regidos 
pela espiritualidade de cada povo que 
os cultivou durante toda a história da 
humanidade. Sócrates e Platão atuaram 
como precursores dessas ideias, abrindo 
caminhos com verdades libertadoras, 
ideias éticas, aceitas e aprofundadas por 
diversas instituições religiosas ocidentais 
como as cristãs, entre tantas outras.

A visível angústia e desconforto 
presenciados em diferentes graus nos 
alunos do curso de Medicina, nos remete 
a estudar com mais profundidade suas 
necessidades e conhecimentos em 
relação a como a espiritualidade estaria 
presente em suas vidas; quais os valores 
sociais e morais preconizados por eles 
e como reagem a cada desconforto 
encontrado no decorrer do curso. Como 

isso pode afetar sua formação médica já 
prevendo os profissionais que dali sairão, 
e que serão agentes do desenvolvimento 
de toda uma comunidade. 

Diversos estudos têm trazido as 
fragilidades de estudantes de diversas 
áreas, especialmente dos cursos de 
Medicina, trazendo taxas de ansiedade, 
depressão e suicídio entre os mesmos. 
Segundo SANTA e CANTILINO (2016), 
num estudo bibliográfico, as taxas de 
suicídio entre estudantes e profissionais 
do curso de Medicina, são maiores que 
as da população em geral. Vários são os 
fatores influenciadores - os transtornos 
psiquiátricos, depressão, abuso de 
substâncias, bem como fatores externos 
ligados às condições e excesso de 
trabalho, pressão psicológica ligadas 
às necessidades de conhecimento e 
também pela sensação de impotência 
frente aos problemas inerentes às rotinas 
diárias. Em relação aos estudantes 
da graduação, os principais fatores de 
riscos encontrados nesta população são 
a grande carga de trabalho, privação 
do sono, dificuldade com pacientes, 
ambientes insalubres, preocupações 
financeiras e sobrecarga de informações. 
Esses estressores podem influenciar 
negativamente o desempenho 
acadêmico, a saúde física e o bem-estar 
psicológico dos estudantes, tornando-
os mais vulneráveis emocionalmente. 
Fatores como dependência financeira em 
idade avançada, problemas de identidade 
e medos também são citados, além do 
fato de nesta população a disponibilidade 
e a oportunidade de acesso a meios 
de cometer o ato, juntamente com 
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o conhecimento científico adquirido, 
facilitarem os suicídios. 

O impacto da espiritualidade na 
saúde também se dá economicamente, 
pois a prática espiritual é isenta de custos 
e seus benefícios resultam menos gastos 
hospitalares, medicamentos e exames 
diagnósticos (HUDSON, 1996).

As visões religiosas e 
espiritualistas não estão sozinhas e 
assinalam que a contradição ética 
em vigor precisa ser urgentemente 
modificada. A visão ética precisa ser 
incorporada no conjunto da humanidade, 
a dor física e moral precisa ser diminuída 
e prontamente colocada como prioridade 
no alcance da dignidade do ser humano. 
Aqui entra então, a importância 
da espiritualidade na formação de 
profissionais médicos como futuros 
agentes de desenvolvimento social e 
humano. Segundo Sen, os índices de 
desenvolvimento estão relacionados 
com a qualidade de vida de todas as 
pessoas, com aquilo que entendem 
importante para o seu bem-estar; com 
o modo como vivem, nas escolhas que 
gostam ou precisam fazer, e de acordo 
com as capacidades necessárias e 
inerentes de cada um; com aquilo que 
necessitam para que tenham bem-estar, 
boas condições de vida e tratamento de 
saúde, independente ou além de terem 
recursos financeiros, pela presença 
ou não de renda (SEN, 2000) . Um 
estudante, como futuro profissional da 
saúde, precisa entender que a melhora 
do estado geral de seu paciente doente, 
pode estar também relacionado com 
seus problemas íntimos, psicológicos e 

ou espirituais, sociais, e muitos outros, 
e não apenas com aqueles biológicos e 
medicamentosos. O estudante precisa 
ter uma visão ampliada da clínica 
médica, incluindo nela as necessidades 
espirituais, melhorando assim o bem-
estar e a qualidade de vida de seu 
paciente e da comunidade na qual está 
inserido.

Seguindo essas concepções 
de Sen, Martha Nussbaum (2015) 
complementa a necessidade de uma 
educação tanto nos níveis básicos como 
nos superiores, que valorize as artes 
e as humanidades (aqui entendendo 
a espiritualidade como uma delas), 
além das já amplamente ensinadas 
na área das ciências tecnológicas, 
hoje valorizadas em função do 
desenvolvimento voltado para o lucro 
econômico. Essa filósofa defende 
com paixão os valores humanistas, 
com uma educação formativa de 
cidadãos universais e não meramente 
convenientes para o mercado, com 
capacidade de compreender e serem 
sensíveis aos valores éticos fundantes da 
civilização como meta para a construção 
de uma sociedade democrática. 
Defende um projeto de aprendizagem 
onde são importantes as oportunidades 
de crescimento das capacidades de 
cada cidadão, com mais oportunidades 
e consequentemente mais liberdades 
substantivas. Oportunidades que deem 
ao cidadão condições para que se 
desenvolva dentro de um referencial 
de dignidade humana e de valores para 
melhorar sua autonomia individual e 
social, que lhe faculte pensar e também 
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argumentar, com raciocínio crítico. 
Nussbaum também enfatiza a empatia 
como forma de observar o mundo desde 
o ponto de vista do outro, especialmente 
daquele que a sociedade tende a 
considerar como inferior ou excluído; 
enfatiza o cultivo da imaginação através 
das humanidades e das artes para tornar 
essa empatia mais fácil de se realizar.

Isso significa a capacidade 
de pensar como deve ser se 
encontrar no lugar de uma pessoa 
diferente de nós, de ser intérprete 
inteligente da história dessa 
pessoa e de compreender as 
emoções, os anseios e o desejos 
que alguém naquela situação 
pode ter (NUSSBAUM, 2015).

Parte daqui a necessidade cada 
vez maior que muitas faculdades da 
área da saúde, inclusive de Medicina, 
implantem em seus currículos, a 
disciplina da espiritualidade ligada à 
saúde. Parafraseando Nussbaum, a 
espiritualidade por estar inserida dentro 
de preceitos humanitários, ajuda a “criar 
um mundo no qual vale a pena viver, com 
pessoas que são capazes de enxergar 
os outros seres humanos como pessoas 
completas, com opiniões e sentimentos 
próprios que merecem respeito e 
compreensão, e nações que são capazes 
de superar o medo e a desconfiança em 
prol de um debate gratificante e sensato” 
(NUSSBAUM, 2015, pp 143-144).

Vale ressaltar aqui também 
o conceito da condição de agente de 
desenvolvimento preconizado por Sen, 
que segundo Zambam (2012), implica 
em ações individuais, ou seja, aquelas 

que livremente as pessoas consideram 
importantes, integradas na dinâmica 
sociocultural, tendo assim condições de 
influenciá-las.

O agente é aquele 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). 

Amartya Sen (2001), traz que 
“a realização da condição de agente de 
uma pessoa refere-se à realização de 
objetivos e valores que ela tem razão 
para buscar, estejam eles conectados 
ou não ao seu próprio bem-estar”, onde 
se uma pessoa almeja a independência 
de seu país, ou a prosperidade de sua 
comunidade ou algum outro objetivo 
geral, sua realização da condição de 
agente envolveria a avaliação de estados 
de coisas à luz desse objetivos, e não 
meramente à luz da extensão na qual 
essas realizações contribuiriam para seu 
próprio bem-estar.  

Sendo assim, pensamos 
também na espiritualidade como 
um dos fatores importantes para o 
desenvolvimento idealizado por Amartya 
Sen, colocando o aluno na condição 
do agente preconizado por ele, uma 
vez que a mesma agrega valores 
éticos às pessoas, podendo ajudar 
a diminuir injustiças e desigualdades 
sociais, colocando cada vez mais a 
humanização em um lugar de destaque 
no desenvolvimento dos países. 

O objetivo desta pesquisa 
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é verificar os valores e conceitos de 
alunos de um curso de Medicina sobre 
Espiritualidade, Saúde e Educação 
Médica, refletindo sobre sua interface 
com a teoria do Desenvolvimento 
como Liberdade de Amartya Sen. 
Especificamente tensionamos 
compreender as diversas formas 
de pensar e agir dos universitários 
envolvidos, em relação à espiritualidade, 
saúde e desenvolvimento humano e 
social; e verificar como a espiritualidade 
pode contribuir na formação médica do 
graduando, melhorando sua condição de 
agente do desenvolvimento, na área da 
saúde e como profissional cidadão.

2. Referencial Teórico

Segundo Koenig (2012), 
podemos definir espiritualidade como a 
relação com o sagrado, o transcendente, 
que de acordo com a crença de cada um, 
pode ser Deus, o poder superior, força 
maior, verdade suprema, a realidade 
última; ela se refere ao domínio do espírito, 
à dimensão não material ou extrafísica 
da existência (Deus ou deuses, almas, 
anjos, demônios) (KOENIG, 2012). 
É uma busca pessoal para entender 
questões relacionadas ao fim da vida, 
ao seu sentido, sobre as relações com o 
sagrado ou transcendente, que pode ou 
não levar ao desenvolvimento de práticas 
religiosas ou formações de comunidades 
religiosas (KOENIG, 2001).

Espiritualidade pode ser também 
definida como aquilo que traz significado 
e propósito à vida das pessoas. Essa 
definição, utilizada como base em cursos 

médicos sobre espiritualidade e saúde, 
onde a espiritualidade é reconhecida 
como um fator que contribui para a saúde 
e a qualidade de vida de muitas pessoas, 
conceito esse, encontrado em todas 
as culturas e sociedades. É expressa 
como uma busca individual mediante a 
participação de grupos religiosos ou que 
possuem algo em comum, como fé em 
Deus, naturalismo, humanismo, família e 
arte (PUCHALSKI,1999).

Para Jung (1986), espiritualidade 
não está em referência a uma 
determinada profissão de fé religiosa e 
sim na relação transcendental da alma 
com a divindade e na mudança que daí 
resulta, ou seja, espiritualidade está 
relacionada a uma atitude, a uma ação 
interna, a uma ampliação da consciência, 
a um contato do indivíduo com 
sentimentos e pensamentos superiores 
e no fortalecimento, amadurecimento, 
que este contato pode resultar para a 
personalidade (ELIAS, 2001).

Para outros autores a 
espiritualidade pode ser descrita como 
"a busca pessoal para obter respostas 
às perguntas finais sobre a vida, sobre 
o significado e sobre o relacionamento 
com o sagrado ou transcendente, 
que pode (ou não) surgir a partir do 
desenvolvimento de rituais religiosos 
e da formação da Comunidade". 
(KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 
2001, LUCCHETTI; KOENIG; PINSKY; 
LARANJEIRA; VALLADA H, 2015).

A definição para religião é o 
sistema organizado de crenças, práticas, 
rituais e símbolos desenvolvidos 
para facilitar a proximidade com o 
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transcendente, o sagrado; é o aspecto 
institucional da espiritualidade. Religiões 
são instituições organizadas em torno 
da ideia de espírito (KOENIG, 2001). 
E a religião pode ser definida como 
"um sistema organizado de crenças, 
práticas, rituais e símbolos que visam 
facilitar a proximidade com o sagrado 
ou transcendente (Deus, força maior 
ou derradeira verdade/realidade)" 
(KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 
2001, LUCCHETTI; KOENIG; PINSKY; 
LARANJEIRA; VALLADA H, 2015).

Já a religiosidade é o quanto 
um indivíduo acredita, segue e pratica 
uma religião. Pode ser organizacional 
(participação na igreja ou templo 
religioso) ou não organizacional (rezar, 
ler livros, assistir programas religiosos 
na televisão) (KOENIG, 2001). 

Amartya Sen (2000), em seu livro 
“Desenvolvimento como Liberdade”, nos 
traz uma visão de desenvolvimento como 
um processo de expansão das liberdades 
reais que as pessoas desfrutam e 
que essas liberdades humanas vão 
além do enfoque econômico, como o 
crescimento do Produto Nacional Bruto 
(PNB), o aumento das rendas pessoais, 
a industrialização e processo tecnológico 
ou a modernização social. Diz ele, que 
essas liberdades dependem de outros 
determinantes como os direitos civis e 
as disposições sociais e econômicas, 
dentre eles a segurança, a educação 
e a saúde. Se o desenvolvimento 
promove liberdades, elas não podem ser 
restringidas a uma lista especialmente 
escolhida, mesmo porque a diversidade 
das necessidades humanas é quase 

infindável. 
O desenvolvimento como 

expansão de liberdades substantivas 
nos remete a pensar na espiritualidade, 
uma vez que grande parte da população 
a cultiva e a tem como parte importante 
na vida. Em pesquisas na população 
geral e em médicos dos Estados Unidos, 
as crenças e o comportamento religioso 
foram estudados. Revelou-se que 
95% das pessoas acreditam em Deus, 
77% acreditam que os médicos devem 
considerar as suas crenças espirituais, 
73% acreditam que devem compartilhar 
as suas crenças religiosas com o 
profissional médico e 66% demonstram 
interesse de que o médico pergunte 
sobre sua espiritualidade (LARSON E 
KOENIG, 2000; ANAYA, 2002; COWAN 
et al., 2003). Desde o início da década de 
1980, a medicina vem se direcionando a 
uma visão mais abrangente do modelo 
de atendimento na área da saúde, 
enfatizando a importância de fatores 
ambientais e psicossociais (ENGEL, 
1980). O direcionamento científico da 
medicina aponta as áreas da biologia 
molecular, genética, farmacoterapia 
e acupuntura, mas também há 
reconhecida tendência para o estudo da 
espiritualidade (KOENIG, 2004).

Bernardo Kliksberg (2010), 
numa autoria conjunta com Amartya 
Sen no livro “As Pessoas em Primeiro 
Lugar”, faz uma reflexão adicional 
sobre a religião e a dívida social na 
atualidade. Lança a questão do “papel 
desempenhado pelas religiões para 
que o desenvolvimento resgate uma 
agenda ética e atinja os grandes setores 
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da humanidade hoje excluídos e para 
que a crise não recaia sobre eles”. Ele 
mostra a importância da espiritualidade 
religiosa, com a ética que a mesma 
possui e cultiva, onde ações diversas 
são desempenhadas de modo concreto, 
em relação aos problemas sociais e 
de saúde pública. Examina para tanto, 
a visão judaica do Velho Testamento, 
algumas manifestações contemporâneas 
da Igreja Católica e a proposta dessas 
duas religiões em relação à globalização 
e ao desenvolvimento. 

As religiões não só estão 
presentes na vida cotidiana 
dos pobres como também, em 
vários casos, incorporam-se 
ativamente na discussão mundial 
sobre a globalização e seus 
impactos econômicos e sociais, 
bem como sobre o modelo de 
desenvolvimento desejável (SEN; 
KLIKSBERG, 2010).

3. Procedimentos Metodológicos

Diante do exposto, 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 espiritualidade quanto para o 
desenvolvimento.

De acordo com Lakatos e 
Marconi:

O método é o conjunto das 
atividades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e 
economia, permite alcançar o 
objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros – traçando o caminho 

a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista 
(LAKATOS; MARCONI, 2000).

Optamos aqui neste trabalho, 
pela pesquisa exploratória de campo, 
que nesta perspectiva, será realizada 
com abordagem qualitativa. A pesquisa 
exploratória, segundo Severino (2007), 
“busca apenas levantar informações 
sobre um determinado objeto, delimitando 
assim um campo de trabalho, mapeando 
as condições de manifestação desse 
objeto”.

Ainda sobre a pesquisa 
exploratória, Lakatos e Marconi, explicam 
o seguinte:

São investigações de pesquisa 
empírica cujo objetivo é a 
formulação de questões e de um 
problema, com tripla finalidade: 
desenvolver hipóteses, aumentar 
a familiaridade do pesquisador 
com um ambiente, fato ou 
fenômeno para a realização 
de uma pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar 
conceitos. Empregam-se 
geralmente procedimentos 
sistemáticos ou para a obtenção 
de observações empíricas ou para 
as análises de dados (ou ambas, 
simultaneamente) (LAKATOS; 
MARCONI, 2008).

Quanto aos seus objetivos 
portanto, a pesquisa será exploratória de 
campo com base em dados primários e 
secundários, analisando-se livros artigos 
científicos publicados relacionados ao 
tema.

Foram elaborados os 
documentos necessários para a 
realização da pesquisa como o Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para os participantes do grupo, e 
o projeto de pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-
FACEF. 

A escolha dos estudantes 
participantes se deu por amostragem 
proposital onde se busca apreender 
e entender os casos selecionados 
sem necessidade de generalizar para 
todos os casos possíveis. Segundo 
Minayo (2007), devem ser tomados 
alguns cuidados no processo de 
amostragem, tendo como finalidade 
refletir a totalidade em suas múltiplas 
dimensões, ou seja, privilegiar sujeitos 
que detêm informações e experiências 
que o pesquisador deseja conhecer; 
considerar um número suficiente para a 
reincidência da informações; e escolher 
um conjunto de informantes que 
possibilite a apreensão de semelhanças 
e diferenças (NOGUEIRA-MARTINS; 
BOGUS, 2004). 

Participaram alunos matriculados 
do 1o. ao 4o. ano do curso de Medicina, 
uma vez que nos dois últimos anos do 
curso, os alunos estão estagiando fora 
da IES. Em função do isolamento social 
no momento das entrevistas, o convite 
foi feito aos estudantes interessados 
em participar e que tinham dia e horário 
disponíveis. Foram escolhidos: 1 aluno 
do primeiro ano, 3 do segundo ano, 1 
aluno  ano do terceiro ano e 3 alunos do 
quarto ano, totalizando 8 participantes. 

Os alunos escolhidos foram 
convidados a participar das entrevistas 
que aconteceram com dia e horário 
previamente agendados, realizadas com 

gravação on-line utilizando aplicativo 
específico (Plataforma ZOOM) com 
conversação direta em tempo real, com 
câmera, microfone e alto-falante ligados. 

As entrevistas foram feitas 
no formato semiestruturado, onde 
o informante tem a possibilidade de 
discorrer sobre seus conhecimentos e 
experiências, a partir do assunto principal 
proposto pelo pesquisador, ao mesmo 
tempo que permite respostas livres e 
espontâneas do informante, valorizando 
também a atuação do entrevistador.

As entrevistas foram gravadas 
e transcritas na integra para posterior 
análise dos dados pela pesquisadora. 

A análise será realizada por meio 
de várias leituras para se estabelecer 
as categorias analíticas e empíricas 
que passarão por Análise de Conteúdo, 
segundo os moldes propostos por 
Minayo (2007).

De acordo com as disposições 
da resolução número 466/12 do Ministério 
da Saúde sobre pesquisas envolvendo 
seres humanos, os seguintes cuidados 
foram tomados: pesquisador se colocou 
como responsável pela integridade e 
bem estar dos participantes da pesquisa 
e obteve o consentimento livre e 
esclarecido de todos os participantes 
antes do início da coleta de dados, 
tratando-os sempre com dignidade, 
respeitando-os em sua autonomia e 
defendendo-os em sua vulnerabilidade. 
Ele também ponderou sobre os riscos 
e benefícios do estudo, garantindo que 
os danos previsíveis foram evitados, 
observando sempre a relevância social 
da pesquisa em termos dos benefícios 
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e vantagens para a sociedade. Ainda, 
aos participantes foram assegurados os 
benefícios resultantes do projeto.

Ressalta-se que o trabalho foi 
e será realizado tendo-se o cuidado 
para que a pesquisadora conduza as 
intervenções pautadas no compromisso 
ético, comprometendo-se com o sigilo, a 
privacidade, atuando na perspectiva de 
promoção do respeito e autonomia dos 
participantes.

4. Resultados Parciais

Os resultados apresentados 
até o momento, baseados na análise de 
conteúdo de uma entrevista realizada e 
transcrita, trazem dados primários que 
nos fazem perceber muita riqueza e 
oportunidades para estudo, discussão 
e aprendizado sobre a espiritualidade e 
desenvolvimento. 

A leitura da entrevista 
realizada nos trouxe a percepção de 
valores e vontade de trabalho voltado 
para a humanização, mostrando o 
desenvolvimento da espiritualidade 
do aluno durante seu processo de 
amadurecimento, à medida que vivências 
e experiências ocorreram durante sua 
vida. Mostra também a preocupação 
em sua formação de conhecer recursos 
trazidos pela espiritualidade, que poderá 
usar posteriormente em seu dia-a-dia, 
como profissional mais humanizado e 
capacitado, e em função de uma saúde 
melhor de seus pacientes. Outro ponto 
que ficou saliente foi que o assunto 
espiritualidade e desenvolvimento, 
precisa ainda ser debatido e estudado 

para que o aluno perceba a relação e 
importância existente entre esses dois 
conceitos, assim como a diferença 
entre espiritualidade, religião e 
religiosidade, ainda bastante confuso 
ou pouco percebido. O aluno trouxe 
uma experiência própria com doença 
grave, que potencializou uma formação 
espiritual importante adquirida junto à 
família e que pesou na escolha do curso 
de medicina. Essa espiritualidade foi 
trazida para sua forma de vida acadêmica 
e de relacionamento, valorizando 
também, a necessidade de aprimorar 
conhecimento em relação a ela, durante 
a sua graduação. Mostra uma grande 
sensibilidade na melhoria da saúde em 
geral e de seus futuros pacientes, mas 
ainda sem estabelecer uma relação entre 
a espiritualidade e o desenvolvimento 
social ou da comunidade onde está ou 
será inserida.   

5. Considerações Parciais

Percebemos que o entrevistado 
demonstra algum conhecimento 
prévio ou intuitivo sobre o conceito da 
espiritualidade, tendo um ideal voltado 
para o tratamento humanizado. Ele 
traz preocupação em preservar essa 
espiritualidade própria, mostrando a 
importância desse estudo de dar voz 
aos estudantes, para que possamos 
perceber o quanto estão seguros em 
relação a esses assuntos fundamentais à 
vida humana e para um desenvolvimento 
social saudável. Percebemos também 
o quanto essas questões para os 
estudantes de medicina, escolhidos 
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numa amostra proposital, são pouco 
elaboradas, aprofundadas e refletidas. 
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